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Cap��tulo 1Introdu�~ao
1.1 As três partes deste trabalho1.1.1 Ser humano aprendendo a fazer a vontade de DeusA riatura humana de boa f�e1 aprende a deidir e onduzir-se na vida de aordo om a vontade doCriador Divino. A Pessoa in�nita e eterna2 de Deus tem uma vontade, uma voli�~ao, uma realidadepotenial3 que j�a �e real na eternidade. Os �lhos da f�e4 aprendem a fazer a vontade divina nas di-versi�adas situa�~oes da vida. Para n�os, riaturas do tempo e do espa�o, a realidade fatual5 �e arealidade presente j�a manifestada. A realidade potenial �e aquela realizada �a partir da vontade, davoli�~ao. Evoluir �e fatualizar a voli�~ao divina, �e aprender a fazer a Vontade do Pai6 nas situa�~oesda vida. O ser humano evolui ao desenvolver, ao deixar de envolver7, ao permitir oreser o sere a vontade divina latente no n�uleo absoluto8 do Ajustador da personalidade humana. A vontade �eaquela manifesta�~ao da mente humana que apaita a onsiênia subjetiva a expressar a si mesmaobjetivamente e a experimentar o fenômeno de aspirar a ser semelhante a Deus9. A primeira partedeste trabalho �e sobre a aprendizagem do ser humano omo um todo, sobre o resimento do eu total- material, inteletual e espiritual10. Podemos aprender om outras pessoas e prinipalmente apren-demos om a experiênia na \esola da vida". E na aprendizagem das li�~oes da vida a personalidadefuniona omo um fator na situa�~ao total11. Jesus nos inspira a fazer a vontade de Deus om seus1\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao", Par�agrafo 4.2\Livro de Urantia", Doumento 161: \Novas Disuss~oes om Rodam", Item 161.1: \A Pessoalidade deDeus", Par�agrafo 3.3\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade", Par�agrafo5. 4\Livro de Urantia", Doumento 40: \Os Filhos Asendentes de Deus", Item 40.6: \Os Filhos de Deus pelaF�e", Par�agrafo 4.5\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.4: \Realidade do Universo", Par�agrafo7. 6\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.1: \O Nome do Pai", Par�agrafo 2.7Nesta frase expressamos uma hip�otese ling�u��stia que atribui ao termo desenvolver o signi�ado de deixar deenvolver. Em outras palavras, ao nos desenvolvermos deixamos de envolver, externalizamos, permitimos oreser oesp��rito divino que reside em nossa mente pela gra�a de Deus.8\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 4.9\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.2: \Em Cesar�eia", Par�agrafo 10.10\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.6:\Os Sete C��rulos Ps��quios", Par�agrafo 3.11\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 13. 1



ensinamentos revelados no \Livro de Urantia", par�agrafo 130.2 712:Essa foi uma onversa que durou at�e tarde da noite, no urso da qual o jovem pediu a Jesusque lhe ontasse sobre a diferen�a entre a vontade de Deus e o ato humano da esolha, que �etamb�em hamado de vontade. Em essênia, Jesus disse: \A vontade de Deus �e o aminho deDeus, �e ompartilhar da esolha de Deus em fae de qualquer alternativa potenial. Fazer avontade de Deus, portanto, �e a experiênia progressiva de tornar-se mais e mais omo Deus; eDeus �e a fonte e o destino de tudo o que �e bom, belo e verdadeiro. A vontade do humano �e oaminho do humano, a soma e a essênia daquilo que o mortal esolhe ser e fazer. A vontade �ea esolha deliberada de um ser autoonsiente, que toma a deis~ao-onduta baseada na reex~aointeligente".1.1.2 A diferen�a entre a mente humana e a dos animaisAs riaturas animais tamb�em possuem uma vontade e uma mente. Contudo a mente animal n~aoatingiu o ponto da evolu�~ao na qual ela �e apaz de experimentar signi�ativamente o seu pr�opriointerior. A mente funiona aprendendo, atrav�es dos seus sentidos, e adequando as impress~oes senso-riais reebidas do mundo externo aos padr~oes de mem�oria do indiv��duo. A ompreens~ao denota queessas impress~oes sensoriais reonheidas e os seus padr~oes de mem�oria assoiados tornaram-se inte-grados ou organizados numa rede dinâmia de prin��pios13. Por�em, os animais (n~ao sabendo adorarnem possuindo sabedoria) n~ao podem experimentar a supraonsiênia, ou a onsiênia daonsiênia. A mente animal �e onsiente apenas do universo objetivo. Quando a mente evoluiat�e o n��vel humano, ela pode se tornar reexiva ao ponto de experimentar a onsiênia da pr�opriaonsiênia, ao ponto de realizar uma observa�~ao da observa�~ao14 do mundo material. Neste graude evolu�~ao, se intensi�a naturalmente uma experiênia interior signi�ativa e a mente se tornasens��vel �a uma realidade que est�a em seu pr�oprio entro ausal. Assim, a riatura se torna apta aadorar o esp��rito divino que vive em seu interior, transendendo o tempo e o espa�o. Esta �e uma dasdiferen�as entre a mente humana e a mente animal. A segunda parte deste trabalho versa sobre amente viva, de origem animal, que anteede a experiênia interior de adora�~ao ao esp��rito divino, oAjustador de Pensamentos15 que reside na mente humana. Este trabalho �e o resultado do esfor�o deinterpretar em linguagem ontemporânea um aspeto do ensinamento de Jesus que foi revelado no\Livro de Urantia", par�agrafo 130.2 8:Naquela tarde, ambos, Jesus e Ganid, divertiram-se em brinar om um ~ao pastor muitointeligente; e Ganid quis saber se o ahorro tinha uma alma, se tinha vontade e, em resposta�as suas perguntas, Jesus disse: \O ~ao tem uma mente que pode onheer o humano material,o seu mestre, mas n~ao pode onheer a Deus, que �e esp��rito; por isso o ~ao n~ao possui umanatureza espiritual e n~ao pode desfrutar de uma experiênia espiritual. O ~ao pode ter umavontade derivada da natureza e aumentada pelo aperfei�oamento, ontudo tal poder de menten~ao �e uma for�a espiritual, nem pode ser omparada �a vontade humana, porque n~ao �e reexiva- n~ao �e resultado do disernimento entre os signi�ados morais mais elevados, nem da esolhados valores espirituais e eternos. �E a posse de tais poderes, de disernir o que �e espirituale de esolher a verdade, que faz do humano mortal um ser moral, uma riatura dotada omos atributos de responsabilidade espiritual e om o potenial de sobrevivênia eterna". Jesusontinuou a expliar que �e a ausênia de tais poderes mentais que, para sempre, torna imposs��vel,aos animais, desenvolver uma linguagem no tempo ou experimentar qualquer oisa equivalente�a sobrevivênia da personalidade na eternidade. Como resultado da instru�~ao desse dia, Ganidnuna mais ultivou a ren�a na transmigra�~ao das almas dos homens para os orpos de animais.12\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.2: \Em Cesar�eia", Par�agrafo 7.13\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma", Item 111.4: \A Vida Interior".14\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.2: \O Eu", Par�agrafo12.15\Livro de Urantia", Doumento 107: \A Origem e a Natureza dos Ajustadores do Pensamento".2



. . .\Livro de Urantia", par�agrafo 130.4 916 Apenas em grau o humano possui mente aima don��vel animal, �a parte as ministra�~oes mais elevadas e quase espirituais de inteleto. Portantoos animais (n~ao sabendo adorar nem possuindo sabedoria) n~ao podem experimentar a su-praonsiênia, ou a onsiênia da onsiênia. A mente animal �e onsiente apenas douniverso objetivo.1.1.3 A diferen�a entre a mente viva e os omputadoresA tereira parte deste trabalho versa sobre os aspetos f��sios, matem�atios e omputaionais daaprendizagem. O Livro de Urantia revela que existem outros sistemas de energia f��sia17 al�em daenergia sens��vel �a gravidade linear hamada de gravita. Por exemplo, os ult��matons n~ao est~ao sujeitos�a gravidade loal18 ou linear. A vida onstitui a anima�~ao19 de um sistema de energias - material,mental ou espiritual. Isto implia em uma diferen�a qualitativa entre uma mente viva e um sistemaomputaional meânio, inapaz de interagir om as energias moroniais20 e espirituais. Podemosver o omputador omo uma assoia�~ao eletrônia apaz de reep�~ao, proessamento e produ�~aode s��mbolos e informa�~oes.Na parte III deste livro em elabora�~ao, abordaremos os aspetos omputaionais das redes neuraisarti�iais. Na parte II faremos onsidera�~oes sobre a mente viva que �e sens��vel aos esp��ritos ajudantesda mente21. Isto inlui o inteleto subhumano22 dos animais, que �e reeptivo aos ino primeirosesp��ritos ajudantes, funionando no n��vel ensin�avel (n~ao meânio) da mente material. Na parte Iteeremos onsidera�~oes da aprendizagem da pessoa humana omo um todo, o que inlui n~ao apenasa mente e o orpo, mas tamb�em a alma e o esp��rito. Assim as três partes deste trabalho versamsobre a aprendizagem no ser humano, o qual �e apaz de disernir o que �e espiritual, sobre aaprendizagem na mente viva dos animais, e sobre a otimiza�~ao funional dos sistemas omputaionaisde informa�~ao. Neste esfor�o de entendimento da aprendizagem �e importante disernir os n��veisqualitativos do esp��rito humano, da mente viva dos animais e dos fenômenos materialistas deenergia do omputador. Como revelado no original \Livro de Urantia", par�agrafo 112.2 10:Existe um grande abismo �osmio entre a mat�eria e o pensamento, e esse abismo �e inomen-suravelmente maior entre a mente material e o amor espiritual. A onsiênia n~ao pode serexpliada, e a onsiênia de si, menos ainda, por qualquer teoria de assoia�~ao eletrôniameaniista ou por fenômenos materialistas de energia.Da introdu�~ao de um livro sobre redes neurais arti�iais, podemos traduzir:16\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.4: \O Disurso sobre a Realidade",Par�agrafo 9.17\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)".18\Livro de Urantia", Doumento 41: \Aspetos F��sios do Universo Loal", Item 41.9: \A Estabilidade dosS�ois", Par�agrafo 2.19\Livro de Urantia", Doumento 36: \Os Portadores da Vida", Item 36.6: \As For�as Vivas", Par�agrafo6.20Moronial vem de morônia e de aordo om o \Livro de Urantia", par�agrafo 0.5 12: Morônia �e um termo quedesigna um vasto n��vel que se interpola entre o material e o espiritual. Pode designar realidades pessoais ou impessoais,energias vivas ou n~ao viventes. Os elos do teido moronial s~ao espirituais, a sua trama �e f��sia.21\Livro de Urantia", Doumento 36: \Os Portadores da Vida", Item 36.5: \Os Sete Esp��ritos Ajudantes daMente".22\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.10: \Sistemas N~ao-Espirituais de Energias Universais (Sistemas de Mente Material)", Par�agrafo 4.3



. . . um outro exemplo, onsidere o sonar de um morego23. Sonar �e um sistema de loaliza�~aopelo eo de um som emitido. Em adi�~ao �a habilidade de prover informa�~ao sobre a distâniade um alvo (exemplo, um inseto voador), um sonar de morego arrega informa�~ao sobre aveloidade relativa do alvo, o tamanho do alvo, as medidas de v�arias arater��stias do alvo,e o azimute e eleva�~ao do alvo (Suga, 1990a,b [74℄ [75℄). As omplexas neuroomputa�~oes,neess�arias para extrair toda esta informa�~ao do eo do som no alvo, s~ao realizadas em um�erebro do tamanho de uma ameixa. De fato, um morego om loalizador de eo sonoro podeperseguir e apturar seu alvo om uma failidade e taxa de suesso que pode dar inveja a umengenheiro de sonar ou radar. Haykin, 1999 [39℄O morego �e um mam��fero voador, uma riatura viva om �erebro e mente. Fazemos os seguintesquestionamentos: Ser�a que o �erebro-mente das riaturas vivas e os padr~oes dos pulsos eletro-qu��miosde seus neurônios s~ao totalmente determinados pelas leis da mat�eria-energia dual da gravita? Ser�aque existem outros fatores ausativos na mente viva, al�em das realidades n~ao-dei��aveis24 dos setesistemas de energia-mat�eria que se originam no para��so inferior25? Ser�a que existem inuênias derealidades espirituais advindas do Esp��rito Materno do universo loal26 de N�ebadon onde a terra seloaliza? Mais espei�amente, ser�a que os esp��ritos ajudantes da mente27 tamb�em inueniam amente de origem animal do ser vivo que busa sobreviver?De aordo om o Livro de Urantia, a resposta �e sim. Existem inuênias espirituais na mente vivados animais e dos humanos. A vida distingue os animais dos sistemas meânios omputaionais deproessamento de informa�~oes simb�olias. A personalidade distingue os seres humanos dos animais.A personalidade nuna �e espontânea, �e uma d�adiva do Pai do Para��so28. A personalidade �e supra-imposta �a energia, e �e assoiada apenas a sistemas vivos de energia29. De aordo om a revela�~ao no\Livro de Urantia", par�agrafo 42.10 430:Esp��ritos ajudantes da mente. Esta �e uma ministra�~ao do Esp��rito Materno do universoloal, funionando atrav�es dos seus sete esp��ritos ajudantes da mente, no n��vel ensin�avel (n~ao-meânio) da mente material. Nesse n��vel, a mente material est�a experieniando: omo inte-leto subhumano (animal) por meio dos primeiros ino ajudantes; omo inteleto humano(moral) por interm�edio dos sete ajudantes; omo inteleto supra-humano (nos seres in-termedi�arios) por meio dos dois �ultimos ajudantes.As três partes deste trabalho versam sobre aprendizagem no ser humano, na mente viva e nossistemas omputaionais meânios. Faremos a seguir um resumo destas partes, iniiando om algunsaspetos omputaionais, matem�atios e f��sios da aprendizagem. Por�em antes, enfatizamos que pormelhor que seja o sistema omputaional que realizemos, ele ontinuar�a sendo um sistema meânio23Nota do tradutor: O morego emite um sinal sonoro e este sinal reete no ambiente. O morego ent~ao ouve oeo do som que ele mesmo emitiu e obtêm informa�~oes sobre a distânia, tamanho, forma e veloidade de objetos doambiente irundante.24\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.4: \Realidade do Universo", Par�agrafo2.25\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.5: \O Para��so Inferior".26\Livro de Urantia", Doumento 34: \O Esp��rito Materno do Universo Loal".27\Livro de Urantia", Doumento 36: \Os Portadores da Vida", Item 36.5: \Os Sete Esp��ritos Ajudantes daMente".28\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade".29\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 4.30\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.10: \Sistemas N~ao-Espirituais de Energias Universais (Sistemas de Mente Material)", Par�agrafo 4.4



sem vida. Um sistema morto n~ao �e apaz de animar as energias mentais ou espirituais. Esta �e adiferen�a prinipal entre o omputador e a mente dos seres vivos. Os seres vivos s~ao sens��veis �asinuênias espirituais do universo31. A vida, omo tal, onstitui a anima�~ao de um sistemade energias - material, mental ou espiritual. Como revelado no \Livro de Urantia", par�agrafo36.6 6:Falamos da vida omo \energia" e omo \for�a", mas realmente ela n~ao �e nem uma nem aoutra. A energia-for�a �e sens��vel de modo vari�avel �a gravidade; a vida n~ao o �e. O modelooriginal tamb�em n~ao �e sens��vel �a gravidade, sendo uma on�gura�~ao de energias que j�a perfezou umpriu todas suas obriga�~oes de resposta �a gravidade. A vida, omo tal, onstitui aanima�~ao de um sistema de energias - material, mental ou espiritual - segundo algummodelo arquet��pio on�gurado ou seleionado.Estas onsidera�~oes disernem um sistema omputaional morto da mente viva sens��vel ao esp��rito.Por�em, nem todas as ordens de riaturas vivas s~ao pessoas32, no sentido de possu��rem o poderindividual da esolha. Citamos omo exemplo, os frandalanques, uma ordem de riaturas dentreos ontroladores f��sios. Estas riaturas vivas pareem ser seres totalmente autom�atios e meâniosnas respostas aos impulsos dos seus superiores espirituais, e nas rea�~oes a ondi�~oes existentes deenergia. �A seguir, o autor de um dos doumentos de urantia ajuda-nos a ompreender essesmeanismos vivos omparando-os om os dispositivos meânios rob�otios onfeionadospelos seres humanos, onforme vemos no \Livro de Urantia", par�agrafo 29.4 38:Reonhe�o que os frandalanques s~ao inteligentes, mas n~ao posso lassi��a-los sen~ao omom�aquinas vivas. O �unio modo pelo qual eu posso ajudar-vos a ompreender esses mea-nismos vivos �e omparando-os aos vossos pr�oprios dispositivos meânios que operamom uma preis~ao e uma exatid~ao quase inteligentes. E ent~ao, aso queirais oneber esses se-res, fazei um apelo �a vossa imagina�~ao, indo a ponto de reonheer que, no grande universo,de fato n�os temos meanismos vivos e inteligentes (entidades) apazes de efetuar as tarefasmais intrinadas poss��veis envolvendo omputa�~oes tamb�em prodigiosas e om uma deliadezade preis~ao t~ao grande que hega mesmo �a ultimidade da preis~ao.1.2 Neuroiênia omputaional e teoria da informa�~aoUm omputador proessa informa�~oes simb�olias. O oneito de s��mbolo �e primordial na teoriada informa�~ao33, nos algor��timos omputaionais e nas linguagens formais34. Os s��mbolos existem31\Livro de Urantia", Doumento 194: \O Outorgamento do Esp��rito da Verdade", Item 194.2: \O Signi�adode Penteostes", Par�agrafo 12.32\Livro de Urantia", Doumento 29: \Os Diretores de Potênia do Universo", Item 29.4: \Os MestresControladores F��sios", Par�agrafo 12.33Alguns onsideram que o pai da teoria da informa�~ao �e Claude Elwood Shannon. Em 1948 foi publiado um artigode sua autoria intitulado: A Mathematial Theory of Communiation [Uma Teoria Matem�atia da Comunia�~ao℄. Doin��io da Parte I deste artigo podemos traduzir:Teletipo e telegra�a s~ao dois exemplos simples de anais disretos para transmiss~ao de informa�~ao. Geralmente,um anal disreto signi�a um sistema no qual uma sequênia de esolhas, dentre um onjunto �nito de s��mboloselementares S1 . . .Sn, podem ser transmitidos de um ponto para outro. . . . A quest~ao que agora n�os onsideramos �eomo podemos medir a apaidade de um tal anal para transmitir informa�~ao.34Linguagens Formais. Traduzido de Formal language, Wikipedia (2013):Na matem�atia, iênia da omputa�~ao, e lingu��stia, uma linguagem formal �e um onjunto de sequênias de s��mbolosque podem ser onstru��das por regras espe���as da linguagem.O alfabeto de uma linguagem formal �e o onjunto de s��mbolos, letras, ou sinais dos quais as sequênias da linguagempodem ser formadas; frequentemente �e requerido que elas sejam �nitas. As sequênias de s��mbolos formadas a partirdo alfabeto s~ao hamadas palavras, e as palavras que pertenem a uma linguagem formal partiular s~ao algumas vezeshamadas de palavras bem formadas ou f�ormulas bem formadas. . . .5



em um substrato f��sio; ontudo, sua fun�~ao simb�olia transende a energia material no qual eles seapoiam. Por exemplo, o que podemos falar sobre o \sol" analisando quimiamente a tinta utilizadapara esrever a palavra \sol"? Os s��mbolos n~ao informam sobre a natureza em si dos objetos simbo-lizados. Qual a essênia da fun�~ao dos s��mbolos utilizados na linguagem, nos modelos matem�atiose nos sistemas omputaionais? Os objetos que existem no espa�o f��sio podem se modi�ar e semovimentar om o passar do tempo. Muitos s��mbolos s~ao nomes de objetos materiais que oupamuma forma no espa�o e se movimentam om o tempo. Um modelo da realidade material, exterior �amente modeladora, pode ser visto omo um onjunto de s��mbolos dos objetos desta realidade que semodi�am om o tempo de uma maneira orrelaionada om os objetos simbolizados. Por exemplo,se om os s��mbolos da l��ngua portuguesa dizemos \sol brilha", podemos inferir uma rela�~ao entre osentes simbolizados pela palavra \sol" e pela palavra \brilha". Os s��mbolos modelam os objetos sim-bolizados e podem informar sobre rela�~oes de ausalidade, de proximidade espaial e de movimentostemporais destes objetos.Uma linguagem �e omposta por s��mbolos de um alfabeto que se onatenam para formar palavrasque s~ao utilizadas para ompor senten�as da linguagem. O oneito de s��mbolo est�a na base das o-munia�~oes, informa�~oes e id�eias que podem ser transmitidas utilizando-se uma linguagem. Sabemosque al�em das regras gramatiais que desrevem sintaxe de forma�~ao de palavras e senten�as, existetamb�em os signi�ados e a semântia do que �e omuniado atrav�es de uma linguagem. Novamenteenfatizamos que os s��mbolos abstratos, utilizados em uma linguagem, transendem o substratof��sio no qual se apoiam. Por exemplo, uma palavra esrita om aneta no papel existe sobre osubstrato f��sio da tinta em uma folha de elulose. Se a mesma palavra for falada ela se apoiar�anas ondas sonoras do ar. A mesma palavra armazenada em uma �ta assete onsiste em diferentesimanta�~oes de uma �ta magn�etia. Se esta palavra estiver gravada em um diso �optio ompato(CD)35 ela existir�a nos diferentes estados de refringênia �optia do diso. A mesma palavra, osmesmos s��mbolos, podem se apoiar em realidades f��sias distintas omo a tinta (palavra esrita), osom (palavra falada), imanta�~oes magn�etias (palavra gravada em �ta assete) e refringênia �optia(palavra gravada em CD). At�e mesmo os s��mbolos de palavras que representam um mesmo objetof��sio ser~ao distintos se utilizarmos diferentes l��nguas humanas. Por exemplo, as palavras \verdade,paz e amor" em português s~ao traduzidas para \truth, peae and love" em inglês. Em erto sentido,as linguagens, os sistemas omputaionais, e a fae exterior da mente viva, s~ao uma realidade des��mbolos e informa�~oes, s~ao uma realidade de signos e signi�ados que �e qualitativamente distinta darealidade f��sia dos objetos materiais.Os omputadores podem ser vistos omo medidores, armazenadores, proessadores e ontroladoresde informa�~oes simb�olias. Na mem�oria de um omputador existem dispositivos f��sio-eletrônios omdiferentes estados poss��veis. Um bit36 de informa�~ao �e um d��gito bin�ario que pode existir em umdentre dois estados. Estes estados f��sios da mem�oria de um omputador s~ao s��mbolos representativosque podem estar ativos ou n~ao e que existem em um \espa�o simb�olio" de possibilidades na mem�oriado sistema omputaional. Os objetos distribu��dos no espa�o podem ser simbolizados por elementosde onjuntos matem�atios e por bits de informa�~ao na mem�oria de um omputador. O tempo eos movimentos destes objetos f��sios podem ser modelados por fun�~oes matem�atias e podem sersimulados por algor��timos, proessamentos e omputa�~oes autom�atias pautadas pelo \rel�ogio dem�aquina"37 de um omputador. A teoria dos automatos38 �e o estudo destas m�aquinas apazes35CD �e a abrevia�~ao de Compat Disk.36Bit �e a ontra�~ao de binary digit que signi�a d��gito bin�ario.37Nos omputadores existe um temporizador hamado rel�ogio de m�aquina, um \lok" que determina a veloidadede proessamento dos bits de informa�~ao simb�olia.38Teoria da omputa�~ao - Teoria dos Automatos. Traduzido da Wikipedia (2013) em inglês, Theory of omputation- Automata theory:A teoria dos automatos �e o estudo de m�aquinas abstratas (ou mais apropriadamente, m�aquinas ou sistemas 'ma-tem�atios' abstratos) e os problemas omputaionais que podem ser resolvidos utilizando estas m�aquinas. Estasm�aquinas abstratas s~ao hamadas de automato. Automato vem da palavra Grega (A���o����) a qual signi�a que6



de reonheer s��mbolos, palavras e senten�as de uma linguagem formal. Uma linguagem utilizas��mbolos para omunia�~ao. Os omputadores mensuram, memorizam, omputam, proessam eapresentam informa�~oes simb�olias.1.2.1 Redes neurais de informa�~oes simb�oliasPodemos oneber uma rede neural omposta por neurônios que podem pulsar om uma dadafrequênia em uma unidade de tempo da rede. Neste sistema, ada elemento neural �e um s��mbolodos eventos que ausaram sua atividade e dos eventos que ele ausar�a. De fato, no sistema nervosode um ser vivo estima-se que ada neurônio pode pulsar, despolarizando e polarizando a membranaelular, om at�e era de 1000 ilos por segundo. Podemos atribuir um signi�ado �a esta ativi-dade pulsante dos elementos neurais deste modelo. A frequênia de um neurônio �e a frequênia deexistênia de um s��mbolo no sistema de informa�~oes39 simb�olias da rede neural aqui proposta.Neste modelo, as onex~oes entre os neurônios s~ao estimativas do oe�iente de orrela�~ao, entreos dois neurônios, funionando omo expresso na equa�~ao da aprendizagem na p�agina 9. Destaforma, as rela�~oes de ausalidade tempo-espaiais dos objetos exteriores, modelados nesta rede neural,s~ao aptadas pelas onex~oes entre os neurônios da rede. Estas onex~oes ristalizam estimativasda orrela�~ao e probabilidade ondiionada de existênia dos objetos simbolizados pelos elementosneurais da rede.Podemos lapidar este modelo de rede neural estipulando quantidades num�erias aos elementosda rede. Novamente itamos o instrutivo livro de Simon Haykin [39℄ sobre redes neurais arti�iais.Traduzimos �a seguir o in��io de um item da introdu�~ao de seu livro:Modelos de um neurônioUm neurônio �e uma unidade de proessamento de informa�~ao que �e fundamental para aopera�~ao da rede neural. O diagrama de bloo, na pr�oxima �gura, mostra o modelo de umneurônio, o qual forma a base para projetar redes neurais (arti�iais). Aqui n�os identi�amostrês elementos b�asios do modelo neural:1. Um onjunto de sinapses ou liga�~oes onetivas, ada uma das quais sendo araterizadapor um peso ou for�a pr�opria. Espei�amente, um sinal xj em uma sinapse de entrada jonetada ao neurônio k �e multipliado pelo peso da sinapse wkj40. �E importante fazer umanota da maneira na qual os subsritos dos pesos sin�aptios wkj s~ao esritos. O primeirosubsrito se refere ao neurônio em quest~ao e o segundo subsrito ao terminal de entradada sinapse ao qual o peso orresponde.2. Um somador para somar os sinais de entrada, ponderados pelos pesos das respetivassinapses do neurônio; a opera�~ao desrita aqui onstitui um ombinador linear.alguma oisa est�a fazendo algo por si mesmo. A teoria dos automatos est�a intimamente relaionada om a teoria daslinguagens formais, pois os automatos s~ao frequentemente lassi�ados pela lasse de linguagens formais que eles s~aoapazes de reonheer. Um automato pode ser uma representa�~ao �nita de uma linguagem formal que pode ser umonjunto in�nito.39C�erebro - proessamento de informa�~ao. Traduzido da Wikipedia (2013) em inglês, Brain - Information proessing:A inven�~ao dos omputadores eletrônios na d�eada de 1940-1949, onomitantemente om o desenvolvimento dateoria da informa�~ao matem�atia, levou a ompreens~ao de que os �erebros podem potenialmente ser entendidos omosistemas de proessamento de informa�~ao. Este oneito formou a base do ampo da ibern�etia, e eventualmentese desenvolveu para o ampo agora onheido omo neuroiênia omputaional (Churhland, 1993 [13℄). A tentaivainiial da ibern�etia foi de alguma forma rua pois eles tratavam o �erebro omo essenialmente um omputador digitaldisfar�ado, omo por exemplo no livro de 1958 de John von Neumann, The Computer and the Brain [O Computadore o C�erebro℄ [56℄. Por�em, om o passar dos anos, informa�~oes aumuladas sobre as respostas el�etrias registradas das�elulas erebrais de animais em movimento, foi desloando de forma est�avel os oneitos te�orios em uma dire�~ao derealismo resente [13℄.40Peso em inglês se esreve weight e por isso Haykin esolheu a letra w para representar o \peso" de uma sinapse,na soma total da entrada, do modelo de neurônio arti�ial que ele est�a de�nindo.7



3. Uma fun�~ao de ativa�~ao para limitar a amplitude da sa��da de um neurônio. A fun�~ao deativa�~ao �e tamb�em referida omo uma fun�~ao ompressora no que ela omprime (limita)a faixa de amplitude permitida, do sinal de sa��da, �a algum n�umero �nito.. . .Em termos matem�atios, n�os podemos desrever um neurônio k esrevendo o seguinte parde equa�~oes: uk = mXj=1wkjxje a fun�~ao de ativa�~ao, yk = '(uk + bk)onde x1; x2, . . . , xm s~ao os sinais de entrada; wk1; wk2, . . . , wkm s~ao os pesos das sinapsesdo neurônio k; uk �e a sa��da do ombinador linear devido aos sinais de entrada; bk �e o limiar(bias em inglês); '(�) �e a fun�~ao de ativa�~ao; e yk �e o sinal de sa��da do neurônio. . . .Haykin, 1999 [39℄

Figura 1.1: Modelo n~ao-linear de um neurônio kUm poss��vel modelamento de uma rede neural arti�ial seria o seguinte:1. Cada neurônio pode apresentar uma frequênia de ilos de atividade em ada unidade detempo da rede neural arti�ial. Esta frequênia �e um n�umero positivo na faixa de 0 at�e umaquantidade m�axima. Interpretamos esta quantidade omo sendo a frequênia de existênia deum s��mbolo dos eventos que ausaram esta atividade do neurônio.2. Os neurônios se interonetam por sinapses e a intensidade das onex~oes �e uma estimativada orrela�~ao ausal da atividade dos neurônios que se onetam. Uma sinapse propaga aatividade pulsante do neurônio pr�e-sin�aptio, antes da sinapse, para o neurônio p�os-sin�aptio,ap�os a sinapse. A frequênia de pulsos do neurônio pr�e-sin�aptio, ponderada pelo \peso" ou\for�a" da sinapse, �e integrada om outras sinapses onvergentes para o neurônio p�os-sin�aptio.Neste modelo, a aprendizagem se realiza na modi�a�~ao da \for�a" de onex~ao entre doisneurônios. Cada onex~ao sin�aptia apta, aprende e integra, na rede neural, as rela�~oes tempo-espaiais entre os eventos simbolizados pela atividade pulsante dos neurônios que se onetam.A modi�a�~ao da \for�a" de onex~ao entre dois neurônios, expressa nas onex~oes sin�aptias,oorre em fun�~ao da orrela�~ao tempo-espaial entre a atividade pulsante do neurônio p�os-sin�aptio e a atividade do neurônio pr�e-sin�aptio.8



A aprendizagem onsiste na adapta�~ao, das respostas do sistema, ao ambiente no qual ele est�ainserido. Assim, al�em das rela�~oes ausais do sistema, aprendidas na orrela�~ao da atividadepulsante entre dois neurônios onetados por uma sinapse, onebemos um termo que expressao grau de aerto, das respostas do sistema neural omo um todo, de�nido em rela�~ao �a melhorresposta onebida pelo riador da rede neural. Anteipamos a seguir, neste ontexto neuralarti�ial, a equa�~ao da aprendizagem inspirada nas iênias neurobiol�ogias.�1 � sinapse = aerto� orrela�~ao � 1onde:as vari�aveis sinapse, aerto e orrela�~ao s~ao n�umeros entre - 1 e 1 de�nidas omo:� sinapse - �e um n�umero que expressa a \for�a da onex~ao sin�aptia" entre um \neurôniopr�e-sin�aptio" e um \neurônio p�os-sin�aptio" onetados (orresponde aos pesos wkj na�gura anterior).� aerto - �e um n�umero que expressa o grau de aerto, da resposta do sistema neuralarti�ial omo um todo, nos instantes que suedem a atividade pulsante dos dois neurôniosonetados pela sinapse.� orrela�~ao - �e uma fun�~ao do oe�iente de orrela�~ao entre a atividade pulsante dos doisneurônios que se interonetam.3. Por �m, a frequênia de pulsos do neurônio p�os-sin�aptio �e alulada somando-se a frequêniados neurônios pr�e-sin�aptios onvergentes ponderadas pela \for�a" das respetivas sinapses,om o limite inferior de zero quando a soma for negativa. O resultado desta soma integrativa�e o argumento matem�atio (uk na �gura anterior) de uma fun�~ao de ativa�~ao logar��timia,orrespondendo �a frequênia de sa��da (yk) do neurônio p�os-sin�aptio k representado na �gurareferida. Anteipamos a seguir, neste ontexto neural arti�ial, a equa�~ao de funionamentoinspirada na mensura�~ao da informa�~ao om o logar��timo41 e omprovada na lei de Fehnerderivada da lei de Weber42: lei de Fehner43Frequênia = onstante � log(Intensidade + 1)onde:� Frequênia = Frequênia de pulsos de um neurônio� log = logar��timo� Intensidade = soma das entradas pr�e-sin�aptias ponderadas pelos pesos das onex~oessin�aptias que onvergem para um neurônio deste modeloNeste modelo proposto, interpretamos as quantidades positivas, atribu��das em dado instante aada neurônio de uma rede neural arti�ial, omo sendo a frequênia de existênia de um s��mbolo41Informativo: \Teoria da Informa�~ao e Organismos Vivos", Se�~ao 8: \C�erebro, s��mbolos e informa�~oes",Subse�~ao 8.1: \Mensurando a informa�~ao om o logar��timo".42Livro: \The Nature of Consiousness", Cap��tulo 10: \Appendix", Item 10.1.1: \Weber's Law".43Informativo: \Teoria da Aprendizagem", Se�~ao 3: \Neurologia", Subse�~ao 3.11.1: \A `lei de Fehner"'.9



informativo onetado por sinapses om outras unidades neurais da rede que apresentem uma ati-vidade pulsande orrelaionada probabilistiamente. Esta interpreta�~ao simb�olia, da quantidadede pulsos de um neurônio arti�ial em uma rede de onex~oes, tem potenial para uni�ar o mo-delo onexionista44 da neuroiênia e o enfoque simbolista45 da inteligênia arti�ial. Este modelode \redes neurais simb�olias", om onex~oes sin�aptias estimadoras de rela�~oes interneurais proba-bil��stias, pode ser implementado em omputador e ontribuir para o debate do onexionismo versuso omputaionismo46.1.2.2 Neuroiênia, funionamento e aprendizagem no sistema nervosoAs onsidera�~oes da subse�~ao anterior s~ao estudadas na �area de pesquisa hamada neuroiêniaomputaional. Ressaltamos a modelagem e interpreta�~ao dos sistemas neurais om uma abor-dagem da teoria da informa�~ao. Neste enfoque a atividade eletro qu��mia pulsante dos neurônios �evista omo a frequênia de s��mbolos informativos, de signos signi�ativos na rede neural omo umtodo. Este estudo pode ser feito enfatizando-se desri�~oes funionais e biol�ogias realistas dosneurônios. Como expliado na:Computational neurosiene47 (Wikipedia 2013):Neuroiênia omputaional44Conexionismo, traduzido do artigo em inglês na Wikipedia (2013): Connetionism.Conexionismo �e um onjunto de enfoques nos ampos da inteligênia arti�ial, psiologia ognitiva, iênia ognitiva,neuroiênia, e �loso�a da mente, que modela o fenômeno mental ou omportamental omo o proesso emergente deredes interonetadas de unidades simples. Existem muitas formas de onexiionismo, por�em as formas mais omunsusam modelos de redes neurais.45Inteligênia arti�ial - enfoque simb�olio, traduzido do artigo em inglês na Wikipedia (2013): Arti�ial intelligene- Symboli.Quando o aesso aos omputadores digitais se tornou poss��vel em meados da d�eada de 1950, os pesquisadores de AIome�aram a explorar a possibilidade de que a inteligênia humana pudesse ser reduzida �a manipula�~ao de s��mbolos.. . . Pesquisadores nos anos de 1960s e 1970s estavam onvenidos que o enfoque simb�olio iria eventualmente ter suessoem riar uma m�aquina om uma inteligênia arti�ial geral e onsideravam este o objetivo de sua �area de pesquisa.46Conexionismo - debate do onexionismo versus o omputaionismo, traduzido do artigo em inglês na Wikipedia(2013): Connetionism - Connetionism vs. omputationalism debate.. . . Computaionismo �e uma forma espe���a de ognitivismo que argumenta que a atividade mental �e omputaional,isto �e, que a mente opera realizando opera�~oes formais puras em s��mbolos, omo uma m�aquina de Turing. Algunspesquisadores argumentam que a tendênia no onexionismo foi uma revers~ao em dire�~ao ao assoiaionismo e oabandono da id�eia de uma linguagem do pensamento, algo que eles sentem que foi um erro. . . .Conexionismo e omputaionismo n~ao neessitam estar desemparelhados, mas o debate no �nal dos anos 1980se in��io da d�eada de 1990 levou a uma oposi�~ao entre os dois enfoques. Durante o debate, alguns pesquisadoresargumentaram que onexionismo e omputaionismo s~ao plenamente ompat��veis, embora o onsenso pleno desteassunto n~ao tenha sido alan�ado. As diferen�as entre os dois enfoques usualmente itadas s~ao as seguintes:� Computaionistas favoreem modelos simb�olios que s~ao estruturalmente similares �a estrutura erebral sublimi-nar, enquanto onexionistas se engajam na modelagem de \baixo-n��vel", tentando erti�ar que seus modelosse assemelham as estruturas neurol�ogias.� Computaionistas em geral foam na estrutura expl��ita de s��mbolos (modelos mentais) e regras sint�atias parasua manipula�~ao interna, enquanto onexionistas foam na aprendizagem a partir do est��mulo ambiental earmazenam esta informa�~ao na forma de onex~oes entre os neurônios.� Computaionistas areditam que a atividade mental interna onsiste na manipula�~ao de s��mbolos expl��itos,enquanto os onexionistas areditam que a manipula�~ao de s��mbolos expl��itos �e um modelo pobre da atividademental.� Computaionistas frequentemente enfatizam sub-sistemas simb�olios de dom��nio espe���o projetados para su-portar a aprendizagem em �areas espe���as da ogni�~ao (exemplo, linguagem, intenionalidade, n�umeros),enquanto os onexionistas enfatizam um ou pouos onjuntos de meanismos de aprendizagem muito gerais.47Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Computational neurosiene".10



Neuroiênia omputaional �e um estudo da fun�~ao erebral48 em termos das propriedadesdo proessamento de informa�~ao49 das estruturas que omp~oe o sistema nervoso50 (Churhland,1993 [13℄). �E uma iênia interdisiplinar que oneta os ampos diversos da neuroiênia51,iênia ognitiva52, e psiologia53 om engenharia el�etria54, iênia da omputa�~ao55, ma-tem�atia56, e f��sia57.Neurosiênia omputaional �e distinta do onexionismo58 psiol�ogio e das teorias de apren-dizagem das disiplinas tais omo aprendizagem de m�aquinas59, redes neurais60, e teoria deaprendizagem omputaional61 , j�a que ela enfatiza desri�~oes funionais e biol�ogias rea-listas de neurônios (e sistemas neurais), sua �siologia e dinâmia. Estes modelos aptam asarater��stias essêniais dos sistemas biol�ogios em m�ultiplas esalas tempo-espaiais, desde asorrentes em membranas, prote��nas, e aoplamento qu��mio at�e osila�~oes de rede62, arquiteturatopogr�a�a e olunar, aprendizagem e mem�oria.Muitos oneitos da neuroiênia est~ao embasados em experimentos sobre o sistema nervoso,�erebro, neurônios, e outros fatores biol�ogios, qu��mios e f��sios. Funionalmente um neurônio�e omposto de um orpo elular, axônios e sinapses que o oneta om outros neurônios. Doponto de vista informaional o orpo elular integra os sinais informativos vindos de outras �elulasneuronais e transmite o resultado desta integra�~ao pelo \�o axonal" at�e as onex~oes sin�aptias omoutros neurônios. Podemos aprender sobre esta estrutura elular na:Brain - Cellular struture63 (Wikipedia 2013):C�erebro - Estrutura elularNeurônios geram sinais el�etrios que viajam ao longo de seus axônios64. Quando um pulsode eletriidade alan�a uma jun�~ao hamada de sinapse65, ele ausa a libera�~ao de um neuro-transmissor qu��mio, que se aolpla a reeptores em outras �elulas e assim altera suas atividadesel�etrias.Os �erebros de todas as esp�eies s~ao ompostos primariamente por duas amplas lasses de�elulas: neurônios66 e �elulas glias67. C�elulas glias (tamb�em onheidas por glia ou neuroglia)apareem em v�arios tipos, e perfazem um n�umero de fun�~oes r��tias, inluindo suporte estru-tural, suporte metab�olio, ilhamento, e guia de desenvolvimento. Neurônios, ontudo, s~aousualmente onsiderados as �elulas mais importantes do �erebro (Kandel, 2000 [43℄). A pro-priedade que torna os neurônios �unios �e sua habilidade de enviar sinais para alvos elularesespe���os por longas distânias [43℄. Eles enviam estes sinais por meio de um axônio, que �euma �bra protoplasm�atia �na que se extende do orpo elular e projeta-se, usualmente omin�umeras rami�a�~oes, para outras �areas, algumas vezes pr�oximas, algumas vezes em partes48Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Brain funtion".49Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Information proessing".50Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Nervous system".51Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Neurosiene".52Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive siene".53Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive psyhology".54Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Eletrial engineering".55Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Computer siene".56Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematis".57Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Physis".58Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Connetionism".59Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Mahine learning".60Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Neural networks".61Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Computational learning theory".62Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Neural osillation".63Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Brain#Cellular struture".64Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Axon".65Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Synapse".66Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Neuron".67Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroglia".11



distantes do �erebro e orpo. O omprimento de um axônio pode ser extraordin�ario: por exem-plo, se uma �elula piramidal68, (um neurônio exitat�orio) do �ortex erebral69 fosse ampliado deforma que seu orpo elular se tornasse do tamanho de um orpo humano, seu axônio, igual-mente ampliado, se tornaria um abo de pouos ent��metros de diâmetro, se extendendo pormais de um kilômetro (Douglas, 2004 [21℄). Estes axônios transmitem sinais na forma de pulsoseletro-qu��mios hamados poteniais de a�~ao70, os quais duram menos do que um mil�esimo desegundo e viajam ao longo do axônio om veloidades de 1-100 metros por segundo. Algunsneurônios emitem poteniais de a�~ao onstantemente, em taxas de 10-100 ilos por segundo,usualmente em padr~oes irregulares; outros neurônios �am quietos a maioria do tempo, masoasionalmente emitem uma sequênia de poteniais de a�~ao (Barnett, 2007 [4℄).Axônios transmitem sinais para outros neurônios por meio de jun�~oes espeializadas ha-madas sinapses. Um �unio axônio pode ter milhares de onex~oes sin�aptias om outras �elulas[43℄. Quando um potenial de a�~ao, viajando ao longo de um axônio, hega em uma sinapse, eleausa a libera�~ao de substânias qu��mias hamadas neurotransmissores71 . O neurotransmissorse aopla ao reeptor72 moleular na membrana da �elula alvo (Kandel, 2000 [43℄).O estudo de um sistema neuronal pode ser feito observando o funionamento e a aprendizagem dosistema. Os neurônios funionam reebendo, integrando e transmitindo informa�~oes. A aprendizagemdo sistema neuronal se ristaliza na forma�~ao, modi�a�~ao e retirada das onex~oes sin�aptias entre osneurônios. Eri Kandel, prêmio nobel de mediina em 2000, pequisou osmeanismos moleularesde plastiidade sin�aptia que inspira muitos modelos sobre a aprendizagem no sistema nervoso.As sinapses onetam a atividade eletro-qu��mia dos neurônios. A modi�a�~ao da intensidade dasonex~oes sin�aptias se traduz na reformula�~ao das fun�~oes de orrela�~ao ausal entre a atividadepulsante informativa dos neurônios. Mesmo sendo leigo nesta �area, em reonheimento ao trabalhona neuroiênia, traduzi as explia�~oes sobre omeanismo bioqu��mio das modi�a�~oes sin�aptias,publiadas na:68Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramidal ell".69Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral ortex".70Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Ation potential".71Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter".72Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Reeptor (biohemistry)".12



Synapti plastiity - Biohemial mehanisms73 (Wikipedia 2014):Plastiidade sin�aptia - meanismo bioqu��mioDois meanismos moleulares de plastiidade sin�aptia (pesquisados pelos labo-rat�orios de Eri Kandel74) envolvem os reeptores de glutamato AMPA75 e NMDA76. A aberturados anais NMDA (o que est�a relaionado om o n��vel de despolariza�~ao elular) leva �a umaeleva�~ao na onentra�~ao de Ca2+ p�os-sin�aptio e isto tem sido assoiado a potenia�~ao delongo-termo77, LTP (bem omo om a ativa�~ao da prote��na-inase); a despolariza�~ao forte da�elula p�os-sin�aptia desloa ompletamente os ��ons de magn�esio que bloqueiam os anais iôniosNMDA e permite que ��ons de �alio entrem na �elula - provavelmente ausando LTP, enquantouma despolariza�~ao mais fraa somente parialmente desloa os ��ons de Mg2+, resultando emmenos Ca2+ entrando no neurônio p�os-sin�aptio e diminuindo as onentra�~oes de Ca2+ intra-elular (o que ativa a prote��na-fosfatase e induz depress~ao de longo-termo78, LTD) (Bear, 2007[6℄).1.3 Esp��rito, mente e mat�eria1.3.1 A natureza do ser humano integralEmbora estas id�eias sintetizadoras possam estimular os pesquisadores das redes neurais arti�iais deproessamento meânio de s��mbolos, as revela�~oes sobre a mente viva e sobre o inteleto humanoindiam outras prioridades de pesquisa para os que busam uma onvivênia mais harmônia omos seres vivos e uma vida mais s�abia e feliz dos seres humanos. Neste estudo da mente viva e do \euhumano" �e lembrado no \Livro de Urantia", par�agrafos 112.2 2-579:1. Que os sistemas f��sios s~ao subordinados.2. Que os sistemas inteletuais s~ao oordenadores.3. Que a personalidade �e supra-ordenadora.4. Que a for�a espiritual residente �e potenialmente diretiva.Isto signi�a que as oisas mortas, as m�aquinas, o omputador e os sistemas f��sios s~ao subor-dinados. Ressaltamos aqui que sub-ordenado signi�a em baixo (sub) na esala de ordena�~ao. Ouseja, a mat�eria e energia f��sia est�a em um n��vel inferior de ausatividade e ordena�~ao em rela�~ao �amente, ao esp��rito e �as pessoas.A mente viva e os sistemas inteletuais s~ao oordenadores. Neste ontexto, isto signi�a quea mente e o inteleto o-ordenador, onjuntamente om outros fatores espirituais e pessoais, ordenae organiza o meio material no qual est�a inserido. Esta revela�~ao nos permite alan�ar a unidade naompreens~ao da realidade e rela�~oes entre a mat�eria e o esp��rito, pela media�~ao da mente80.A personalidade �e supra-ordenadora, pois Deus �e quem outorga a personalidade e ao fazê-loo Pai divino dota seus �lhos om os atributos de relativa onsiênia riadora e om o orrespondenteontrole de livre-arb��trio. Os atributos fundamentais do eu humano, bem omo o n�uleo absoluto do73Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Synapti plastiity#Biohemial mehanisms".74Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Eri Kandel".75Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/AMPA".76Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/NMDA".77Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Long-term potentiation".78Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Long-term depression".79\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.2: \O Eu", Par�agrafo2.80\Livro de Urantia", Doumento 101: \A Verdadeira Natureza da Religi~ao", Item 101.2: \A Religi~ao omoUm Fato", Par�agrafo 2. 13



Ajustador da personalidade humana, s~ao outorgas feitas pelo Pai Universal. Por isso, somos livrespara nos submetermos ao guiamento do esp��rito residente81. Isso ajuda a ompreender a revela�~aode que na personalidade, e para a mestria desta, o esp��rito trabalha, om a oordena�~ao e media�~aoda mente82.Assim, pela dedia�~ao afetuosa da vontade humana de fazer a vontade do Pai, a for�a espiritualresidente �e potenialmente diretiva. N�os, enquanto riaturas pessoais, temos mente e vontade.Se n�os nos onformarmos �a mente do esp��rito Ajustador83, ent~ao, as nossas mentes, espiritual ematerial, tornar-se-~ao uma. Subseq�uentemente, a nossa vontade pode ordenar e refor�ar aexeu�~ao das deis~oes dessa nova mente, ou dessa ombina�~ao de mentes. E em adadeis~ao uni�ada da pessoa humana dirigida pelo esp��rito84 divino, a nossa mente ter�a atingido asintoniza�~ao om a divindade, e a vontade do Ajustador ter�a alan�ado uma express~aode personalidade. Como revelado no \Livro de Urantia", par�agrafo 110.2 585:V�os, enquanto riaturas pessoais, tendes mente e vontade. O Ajustador, omo uma riaturapr�e-pessoal, tem pr�e-mente e pr�e-vontade. Se v�os vos onformardes, t~ao plenamente, �a mente doAjustador, a ponto de verdes juntos, por meio de um olho s�o, ent~ao, as vossas mentes tornar-se-~ao uma; e v�os reebereis o refor�o da mente do Ajustador. Subseq�uentemente, se a vossavontade ordenar e refor�ar a exeu�~ao das deis~oes dessa nova mente, ou dessa om-bina�~ao de mentes, a vontade pr�e-pessoal do Ajustador ater-se-�a �a express~ao da personalidadepor meio da vossa deis~ao, e, no que onerne a esse projeto em partiular, v�os e o vosso Ajus-tador estareis uni�ados. A vossa mente ter�a atingido a sintoniza�~ao om a divindade;e a vontade do Ajustador ter�a alan�ado uma express~ao de personalidade.Neste ponto deste trabalho sobre aprendizagem rea�rmamos, o que foi dito no in��io desta in-trodu�~ao, a primeira frase sobre a aprendizagem do ser humano que aminha em dire�~ao �a vidaeterna: A riatura humana de boa f�e86 aprende a deidir e onduzir-se na vida de aordo om avontade do Criador Divino.1.3.2 A pessoa humana, os animais e os omputadoresO ser humano se distingue qualitativamente dos animais devido a duas d�adivas de Deus: a per-sonalidade87 que somos para o Pai Universal e o esp��rito88 divino que Ele envia para residir emnossa mente. Estas d�adivas divinas s~ao poss��veis ap�os haver surgido nas riaturas evoluion�arias doplaneta, a vontade89, a apaidade de esolher o poder de adorar e asender at�e o Para��so90.81\Livro de Urantia", Doumento 2: \A Natureza de Deus", Item 2.5: \O Amor de Deus", Par�agrafo 5.82\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.8: \A Mat�eria, a Mente e oEsp��rito", Par�agrafo 14.83\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 7.84\Livro de Urantia", Doumento 118: \O Supremo e o �Ultimo - o Tempo e o Espa�o", Item 118.8: \Controlee Supraontrole".85\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.2:\Os Ajustadores e a Vontade Humana", Par�agrafo 5.86\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao", Par�agrafo 4.87\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 4.88\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 9.89\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.7: \O Reonhe-imento do Mundo omo Sendo Habitado", Par�agrafo 6.90\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so".14



Os animais se distinguem qualitativamente do omputador devido �as inuênias espirituais ara-ter��stias dos seres vivos. Os omputadores e redes neurais arti�iais s~ao sistemas meânios de ener-gia material para proessamento de informa�~oes. A vida �e algo diferente de todas as manifesta�~oesde energia91; mesmo a vida material das riaturas f��sias n~ao �e inerente �a mat�eria. Repetimos que avida onstitui a anima�~ao de um sistema de energias - material, mental ou espiritual.1.3.3 Os sete esp��ritos ajudantes da menteO Livro de Urantia revela que existem sete esp��ritos ajudantes da mente92. Estes esp��ritos ajudantess~ao hamados por nomes equivalentes �as designa�~oes seguintes: intui�~ao, ompreens~ao, oragem,onheimento, onselho, adora�~ao e sabedoria. Os primeiros ino esp��ritos ajudantes atuamna mente dos animais. Quando a evolu�~ao atinge o patamar em que a mente se torna reexiva,auto-onsiente e apaz de adorar o esp��rito residente93 em seu pr�oprio interior, ent~ao isto �e um sinalde que est~ao atuando os dois �ultimos esp��ritos ajudantes: da adora�~ao e da sabedoria.Em resumo o omputador �e meânio, sem inuênias espirituais. A mente viva dos animais �esens��vel aos ino primeiros esp��ritos ajudantes, mas n~ao de uma forma onsiente. A mente humana�e apaz de se tornar onsiente das realidade espirituais foalizadas em seu pr�oprio interior. Issopermite ao ser humano ter uma experiênia espiritual94. A pessoa humana pode onheer e seronheida, pode amar e ser amada95 pela pessoa espiritual de Deus. A evolu�~ao da mente animal at�ea mente humana �e desrita vividamente nos pr�oximos par�agrafos transritos do \Livro de Urantia",par�agrafos 62.6 3-596:A prin��pio, apenas o esp��rito da intui�~ao podia funionar no omportamento, de instintose reexos, da vida animal primordial. Com a diferenia�~ao dos tipos mais elevados, o esp��rito daompreens~ao tornou-se apaz de dotar tais riaturas om a d�adiva da assoia�~ao espontâneade id�eias. Mais tarde, observamos o esp��rito da oragem entrar em a�~ao; os animais emevolu�~ao realmente desenvolviam uma forma inipiente de autoonsiênia de prote�~ao. Depoisdo apareimento dos grupos de mam��feros, n�os observamos o esp��rito do onheimentomanifestando-se em medida resente. E a evolu�~ao dos mam��feros mais elevados trouxe �afun�~ao o esp��rito do onselho, om o resimento resultante do instinto de grupo e om osome�os do desenvolvimento soial primitivo.Progressivamente, om o desenvolvimento dos mam��feros preursores97 e, em seguida, omo dos mam��feros intermedi�arios98 e dos primatas99, t��nhamos observado o servi�o implementadodos primeiros ino ajudantes. Mas nuna os dois esp��ritos ajudantes restantes, os mais elevadosministradores da mente, haviam sido apazes de entrar em fun�~ao no tipo de mente evoluion�ariade Urantia.91\Livro de Urantia", Doumento 36: \Os Portadores da Vida", Item 36.6: \As For�as Vivas".92\Livro de Urantia", Doumento 36: \Os Portadores da Vida", Item 36.5: \Os Sete Esp��ritos Ajudantes daMente".93\Livro de Urantia", Doumento 133: \O Retorno de Roma", Item 133.7: \A Permanênia em Chipre - ODisurso sobre a Mente", Par�agrafo 11.94\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.2: \A Presen�a de Deus",Par�agrafo 6.95\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.5: \A Pessoalidade do Pai Universal",Par�agrafo 8.96\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.6: \A Evolu�~aoda Mente Humana", Par�agrafo 3.97\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.2: \Os Mam��ferosPreursores do Homem".98\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.3: \Os Mam��ferosIntermedi�arios".99\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.4: \Os Primatas".15



Imaginai o nosso j�ubilo, um dia - os dois gêmeos100 estavam om era de dez anos deidade - quando o esp��rito da adora�~ao fez o seu primeiro ontato om a mente da gêmeafêmea e pouo depois om a do maho. Sab��amos que algo muito pr�oximo da mente humanaaproximava-se da ulminânia; e quando, era de um ano depois, eles �nalmente resolveram,em onseq�uênia do pensamento meditativo e de deis~ao propositada, partir de asa e viajarpara o norte, ent~ao o esp��rito da sabedoria ome�ou a atuar em Urantia, nessas duas que s~aoreonheidas, agora, omo mentes humanas.1.3.4 Aspetos simb�olios dos sistemas neuraisAp�os fazer estas observa�~oes, sobre a personalidade e o esp��rito pr�e-pessoal que reside na mentehumana, e sobre a inuênia dos ino primeiros esp��ritos ajudantes da mente nos animais, onti-nuaremos analisando os aspetos matem�atios e omputaionais dos sistemas neurais de s��mbolose informa�~oes, de signos e signi�ados. Lembramos que interpretamos a atividade pulsante de umneurônio omo a frequênia de existênia de um s��mbolo informativo, omo a frequênia de um sinal,de um signo signi�ante integrado ou organizado na rede dinâmia de prin��pios101 do sistema neu-ronal omo um todo. Al�em disso, interpretamos as onex~oes sin�aptias entre os neurônios omo umamedida estat��stia que �e fun�~ao do oe�iente de orrela�~ao da atividade pulsante destes neurônios,ponderada por um \fator de aerto", um \valor de sobrevivênia" do sistema neuronal no momentoem que os neurônios que se onetam est~ao em atividade.Se estivermos ertos, nesta interpreta�~ao simb�olia informaional da atividade pulsante dos neurô-nios, ent~ao �a laro que os sistemas neurais funionam em um plano da realidade qualitativamentedistinto da mat�eria e energia. O onheimento f��sio sobre o hardware de um omputador, no qualimplementamos uma rede neural arti�ial, n~ao �e su�iente para expliar os s��mbolos e informa�~oesdo software que omputa a atividade desta rede neural. Os fatos e leis que observamos nos sistemasuniversais de energia102 n~ao expliam os signos e signi�ados funionais da mente viva. Assim, amente �e uma esfera de signos e signi�ados, e de aordo om o \Livro de Urantia", par�agrafo 111.4 2:Os signi�ados s~ao derivados de uma ombina�~ao de reonheimento e de ompreens~ao. Ossigni�ados s~ao inexistentes, num mundo uniamente sensorial ou material. Os signi�ados e osvalores s~ao perebidos apenas nas esferas internas ou supramateriais da experiênia humana.1.3.5 Valores espirituais, signi�ados inteletuais e fatos materiaisDevemos ser apazes de ompreender que existem três n��veis de funionamento da realidade �nita:a mat�eria, a mente e o esp��rito103. Por isso, �e importante disernir e integrar os fatos da mat�eria-energia, os signi�ados da mente, e os valores do esp��rito. Em um sistema de s��mbolos e informa�~oespodemos disernir os signos e signi�ados. E quanto aos valores? Os valores de sobrevivênia104 navida mental de um ser humano �am guardados no esp��rito Ajustador e se tornam parte da mem�oriapessoal do indiv��duo sobrevivente.Para larear um aspeto destes oneitos, analisemos um sistema omputaional. Na an�alise dohardware e software de um omputador, perebemos a distin�~ao da mat�eria energ�etia do hardware100\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.5: \Os PrimeirosSeres Humanos", Par�agrafo 6.101\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma", Item 111.4: \A Vida Interior".102\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)".103\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.8: \A Mat�eria, a Mente e oEsp��rito".104\Livro de Urantia", Doumento 47: \Os Sete Mundos das Mans~oes", Item 47.4: \O Segundo Mundo dasMans~oes", Par�agrafo 5. 16



e dos s��mbolos informaionais do software. Um bit de informa�~ao �e armazenado em um dispositivoque pode estar em um dentre dois estados e desta maneira implementar um s��mbolo de uma dentreduas possibilidades. Em um anal de omunia�~ao, a quantidade de informa�~ao transmitida porum s��mbolo �e igual ao logar��timo do inverso da probabilidade do evento do s��mbolo transmitido. Ooneito de s��mbolo �e fundamental nos sistemas de omunia�~ao, de informa�~ao e de omputa�~ao.Embora �que laro, neste exemplo, a diferen�a entre energia material e s��mbolos informaionais,perguntamos: Onde est�a o valor? Os s��mbolos que representam uma pessoa e uma pedra n~aopossuem diferentes valores em si mesmo. Os s��mbolos n~ao s~ao inerentes �a mat�eria, e o valor n~ao �einerente aos s��mbolos.Prosseguindo om esta analogia omputaional observamos que, embora o omputador possa mi-metizar um aspeto simb�olio e informaional da mente, n~ao h�a nada inerente �a estes dispositivosmeânios que seja an�alogo aos valores experimentados pelas pessoas humanas. Uma rede neuralarti�ial que aprende, quando exposta �a uma s�erie de est��mulos de entrada e respostas desejadas,neessita de um ser humano que transende ao sistema omputaional e que estipule qual a respostaorreta e de valor �otimo para ada entrada na rede neural. Estes s~ao argumentos que refor�am umadistin�~ao qualitativa entre as oisas materiais, os s��mbolos om signi�ado e os valores da vida.1.3.6 Disernimento espiritual, �loso�a inteletual e iênia material�A medida que expande nossa onsiênia dos fatos materiais, dos signi�ados inteletuais e dos valoresespirituais, perebemos o inter-relaionamento entre tudo o que enontramos por meio da iêniamaterial, da �loso�a inteletual e do disernimento espiritual105. Na sequênia destas onsidera�~oesl�ogias uni�adoras, transrevemos um sub-item da:Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia, item 2.3A mente intermedia as rela�~oes entre o esp��rito e a mat�eria. . . existe uma diferen�a qualitativa entre os fatos do orpo material e os signi�ados damente106 humana. Em erto sentido a mente �e uma realidade de s��mbolos e informa�~oes107, designos e signi�ados. Como a mente intermedia as rela�~oes entre o esp��rito e a mat�eria? A mentehumana �e sens��vel �as realidades materiais e espirituais, desta forma ela realiza uma representa�~aosigni�ativa om signos e s��mbolos informativos da mat�eria em seu exterior marginal e do esp��ritono seu entro ausal. Provaremos ienti�amente que os neurônios do �erebro, na base da mente,s~ao sens��veis aos impulsos eletro-qu��mios abaixo e �as ondas eletromagn�etias na veloidade daluz aima. Talvez a luz e a mat�eria, ou talvez a morônia108 e a mat�eria, sejam duas \faes" daenergia dual, hamada gravita109 na iênia revelada do Livro de Urantia. O �erebro, sens��vel�a luz e �a mat�eria110, a mente sens��vel �a alma moronial e ao orpo f��sio, permitem o est��mulode signos mentais que simbolizam as energias espirituais e materiais. Este par�agrafo apontapara uma poss��vel explia�~ao da a�rma�~ao revelada de que a onsiênia humana111 repousa105\Livro de Urantia", Doumento 104: \O Cresimento do Coneito da Trindade", Item 104.3: \Trindadese Triunidades", Par�agrafo 2.106Informativo: \A Ciênia Revelada e Evoluion�aria sobre a Mente Humana", Se�~ao 3: \A pessoalidade humanaintegral: orpo, mente, alma e esp��rito", Subse�~ao 3.1: \Diferen�a entre: fatos do orpo, e, signi�ados da mente".107Informativo: \Teoria da Informa�~ao e Organismos Vivos", Se�~ao 8: \C�erebro, s��mbolos e informa�~oes".108\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 12.109\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)", Par�agrafo 14.110Informativo: \A Ciênia Revelada e Evoluion�aria sobre a Mente Humana", Se�~ao 5: \A mente mediadoraentre a Luz Espiritual e o orpo material", Subse�~ao 5.4: \Ser�a que os neurônios do �erebro podem transmitir ondasde luz infravermelha, al�em de part��ulas materiais ionizadas?".111\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma", Item 111.1: \A Mente, Arena da Esolha",Par�agrafo 5. 17



gentilmente sobre o meanismo eletroqu��mio abaixo; e deliadamente toa o sistema deenergia espiritual-moronial aima.Ousamos assoiar a iênia om o onheimento dos fatos materiais perebidos pelos sen-tidos. Ousamos assoiar a �loso�a om a sabedoria dos signi�ados inteletuais adquiridospela mente. Ousamos assoiar a religi~ao om a experiênia de amor �lial e dos valores espi-rituais do ser eterno e verdadeiro no entro paterno de nossa pr�opria alma. Agora, estamosexpliando omo a mente faz a interfae entre o esp��rito e a mat�eria, e omo o �erebro �e sens��vel�a luz e �as part��ulas materiais. Lembramos que �e a personalidade que uni�a os fatores deindividualidade da riatura humana: orpo, mente, alma e esp��rito. O quadro a seguir resumeestas assoia�~oes: personalidade humana uni�adareligi~ao valores espirituais esp��rito e alma�loso�a signi�ados inteletuais menteiênia fatos materiais orpo1.3.7 O busador da verdade aprendendo om a revela�~ao da verdadeEste �e um trabalho sobre a aprendizagem no ser humano, na mente viva e nas redes neurais. Porisso, �e pertinente onsiderar a enorme aprendizagem de um busador da verdade112 que lê o Livro deUrantia e pratia os seus ensinamentos. A ompreens~ao da aprendizagem e do desenvolvimento damente ontribui para o autoonheimento. Esperamos que este trabalho olabore om a revela�~aourantiana sobre a origem, natureza e destino113 do ser humano. Almejamos uma ompreens~ao maisuni�ada da realidade onsiderando que na personalidade, a mente114 interv�em ontinuamente, entreo esp��rito e a mat�eria.Os doumentos de urantia115 onstituem a mais reente revela�~ao da verdade aos seres humanosdeste planeta. A revela�~ao uni�a iênia, �loso�a e religi~ao116. Todas as pessoas que eu onhe�o,que leram o Livro de Urantia inteiro, s~ao unânimes em dizer que este livro ontêm o ensinamento maisompleto que onheeram. A prova de que a revela�~ao �e revela�~ao117, �e esse mesmo fato na experiêniahumana: o fato de que a revela�~ao sintetiza as iênias da natureza, aparentemente divergentes, bemomo sintetiza a teologia da religi~ao numa �loso�a, onsistente e l�ogia, do universo, uma explia�~aooordenada e ont��nua da iênia e da religiosidade.1.3.8 Os dom��nios espiritual, inteletual e f��sio se interelaionam namenteConsideremos novamente a importânia de difereniar as atividades espirituais dos dom��nios darea�~ao f��sia (eletroqu��mia) de resposta mental aos est��mulos ambientais. Os dom��nios da gravidadef��sia, mental e espiritual s~ao reinos distintos118 de realidades �osmias, n~ao obstante as estreitas112\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.1: \Em Jopa - O Disurso sobreJonas".113\Livro de Urantia", Doumento 30: \As Pessoalidades do Grande Universo", Item 30.4: \Os MortaisAsendentes", Par�agrafo 10.114\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.6: \Energia e Modelo Original",Par�agrafo 8.115\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao", Item 92.4: \A D�adiva da Re-vela�~ao", Par�agrafo 9.116Livro: \Hist�oria dos Doumentos de Urantia", Cap��tulo Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Uni�andoiênia, �loso�a e religi~ao".117\Livro de Urantia", Doumento 101: \A Verdadeira Natureza da Religi~ao", Item 101.2: \A Religi~ao omoUm Fato".118\Livro de Urantia", Doumento 65: \O Superontrole da Evolu�~ao", Item 65.7: \Os N��veis Evoluion�ariosda Mente", Par�agrafo 8. 18



inter-rela�~oes e a onstante intermedia�~ao da mente entre os reinos espirituais e materiais. Portanto,as experiênias humanas, a espiritual e a material, a interior e a exterior119, est~ao sempre orrelai-onadas om a fun�~ao da mente, e ondiionadas, quanto �a sua realiza�~ao onsiente, pela atividadeda mente.Em erto aspeto, a mente �e uma esfera de s��mbolos informativos, de est��mulos, sinais e signossigni�ativos da realidade interior e exterior �a pr�opria mente. Neste sentido, a atividade eletroqu��miados neurônios s~ao s��mbolos estimulados pelas energias f��sias, inteletuais e espirituais120 que se inter-relaionam. Por�em, um s��mbolo n~ao �e a realidade simbolizada em si. Como observou Commins:Temos duas esp�eies de onheimento, que hamo de onheimento simb�olio e onheimento��ntimo . . . [As℄ formas mais ostumeiras de raio��nio foram desenvolvidas apenas para o o-nheimento simb�olio. O onheimento ��ntimo n~ao se sujeita �a odi�a�~ao e �a an�alise; ou,melhor, quando tentamos analis�a-lo, perde-se a intimidade, que �e substitu��da pelo simbolismo.Commins [16℄,itado por Ken Wilber [87℄:p: 35.De fato, os s��mbolos de linguagem utilizados nas an�alises e a pr�opria estrutura representativa damente s~ao um n��vel de onheimento da realidade que �e menor do que o onheimento que surgeda unidade amorosa om o esp��rito Ajustador residente. Este esp��rito �e quem tee, no tear �osmioda mente material do ser humano, os teidos moroniais da alma sobrevivente121. Assim, �e poss��velonheer a realidade diretamente, de maneira n~ao simb�olia. �E poss��vel um onheimento ��ntimoque oorre quando nosso eu humano adora, ama e experimenta uma unidade om o nosso eu divino,o Ajustador122. O amor uni�ador possibilita ao esp��rito divino, o Ajustador dos Pensamentos123,desartar os s��mbolos e outros m�etodos indiretos, e poder omuniar as suas mensagensdiretamente aos inteletos dos seus pareiros humanos. Como revelado, e om alegria lidono \Livro de Urantia", par�agrafo 108.6 7124:Os Ajustadores s~ao os anestrais eternos, os originais divinos das vossas almas imortais evolu-ion�arias; eles s~ao o impulso inessante, que onduz o humano a onquistar a mestria materiale presente da existênia, �a luz da arreira espiritual e futura. Esses Monitores s~ao os ref�ensda esperan�a que n~ao morre, s~ao as fontes da progress~ao in�nd�avel. E omo �am felizes aoomuniarem-se om os seus sujeitos, por anais mais ou menos diretos! Como eles se rego-zijam, quando podem desartar os s��mbolos e outros m�etodos indiretos, e passam apoder omuniar as suas mensagens diretamente aos inteletos dos seus pareiroshumanos!1.3.8.1 A �loso�a integral de Ken WilberEsta possibilidade de ontempla�~ao, adora�~ao e unidade om o esp��rito, �e indiada pelo �l�osofointegral Ken Wilber na seguinte ita�~ao [88℄:p: 248:119\Livro de Urantia", Doumento 103: \A Realidade da Experiênia Religiosa", Item 103.6: \A Coordena�~aoFilos�o�a", Par�agrafo 6.120\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.6: \O Superontrole Universal",Par�agrafo 4.121\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma", Item 111.2: \A Natureza da Alma",Par�agrafo 2.122\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.5: \A Sobrevivêniado Eu Humano", Par�agrafo 12.123\Livro de Urantia", Doumento 107: \A Origem e a Natureza dos Ajustadores do Pensamento".124\Livro de Urantia", Doumento 108: \A Miss~ao e o Minist�erio dos Ajustadores do Pensamento", Item108.6: \Deus no Homem", Par�agrafo 7. 19



Epistemologia, onheimento, sabedoria e verdade125Ken Wilber: . . . Olhe desta maneira: possu��mos pelo menos três modos de onheimento- sensorial, simb�olio e ontemplativo. Esses modos orrespondem ao orpo f��sio, �a mente e aoesp��rito. Isso �e bastante simples, mas �a um pouo mais ompliado quando voê ompreendeque amente, por exemplo, pode olhar n~ao apenas para o seu pr�oprio n��vel mas tamb�em para osoutros dois, e em ada aso voê obtêm um tipo de onheimento fundamentalmente diferente.Posso representar isso desta maneira:
ReVision: Temos portanto três modos b�asios e três dom��nios de onheimento: o f��sio-sensorial, o mental e o espiritual. (Eles s~ao numerados de 1 a 3.) E ent~ao, no âmbito do pr�opriomodo mental temos o quê? Três subonjuntos?Ken Wilber: Subonjuntos est�a �otimo . . . (Eles s~ao indiados pelas letras a, b, .)ReVision: Que india quais dos três dom��nios o modo mental toma omo objeto?Ken Wilber: Sim. Seguindo meu �l�osofo ortodoxo favorito, J�urgen Habermas126, podemosaraterizar os três subonjuntos mentais da seguinte maneira: quando a mente se restringe aoonheimento sensorial, o modo �e denominado emp��rio-anal��tio, e seu interesse �e t�enio127;quando a mente trabalha om outras mentes, o modo �e hermenêutio, fenomenol�ogio, raionalou hist�orio, e seu interesse �e pr�atio ou moral. Aresentamos agora a vis~ao m��stia, queHabermas n~ao inluiu diretamente, e dizemos que quando a mente tenta reonheer o dom��nioespiritual, seu modo �e paradoxal ou radialmente dial�etio, e seu interesse �e soteriol�ogio. Vouoloar isso num diagrama:
ReVision: O que �e exatamente hermenêutia?Ken Wilber: O estudo da interpreta�~ao e do signi�ado simb�olio. Nas m~aos de �l�osofosso�stiados omo Gadamer ou Rioeur, ela realmente passa a signi�ar mentalidade em geral, ouintenionalidade simb�olia e signi�ado e valor128. Veja, a raz~ao pela qual os estudos emp��rio-anal��tios s~ao t~ao limitados - limitados, de fato, ao dom��nio sensorial - �e que eles n~ao podemsequer exibir a natureza ou o signi�ado das produ�~oes mentais. Por exemplo, n~ao h�a testeemp��rio que possa revelar o signi�ado de Mabeth, ou o signi�ado do valor, o signi�ado desua vida, e assim por diante. O signi�ado �e uma produ�~ao mental e s�o pode ser determinadopor interpreta�~ao, ou por aquilo que Heidegger denominava ��rulo hermenêutio.ReVision: Amaior parte das pessoas entende o que voê quer dizer pela express~ao emp��rio-anal��tio. Voê poderia falar sobre o tereiro subonjunto, o paradoxal?Ken Wilber: A id�eia �e simplesmente a de que, quando a mente tenta raioinar sobreo absoluto, ela, de maneira inevit�avel, gerar�a paradoxos129 , exatamente pelas raz~oes que j�a125Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 2: \Religi~ao, �loso�a eiênia", Subse�~ao 2.4.3: \Epistemologia, onheimento, sabedoria e verdade", Par�agrafo 7.126Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/J�urgen Habermas".127T�enia, pr�atia e teoria - tekn�e, praxis (ou phronesis) e theoria - era omo Arist�oteles hamava esses modos deonheimento, de aordo om Ken Wilber.128\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma", Item 111.4: \A Vida Interior", Par�agrafo2.129\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.5: \A Consiênia queSe Tem de Deus", Par�agrafo 6. 20



estivemos disutindo. Quando a mente opera neste modo, n�os a hamamos de paradoxal.Tamb�em j�a ouvi a palavra \raz~ao mand�alia"130 ser usada, e eu gosto dela. Ambas s~ao boas.Wilber, 1981 [88℄:p: 2481.3.9 O amor do esp��rito divino residente na mente humanaAssim, existe um esp��rito Ajustador residindo na mente mortal131 do ser humano. E este Ajustadordo Pensamento, indiretamente e sem ser reonheido, omunia-se onstantemente om o seu sujeitohumano, espeialmente durante as experiênias sublimes de ontato adorador, da mente para omo esp��rito, na supraonsiênia. A omunia�~ao simb�olia �e indireta e pequena quando omparadaa unidade - de mente, vontade e ser - do humano om o divino. Quando a mobiliza�~ao mental�e absolutamente total, em qualquer n��vel ps��quio de expans~ao na dire�~ao da realiza�~ao espiritual,quando �e perfeita a motiva�~ao humana de lealdade �a id�eia divina, ent~ao, muito freq�uentemente, oorreque o esp��rito residente sinroniza-se subitamente abaixo, om o prop�osito onentrado e onsagradoda mente supraonsiente132 do mortal rente.Existe um grande abismo �osmio entre a mat�eria e o pensamento, e esse abismo �e inomensura-velmente maior entre a mente material e o amor espiritual133. A uni~ao da mente do ser humano oma supramente134 do esp��rito divino �e uma experiênia sublime de amor que n~ao abe nas palavras deuma linguagem simb�olia.O Ajustador dos Pensamentos �e um ser espiritual, um fragmento da in�nitude135 que vive dentrode ada ser humano que �e moral e possui um disernimento interior136 resente. O esp��rito �e ausa-tivamente anterior, e atua em um iruito137 de gravidade que anteede ao iruito da mente138. Isso�e ilustrado talvez de um modo melhor pela pr�e-mente do Ajustador do Pensamento139, pois, emboraesses fragmentos de Deus, O Pai Universal, estejam inteiramente fora dos iruitos da mente doAgente Conjunto140, eles têm alguma forma de pr�e-mente; eles onheem, s~ao onheidos e desfrutamde um equivalente do pensamento humano.Conlamamos aos ientistas e amantes da verdade, que est~ao despertando para as realidadesespirituais interiores, a ponderar, pensar e meditar nos três pr�oximos par�agrafos transritos do Livro130De aordo om o diion�ario Aur�elio, a palavra mandala vêm do sânsrito e em algumas pr�atias religiosas se refere�a um diagrama omposto de ��rulos e �guras onêntrias, uma imagem do mundo, um instrumento que serve �amedita�~ao. Na forma de uma mandala, os três ��rulos onêntrios da bandeira de Cristo Mihael s~ao um emblemamaterial do governo da Trindade do Para��so. Esta mandala de três ��rulos onêntrios nos faz lembrar que a PrimeiraPessoa da Deidade, o absoluto dos Absolutos, est�a relaionado om os outros seis Absolutos oordenados, e assim todosos sete abrangem o ��rulo da in�nitude, por interm�edio dos ilos in�nd�aveis da eternidade.131\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.1:\Residindo na Mente Mortal".132\Livro de Urantia", Doumento 100: \A Religi~ao na Experiênia Humana", Item 100.5: \A Convers~ao eo Mistiismo", Par�agrafo 4.133\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.2: \O Eu", Par�agrafo10.134\Livro de Urantia", Doumento 9: \A Rela�~ao do Esp��rito In�nito om o Universo", Item 9.4: \A MenteAbsoluta", Par�agrafo 2.135\Livro de Urantia", Doumento 3: \Os Atributos de Deus", Item 3.4: \Ilimitabilidade de Deus", Par�agrafo7.136\Livro de Urantia", Doumento 16: \Os Sete Esp��ritos Mestres", Item 16.7: \A Moral, a Virtude e aPessoalidade", Par�agrafo 4.137\Livro de Urantia", Doumento 7: \A Rela�~ao do Filho Eterno om o Universo", Item 7.1: \O Ciruito daGravidade do Esp��rito".138\Livro de Urantia", Doumento 9: \A Rela�~ao do Esp��rito In�nito om o Universo", Item 9.6: \O Ciruitode Gravidade da Mente".139\Livro de Urantia", Doumento 6: \O Filho Eterno", Item 6.6: \A Mente Espiritual", Par�agrafo 3.140\Livro de Urantia", Doumento 8: \O Esp��rito In�nito", Item 8.2: \A Natureza do Esp��rito In�nito".21



de Urantia. N�os estamos diante da possibilidade de sentir - literalmente experimentar - o impatopleno e n~ao amorteido de um AMOR t~ao in�nito quanto o do Pai141. Fa�o uma pree para quenosso êxtase religioso142 seja um êxtase espiritual genu��no, assoiado a uma grande alma externa ea um ontrole emoional quase perfeito. E assim, entre prees e medita�~oes143, vamos internalizar osiluminadores ensinamentos do \Livro de Urantia", par�agrafo 112.2 11-13144:Enquanto a mente persegue a realidade at�e a sua an�alise �ultima, a mat�eria esapa aossentidos materiais, mas pode ainda permaneer real para a mente. Quando o disernimentoespiritual persegue essa realidade que permanee depois do desapareimento da mat�eria, e apersegue at�e uma �ultima an�alise, ela desaparee para a mente, mas o disernimento do esp��ritopode ainda pereber as realidades �osmias e os valores supremos de uma natureza espiritual.Da mesma forma, a iênia d�a lugar �a �loso�a, enquanto a �loso�a deve render-se �as onlus~oesinerentes �a genu��na experiênia espiritual. O pensar rende-se �a sabedoria, e a sabedoria dissolve-se na adora�~ao iluminada e reexiva.Na iênia, o eu humano observa o mundo material; a �loso�a �e a observa�~ao dessa ob-serva�~ao do mundo material; a religi~ao, a verdadeira experiênia espiritual, �e a ompreens~aoexperienial da realidade �osmia dessa observa�~ao da observa�~ao de toda essa s��ntese relativados materiais energ�etios do tempo e do espa�o. Construir uma �loso�a do universo na baseexlusiva do materialismo �e ignorar o fato de que todas as oisas materiais s~ao iniialmenteonebidas omo reais na experiênia da onsiênia humana. O observador n~ao pode ser aoisa observada; a avalia�~ao demanda algum grau de transendênia em rela�~ao �a oisa que est�asendo avaliada.No tempo, o pensar onduz �a sabedoria, e a sabedoria leva �a adora�~ao; na eternidade, aadora�~ao onduz �a sabedoria, e a sabedoria manifesta-se gerando a �nalidade de pensamento.1.4 Transendendo a relatividade do espa�o e do tempoO ser humano �e uma riatura �nita. As realidades �nitas s~ao projetadas no espa�o e fatualizadasno tempo145. Assim, entender a natureza do espa�o e do tempo ajuda a ompreender as dimens~oesda personalidade �nita146 do ser humano.1.4.1 Jesus ensina que o tempo-espa�o pode ser transendido pela per-sonalidade e mente humanaJesus ensinou que nos mundos habitados, a personalidade humana (residida e orientada peloesp��rito do Pai do Para��so) �e a �unia realidade, do mundo f��sio, que pode transender �aseq�uênia material dos eventos temporais. Ensinou tamb�em que a �unia oisa que o humanoonhee e que, mesmo parialmente, pode transender o espa�o �e a sua mente. De aordo omo \Livro de Urantia", par�agrafos 130.7 4-6147:141\Livro de Urantia", Doumento 3: \Os Atributos de Deus", Item 3.4: \Ilimitabilidade de Deus", Par�agrafo6.142\Livro de Urantia", Doumento 91: \A Evolu�~ao da Pree", Item 91.7: \O Mistiismo, o Êxtase e aInspira�~ao", Par�agrafo 3.143Livro: \Prayer and Meditation".144\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.2: \O Eu", Par�agrafo11.145\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.4: \Realidade do Universo", Par�agrafo8.146\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 5.147\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.7: \Em Cartago - O Disurso sobreo Tempo e o Espa�o", Par�agrafo 4. 22



O tempo �e a orrente, que ui, dos eventos temporais perebidos pela onsiênia da riatura.Tempo �e um nome dado ao arranjo-suess~ao por meio do qual os eventos s~ao reonheidos edifereniados. O universo do espa�o �e um fenômeno relaionado ao tempo, omo �e visto dequalquer posi�~ao interior, fora da morada �xa do Para��so. O movimento do tempo �e reveladoapenas em rela�~ao a algo que, omo um fenômeno no tempo, n~ao se move no espa�o. Nouniverso dos universos148, o Para��so e as suas Deidades149 transendem a ambos, ao tempo e aoespa�o. Nos mundos habitados, a personalidade humana (residida e orientada pelo esp��ritodo Pai do Para��so) �e a �unia realidade, do mundo f��sio, que pode transender �a seq�uêniamaterial dos eventos temporais.Os animais n~ao perebem o tempo omo o humano o sente; e, mesmo para o humano, emfun�~ao da sua vis~ao seional e irunsrita, o tempo surge omo uma suess~ao de eventos150;mas �a medida que o humano asende e progride interiormente, a vis~ao ampli�ada dessa su-ess~ao de eventos �e tal que ele pode diserni-la, ada vez mais, na sua totalidade. Aquilo que,anteriormente, surgia omo uma suess~ao de eventos, ent~ao ser�a visto omo um ��rulo inteiroe perfeitamente relaionado; desse modo, a simultaneidade irular ir�a, de forma resente,desloar a onsiênia daquilo que se foi, na seq�uênia linear de eventos.H�a sete diferentes onep�~oes de espa�o, enquanto ele �e ondiionado pelo tempo. O espa�o �emedido pelo tempo; n~ao o tempo pelo espa�o. A onfus~ao do ientista rese a partir do fraassoem reonheer a realidade do espa�o. O espa�o n~ao �e meramente um oneito inteletual davaria�~ao na rela�~ao entre os objetos do universo. O espa�o n~ao �e vazio; e a �unia oisa que ohumano onhee e que, mesmo parialmente, pode transender o espa�o �e a sua mente. Amente pode funionar independentemente do oneito de rela�~ao espaial dos objetos materiais.O espa�o �e relativa e omparativamente �nito, para todos os seres ujo status �e o de riatura.Quanto mais a onsiênia aproxima-se do onheimento das sete dimens~oes �osmias, tantomais o oneito de espa�o potenial aproxima-se da ultimidade. Mas o potenial do espa�o�e uma ultimidade verdadeiramente, apenas no n��vel absoluto.1.4.2 Perguntas, Einstein, teoria da relatividade, teoria do espa�o e dotempoO que signi�a o ensinamento de que o potenial do espa�o �e uma ultimidade? Porque oprimeiro, dentre os sete sistemas de energia f��sia, �e hamado potênia de espa�o151? Qual a naturezado n��vel absonito152 da realidade, araterizado pela transendênia do tempo e do espa�o?Foi dito que a pergunta orreta �e metade da resposta. E para responder estas perguntas reorremos�a teoria da relatividade, intimamente onetada om a teoria do espa�o e do tempo:O Signi�ado da RelatividadeEspa�o e Tempo na F��sia Pr�e-Relativ��stia (p�agina 1)A teoria da relatividade est�a intimamente onetada om a teoria do espa�o etempo. Eu devo por tanto, iniiar om uma breve investiga�~ao sobre as origens de nossas id�eiassobre espa�o e tempo, embora ao fazer isso eu sei que vou introduzir um assunto ontroverso.148\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos".149\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade".150A experiênia de um indiv��duo aparee para n�os arranjadas em uma s�erie de eventos; nesta s�erie os eventossingulares que n�os lembramos pareem estar ordenados de aordo om o rit�erio de \antes" e \depois", sem maioresan�alises. Por tanto, existe para o indiv��duo, um \tempo do eu", ou tempo subjetivo. Isto n~ao �e mensur�avel em si.Eu posso, de fato, assoiar n�umeros aos eventos, de tal forma que um n�umero maior est�a assoiado om um eventoposterior �a um aonteimento anteedente; mas a natureza desta assoia�~ao pode ser arbitr�aria. . . . (Albert Einstein,1922 [25℄)151\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)", Par�agrafo 3.152\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade", Par�agrafo12. 23



O objeto de toda iênia, seja iênia natural ou psiologia, �e de o-ordenar nossa experiêniae trazê-las para um sistema l�ogio. Como as nossas id�eias ostumeiras do espa�o e tempo serelaionam om o ar�ater de nossas experiênias? Albert Einstein [25℄, 1922.Vamos ent~ao reorrer �a supra-iênia revelada no Livro de Urantia, e a iênia humana da rela-tividade do espa�o e do tempo, para elaborar uma poss��vel resposta �a algumas das perguntas feitasanteriormente e repetidas nos pr�oximos itens.1.4.3 Por que o primeiro, dentre os sete sistemas de energia f��sia, �ehamado de potênia de espa�o?Por que a revela�~ao hama de potênia de espa�o um dos sete sistemas de energia153 f��sia?Talvez porque o espa�o e a energia tenham ambos emanados de modo eterno da Ilha do Para��so. Apotênia de espa�o �e a presen�a do Absoluto Inquali��avel, �e uma pr�e-realidade, e �e sens��velapenas �a atra�~ao pessoal do Pai Universal. Em outras palavras, a fonte de toda energia �etamb�em a fonte de todo espa�o, ou seja, o potenial que anteede a materializa�~ao da energia �etamb�em a potênia de espa�o. Todos os iruitos de energia f��sia têm a sua origem no Para��soinferior154. Tamb�em, aparentemente, o espa�o origina-se logo abaixo do Para��so inferior155. Fiquelaro, que esta �e apenas uma interpreta�~ao humana do que foi revelado no original \Livro de Urantia",par�agrafos 42.2 3-6156:Potênia de espa�o. Essa �e a presen�a inquestion�avel, no espa�o livre, do Absoluto Inqua-li��avel157. A extens~ao desse oneito denota o potenial de espa�o-for�a do universo, inerente�a totalidade funional do Absoluto Inquali��avel, enquanto a inten�~ao desse oneito implia atotalidade da realidade �osmia - os universos - que emanou de modo eterno da Ilha do Para��so,que �e sem ome�o, sem �m, que nuna se move e que nuna muda.Os fenômenos espe���os da parte inferior do Para��so provavelmente abrangem três zonasde presen�a e de atua�~ao da for�a absoluta: a zona de ponto de apoio fulral do AbsolutoInquali��avel, a zona da pr�opria Ilha do Para��so e a zona intermedi�aria de algumas agênias oufun�~oes n~ao identi�adas, que se equalizam e se ompensam. Essas zonas trionêntrias s~ao oentro do ilo da realidade �osmia do Para��so.A potênia do espa�o �e uma pr�e-realidade; �e o dom��nio do Absoluto Inquali��avel e�e sens��vel apenas �a atra�~ao pessoal do Pai Universal, n~ao obstante o fato de ela seraparentemente modi��avel pela presen�a dos Mestres Organizadores Prim�arios da For�a158.Em Uversa159, faz-se referênia �a potênia do espa�o omo absoluta.153Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 4: \Ciênia material",Subse�~ao 4.1: \A gravita e os sistemas universais de energia", Par�agrafo 9.154\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.5: \O Para��so Inferior".155\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.2: \Natureza da Ilha Eterna",Par�agrafo 11.156\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)", Par�agrafo 3.157\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.11: \Os Três Absolutos", Par�agrafo7.158\Livro de Urantia", Doumento 29: \Os Diretores de Potênia do Universo", Item 29.5: \Os MestresOrganizadores da For�a".159\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.7: \As Esferas Arquitetônias",Par�agrafo 10. 24



1.4.4 Espa�o-tempo, geometria e relatividade geralAs teorias f��sias da iênia humana tamb�em desobriram a rela�~ao entre a energia-mat�eria e o tempo-espa�o. Talvez este fato seja mais uma explia�~ao dos motivos que levaram os reveladores a hamaros anteedentes iniiais, da realidade da energia160, pelo nome de potênia de espa�o. Em sinergiaom estes oneitos, a teoria da relatividade geral161 �e tamb�em uma teoria geom�etria da gravita�~aoque apresenta uma profunda rela�~ao ausal entre a energia e massa gravitaional, e o enurvamentogeom�etrio do espa�o-tempo. Esta urvatura espa�o-temporal, formalizada nas equa�~oes de ampode Einstein162, determina as trajet�orias geod�esias163 perorridas pelas massas ineriais de formaoerente om a lei de Newton da gravita�~ao164. Em outras palavras, a geometria e densidade daslinhas geod�esias do espa�o s~ao moldadas e determinadas pela mat�eria sens��vel a gravidade linear,hamada no Livro de Urantia de gravita (poder universal)165. Em ressonânia om Sean Carroll:Espa�o-tempo e GeometriaUma Introdu�~ao para Relatividade Geral2.1 - Gravidade omo Geometria (p�agina 48)166Gravidade �e espeial. No ontexto da teoria da relatividade geral, n�os atribu��mos estaespei�idade ao fato de que o ampo dinâmio que origina a gravita�~ao �e o tensor m�etrioque desreve a urvatura do espa�o-tempo em si mesmo, ao inv�es de algum ampo adiional sepropagando atrav�es do espa�o-tempo; esta foi a profunda introvis~ao de Einstein. O prin��piof��sio que o levou at�e esta id�eia foi a universalidade da intera�~ao gravitaional, omo formalizadapelo Prin��pio da Equivalênia. Vamos ver omo este prin��pio f��sio nos onduz para aestrat�egia matem�atia de desrever a gravidade omo a geometria de um manifold167 urvado[um espa�o matem�atio om urvaturas℄. Sean M. Carroll [10℄, 2004.University of Chiago
Figura 1.2: Wikipedia 2012 - General relativity (Spaetime urvature)160\Livro de Urantia", Doumento 104: \O Cresimento do Coneito da Trindade", Item 104.4: \As SeteTriunidades", Par�agrafo 22.161Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/General relativity".162Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein �eld equations#Mathematial form".163Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Geodesi".164Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 4: \Ciênia material",Subse�~ao 4.2: \Gravidade, ult��matons, el�etrons e �atomos".165\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)", Par�agrafo 14.166T��tulo original em inglês: \Spaetime and Geometry - An Introdution to General Relativity". Se�~ao 2.1 - \Gravityas Geometry" (p. 48)167Wikipedia (2013), Manifold: Na matem�atia, um manifold �e um espa�o topol�ogio que se assemelha �a um espa�oEulidiano nas proximidades de ada ponto. Mais preisamente, ada ponto de um manifold n-dimensional tem umavizinhan�a que �e homeom�or�a ao espa�o Eulidiano de dimens~ao n. Linhas e ��rulos, mas n~ao �guras de oito, s~aomanifolds om uma dimens~ao. Os manifolds de duas dimens~oes s~ao tamb�em hamados de superf��ies. Exemplosinluem o plano, a esfera, e o tor�oide, os quais podem todos serem realizados em três dimens~oes, mas tamb�em inluema garrafa de Klein e o plano projetivo real . . . 25



1.4.5 O prin��pio da equivalênia, relatividade geral e a solu�~ao de Shwarzs-hildAlbert Einstein ressaltou a igualdade quantitativa, a equivalênia universal, entre a massa inerial ea massa gravitaional passiva; e este fato, omprovado experimentalmente, onsiste no prin��pio daequivalênia168. Este prin��pio foi onebido por Einstein em 1907/1908169 quando ele argumentouque a queda livre (massa gravitaional) �e realmente movimento inerial (massa inerial). Esta equi-valênia o levou a analisar a possibilidade do ampo gravitaional ser uma urvatura do espa�o geradopela pr�opria massa dos orpos materiais. Esta foi uma das id�eias seminais da teoria da relatividadegeral do espa�o e do tempo. Uma solu�~ao das equa�~oes desta teoria foi obtida por Shwarzshild170.Ele alulou a urvatura do espa�o-tempo provoada pela presen�a de um orpo de massa M emum ponto loalizado no raio r de distânia ao orpo. Devido �a simetria desta situa�~ao, adota-se umsistema de oordenadas esf�erias171 assoiando-se ada evento a um tempo t, raio r, ângulo polar�, e ângulo azimutal �. E tamb�em assoiamos a ada movimento in�nitesimal no espa�o-tempo,ds, a um desloamento in�nitesimal das oordenadas esf�erias do evento (dt, dr, d�, d�) no qual aletra \d" representa uma diferen�a in�nitesimal. Representando a onstante gravitaional por G e aveloidade da luz por  podemos mostrar matematiamente que . . .. . . a m�etria de Shwarzshild172 tem a forma:ds2 = 2�1� 2MG2r � dt2 � dr2�1� 2MG2r � � r2(d�2 + sin2�d�2) (1.1)Introdu�~ao �a Relatividade Geral4.2 - A M�etria de Shwarzshild (p�agina 104)173H. A. Atwater [3℄, 1974.Mais adiante neste trabalho, expliaremos om mais detalhes esta m�etria do espa�o-tempo pre-vista pela teoria da relatividade geral. O importante agora �e pereber a ��ntima rela�~ao entre amat�eria-energia e o espa�o-tempo de aordo om a iênia humana. Assim, podemos entender maisum dos poss��veis motivos que levaram os reveladores do Livro de Urantia a adotarem uma las-si�a�~ao da energia f��sia que denomine de potênia do espa�o174, ao fenômeno que anteede todaenergia e mat�eria do universo no qual vivemos.1.4.6 A iênia e a revela�~ao on�rmam que a luz se urva devido �aatra�~ao da gravidadeEm sintonia om a iênia humana, a revela�~ao on�rma que a energia em forma de luz, oude mat�eria, viaja pelo espa�o em linha reta omo previsto pela lei da in�eria. Este movimento168Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalene priniple".169Hist�oria da relatividade geral - Investiga�~oes iniiais [History of general relativity - Early investigations℄, Wikipedia(2013):. . . Consequentemente, em 1907 (publiado em 1908) ele (Einstein) esreveu um artigo sobre aelera�~ao na relati-vidade espeial [24℄. Neste artigo, ele argumentou que queda livre �e realmente movimento inerial, e que para umobservador em queda livre as regras da relatividade restrita devem se apliar. Este argumento �e hamado de prin��pioda Equivalênia. No mesmo artigo, Einstein tamb�em predisse o fenômeno da dilata�~ao do tempo gravitaional.170Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Shwarzshild solution".171Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Spherial oordinate system.html".172Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Shwarzshild metri".173T��tulo original: \Introdution to General Relativity". Se�~ao 4.2 - \The Shwarzshild Metri" (p. 104)174Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 4: \Ciênia material",Subse�~ao 4.1: \A gravita e os sistemas universais de energia", Par�agrafo 11.26



inerial pode ser alterado por for�as superiores (pessoais, espirituais, mentais, vivas) e tamb�empela gravidade linear inerente �a massa material. Assim, em aordo om a teoria da relatividadegeral, o \truth book"175 a�rma que a luz obedee tamb�em �a atra�~ao da gravidade. O fato da luzperorrer trajet�orias urvas na presen�a da gravidade, foi previsto pela teoria da relatividade dotempo-espa�o urvado pela energia-mat�eria. Um livro oerente e elegante, gerando um sentimentode seguran�a de quem desobriu o ensinamento orreto, �e o que enontramos no \Livro de Urantia",par�agrafo 41.5 6176:A energia em forma de luz, ou sob outras formas, move-se em linha reta no seu vôo atrav�esdo espa�o. Essas part��ulas reais de existênia material atravessam o espa�o omo um proj�etil,indo em linha reta e ininterrupta ou em proiss~ao, exeto quando sobre elas atuam for�assuperiores, e exeto quando têm de obedeer �a atra�~ao da gravidade linear inerente �amassa material e �a presen�a da gravidade irular da Ilha do Para��so.1.5 Absonito transendental, teoria uni�ada e gravita dual1.5.1 O �nito, o absonito, o absoluto e a transendênia do tempo e doespa�oQual a natureza do n��vel absonito da realidade, araterizado pela transendênia dotempo e do espa�o?Este estudo da mente, do tempo e do espa�o pode nos ajudar a ompreender a an�alise da realidadenos termos do \Livro de Urantia", par�agrafo 0.4 8:Absoluta e Subabsoluta. As realidades absolutas s~ao existênias na eternidade. As reali-dades subabsolutas s~ao projetadas em dois n��veis: Absonitas - realidades que s~ao relativasom respeito ao tempo e �a eternidade. Finitas - realidades que s~ao projetadas no espa�o efatualizadas no tempo.Assim, para entendermos o proesso de aprendizagem do humano que vive e que perfeiona osmodelos de rea�~ao do organismo ao ambiente177 f��sio, mental e espiritual, devemos ompreender anatureza �nita da riatura humana e entender que a transendênia do tempo e do espa�o �e oque arateriza o n��vel absonito da realidade. As de�ni�~oes do n��vel absoluto, do n��vel absonitoe do n��vel �nito foram transritas a seguir om gratid~ao e reonheimento ao \Livro de Urantia",par�agrafos 0.1 11-13:O n��vel �nito de realidade arateriza-se pela vida da riatura nas limita�~oes do tempoe do espa�o. As realidades �nitas podem n~ao ter �m, mas têm sempre um ome�o - elas s~aoriadas. O n��vel da Supremaia da Deidade pode ser onebido omo uma fun�~ao relaionadaom as existênias �nitas.O n��vel absonito de realidade �e araterizado por oisas e seres sem ome�o nem �m; e pelatransendênia do tempo e do espa�o. Os seres absonitos n~ao s~ao riados; s~ao derivados- simplesmente s~ao. O n��vel de Ultimidade da Deidade onota uma fun�~ao relaionada �asrealidades absonitas. Sempre que o tempo e o espa�o s~ao transendidos, n~ao importando emque parte do universo-mestre, esse fenômeno do absonito �e um ato da Ultimidade da Deidade.175Internet: \http://www.truthbook.om/".176\Livro de Urantia", Doumento 41: \Aspetos F��sios do Universo Loal", Item 41.5: \A Irradia�~ao Solar",Par�agrafo 6.177\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 14. 27



O n��vel absoluto n~ao tem ome�o nem �m, �e fora do tempo e do espa�o. Por exemplo: noPara��so, o tempo e o espa�o n~ao existem; assim, o status tempo-espaial do Para��so �e absoluto.As Deidades do Para��so alan�am esse n��vel, existenialmente, por meio da Trindade; mas essetereiro n��vel de express~ao uni�adora da Deidade n~ao est�a plenamente uni�ado experienial-mente. Quaisquer que sejam o momento, o loal e o modo omo funione o n��vel absoluto daDeidade, os valores e signi�ados Para��so-absolutos s~ao manifestados.As riaturas humanas s~ao �nitas. A Trindade do Para��so178 �e absoluta. O absonito �e entre oabsoluto e o �nito. O absonito orresponde aqueles n��veis de existênia que s~ao mais do que �nitos,mas menos do que absolutos179. N�os, riaturas mortais da terra, vivemos em Orvônton, um dossete superuniversos180 que giram em torno do universo entral181 de Havona, loalizado ao redor doPara��so182. �E revelado que no Para��so, a mente �e absoluta; em Havona, absonita; em Orvônton,�nita183.1.5.2 Absoluto, indivisibilidade, unidade e transendênia tempo-espaialConlu��mos que o absonito �e araterizado pela transendênia, tanto do tempo quanto doespa�o. Com uma interpreta�~ao humana, �nita e limitada, diriamos que o absoluto n~ao se divideno espa�o nem se modi�a om o tempo. E assim, nem o espa�o nem o tempo podem serabsolutos, nem in�nitos, pois omo expliado no \Livro de Urantia", par�agrafo 1.7 7184:Esse oneito de indivisibilidade, assoiado ao oneito de unidade, resulta na transendênia,tanto do tempo quanto do espa�o, feita pela Ultimidade da Deidade185; portanto, nem oespa�o nem o tempo podem ser absolutos, nem in�nitos. A Primeira Fonte e Centro186�e a in�nitude, que transende, de modo inquali��avel, a toda mente, a toda mat�eria e a todoesp��rito.1.5.3 O humano pode alan�ar o amor de Deus sem fatos, e pode des-obrir as leis de Deus sem amorEsmiu�ar os aspetos f��sios, matem�atios e omputaionais do tempo e do espa�o �e deseneess�ariopara viveniarmos uma omunh~ao de amor om Deus. O humano pode alan�ar o amor de Deussem fatos, e pode desobrir as leis de Deus sem amor187. Os fatos ient���os sobre as leis f��siasdo osmo material podem ajudar na ompreens~ao do substrato f��sio do �erebro. Contudo, podeser impertinente nos aprofundarmos em exesso nestas onsidera�~oes da iênia anal��tia. Existesempre o perigo de que o ientista puramente f��sio possa ser aigido pelo orgulho matem�atio178\Livro de Urantia", Doumento 10: \A Trindade do Para��so".179\Livro de Urantia", Doumento 10: \A Trindade do Para��so", Item 10.5: \As Fun�~oes da Trindade",Par�agrafo 5.180\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos".181\Livro de Urantia", Doumento 14: \O Universo Central e Divino".182\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so".183\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.10: \Sistemas N~ao-Espirituais de Energias Universais (Sistemas de Mente Material)", Par�agrafo 7.184\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.7: \O Valor Espiritual do Coneito dePessoalidade", Par�agrafo 7.185\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade", Par�agrafo10.186A Primeira Fonte e Centro �e Deus, o Pai Universal, a Primeira Pessoa da Deidade; Ele �e o absoluto dosAbsolutos187\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma", Item 111.6: \O Paradoxo Humano",Par�agrafo 6. 28



e o egoentrismo estat��stio, sem menionar a egueira espiritual188. Imagine que estejamos nosomuniando por telefone, om uma pessoa que nos ama muito, e que �quemos disutindo os aspetost�enios do sistema de omunia�~ao. A revela�~ao nos lembra que - \Livro de Urantia", par�agrafo1.2 7189:A existênia de Deus n~ao pode jamais ser omprovada pela experiênia ient���a, nem pelaraz~ao pura em uma dedu�~ao l�ogia. Deus s�o pode ser ompreendido no âmbito da experiêniahumana; ontudo, o verdadeiro oneito da realidade de Deus �e razo�avel para a l�ogia, plaus��velpara a �loso�a, essenial para a religi~ao e indispens�avel a qualquer esperan�a de sobrevivêniada personalidade.1.5.4 Boa f�e, busa da verdade e uma nova �loso�a de vidaNa realidade, a verdadeira religi~ao n~ao ir�a envolver-se em nenhuma ontrov�ersia om a iênia190,pois n~ao se oupa em absoluto om as oisas materiais. Para a religi~ao a iênia �e simplesmente indi-ferente, apesar de ter uma simpatia por ela, enquanto se preoupa supremamente om o ientista. Epor isso, ao nos aprofundarmos nos aspetos f��sios e matem�atios da realidade f��sia, nosso prinipalobjetivo �e unir os ientistas e religiosos em torno da boa f�e, da busa da verdade e de uma nova eatraente �loso�a de vida191.Com esta motiva�~ao, partiularmente areditamos que grandes avan�os na f��sia, na matem�atia,na psiologia e na teologia, ser~ao realizados pelos ientistas, �l�osofos e religiosos que lerem o Livrode Urantia om a mente reeptiva, e, inspirados pela revela�~ao, ontribuirem para a formula�~aode sistemas mentais192 oerentes om a iênia e a ultura humana ontemporânea deste in��io dotereiro milênio depois da un�~ao r��stia do menino Jesus193.1.5.5 A uni�a�~ao das teorias f��sias em mais de 4 dimens~oesNa f��sia estamos atualmente busando uma teoria que uni�que a relatividade geral e a f��siaquântia dos ampos. Enquanto trabalhamos pelo desenvolvimento de uma linguagem omum194188\Livro de Urantia", Doumento 133: \O Retorno de Roma", Item 133.5: \Em Atenas - O Disurso sobrea Ciênia", Par�agrafo 4.189\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.2: \A Realidade de Deus", Par�agrafo 7.190\Livro de Urantia", Doumento 195: \Depois de Penteostes", Item 195.6: \O Materialismo", Par�agrafo2.191\Livro de Urantia", Doumento 2: \A Natureza de Deus", Item 2.7: \A Verdade e a Beleza Divinas",Par�agrafo 10.192\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.12: \Modelo e Forma - OPredom��nio da Mente", Par�agrafo 5.193Poderia-se perguntar se estamos no in��io do tereiro milênio depois de Cristo, porque o Livro de Urantia revelaque Jesus naseu no dia 21 de agosto do ano 7 antes de Cristo? Talvez porque a vinda do Ajustador de Pensamentos,outorgado pelo Pai Universal para o menino Jesus, estava prevista para aonteer em meados do ano 1 antes de Cristo,de forma que em meados do ano 1 depois de Cristo ontaria-se um ano que o esp��rito Ajustador residia no meninoJesus. Cristo �e o ungido do Senhor. Estamos onjeturando que a un�~ao r��stia orresponde �a vinda do esp��ritodivino, enviado do Para��so para viver na mente do ser humano e para assisti-lo na evolu�~ao da sua alma imortal ena sobrevivênia eterna. Talvez possamos dizer que oorre uma un�~ao r��stia no momento da vinda deste esp��ritoAjustador, um fragmento real do Deus vivo que reside no inteleto de ada ser humano de mente normal e om umaonsiênia moral. Os Ajustadores hegam aos seus sujeitos humanos em Urantia, omumente, um pouo antes dosexto anivers�ario deles. Na gera�~ao atual, transorrem ino anos, dez meses e quatro dias; isto signi�a o dia 2 134da sua vida terrestre. Isto aonteeu um pouo mais edo no aso do preoe menino Jesus, quando ele hegou �a idadeda sua primeira deis~ao moral pessoal sinera, e um Ajustador do Pensamento veio residir nele, uma d�adiva divina doPai do Para��so.194\Livro de Urantia", Doumento 52: \As �Epoas Planet�arias dos Mortais", Item 52.6: \A Era depois daAuto-outorga em Urantia", Par�agrafo 3. 29



em urantia (terra), tenhamos gratid~ao aos indiv��duos multil��ng�ues que traduzem informa�~oes abertasna Internet tais omo: Theory of everything195, Wikipedia, 2013:A Theory of Everything (ToE) or �nal theory is any theory196 in the realm of theoretialphysis197 that fully explains and links together all known physial phenomena, and predits theoutome of any experiment that ould be arried out in priniple [81℄. The term mainly refers tothe desire to reonile the two main suessful physial198 frameworks, general relativity199 whihdesribes gravity200 and the large-sale struture of spaetime201, and quantum �eld theory202,partiularly as implemented in the standard model203, whih desribes the small-sale strutureof matter204 while inorporating the other three non-gravitational fores, the weak205, strong206and eletromagneti207 interations.Teoria de todas as oisasUma Teoria de todas as oisas ou teoria �nal �e qualquer teoria no reino da f��sia te�oriaque explique ompletamente e onete juntos todos fenômenos f��sios onheidos, e prediga oresultado de qualquer experimento que possa ser realizado em prin��pio [81℄. O termo se re-fere prinipalmente ao reoniliamento desej�avel dos dois pinipais quadros oneituais da f��siaque foram bem suedidos, a relatividade geral que desreve a gravidade e as estruturas delarga esala do espa�o-tempo, e a teoria quântia dos ampos, partiularmente omo imple-mentada no modelo padr~ao, que desreve a estrutura em pequena esala da mat�eria enquantoinorpora as outras três for�as n~ao gravitaionais, as intera�~oes fraa, forte e eletromagn�etia.O Livro de Urantia revela sete sistemas universais de energia208 sendo que um deles, a gravita,�e o sistema que onstitui a estrutura f��sia do universo no qual vivemos. Isso explia a possibilidadede outras vari�aveis dimensionais inueniarem o tempo, o espa�o e a energia material estudada pelaiênia humana ontemporânea. De fato, a teoria da gravidade de Kaluza-Klein �e uma tentativa deuni�ar gravidade om eletromagnetismo em uma teoria de ino dimens~oes. As seguintesita�~oes traduzidas objetivam forneer uma no�~ao desta busa estimulante, sugiro ao leitor que leia,no n��vel de sua ompreens~ao, que:\Kaluza-Klein Gravity"209 [Gravidade de Kaluza-Klein℄Kaluza-Klein Theory210 [Teoria de Kaluza-Klein℄Inspirado pelos la�os pr�oximos entre o espa�o-tempo tetra-dimensional de Minkowski211 ea uni�a�~ao da eletriidade e magnetismo formulada por Maxwell, Nordstr�om [57℄ em 1914e (independentemente) Kaluza [42℄ em 1921 foram os primeiros a tentar uni�ar gravidade195Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Theory of everything".196Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Theory".197Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Theoretial physis".198Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Physis".199Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/General relativity".200Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity".201Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Spaetime".202Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum �eld theory".203Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Standard model".204Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Matter".205Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Weak fore".206Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Strong fore".207Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Eletromagnetism".208\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)".209Informativo: \Kaluza-Klein Gravity".210Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 2: \Historial Overview", Subse�~ao 2.2: \Kaluza-Klein Theory".211Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Minkowski spae".30



om eletromagnetismo em uma teoria de ino dimens~oes (x0 at�e x4). Ambos os autoresenararam a quest~ao: porque nenhuma quinta dimens~ao foi observada na natureza? No tempode Minkowski, j�a tinha havido fenômenos experimentais (nomeadamente, os eletromagn�etios)uja invariânia om respeito �as transforma�~oes de Lorentz212 podia ser interpretada omouma invariânia em oordenadas tetra-dimensionais. Nenhuma destas observa�~oes apontoupara uma quinta dimens~ao. Nordstr�om e Kaluza, por isso, evitaram a quest~ao e simplesmentedemandaram que todas as derivadas om respeito a x4 se anulassem. Em outras palavras, a f��siadeveria ter lugar - por raz~oes ainda desonheidas - em uma hiper-superf��ie tetra-dimensionalem um universo penta-dimensional (\ondi�~ao il��ndria" de Kaluza).1.5.6 O Livro de Urantia e os iruitos da personalidade, esp��rito, mentee mat�eria\O Livro de Urantia" pode ontribuir muito neste estudo sobre o tempo, o espa�o, a energia, amat�eria, a gravidade, a mente, o esp��rito e a possibilidade da pessoa humana de se omuniar, onhe-er e amar personalidades que existem no n��vel de realidade �nito, absonito e at�e mesmo absoluto.�E revelado que isto �e poss��vel em potenial atrav�es da suprema dimens~ao de auto-express~ao213, a datotalidade, a s�etima dentre as dimens~oes da personalidade humana214 em nosso planeta.\O Livro" revela quatro iruitos de gravidade universal, onstituindo-se em uma tentativasem preedentes de estabeleer uma imensa integra�~ao de três orpos de onheimentos215:Religi~ao, Filoso�a e Ciênia216:Os doumentos de urantia217 revelam quatro iruitos de gravidade universal218 absolutano universo-mestre. Os iruitos s~ao: 1 - personalidade219, 2 - esp��rito, 3 - mente e 4 - mat�eria-energia220. Tamb�em �e revelado que em n��veis absolutos estes quatro iruitos est~ao entradosrespetivamente na atrativa gravidade 1 - dO Pai Universal221, 2 - dO Filho Eterno222, 3 - dOEsp��rito In�nito223 e 4 - dA Ilha do Para��so224. Estas realidades universais est~ao manifestadasna experiênia humana respetivamente: 1 - na personalidade e no esp��rito pr�e-pessoal225, 2 - naalma �lha do esp��rito, 3 - na mente226 humana e 4 - no orpo material227. Esquematiamente:212Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz transformation".213\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 9.214Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 1: \O Deus da pessoalidade",Subse�~ao 1.7: \As dimens~oes da pessoalidade humana".215Livro: \Hist�oria dos Doumentos de Urantia", Cap��tulo Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Uni�andoiênia, �loso�a e religi~ao".216Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 2: \Religi~ao, �loso�a eiênia".217\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao", Item 92.4: \A D�adiva da Re-vela�~ao", Par�agrafo 9.218\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.3: \A Gravidade Universal".219Pessoalidade �e sinônimo de personalidade om ênfase no ser espiritual da pessoa.220A mat�eria �e uma forma de energia.221\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal".222\Livro de Urantia", Doumento 6: \O Filho Eterno".223\Livro de Urantia", Doumento 8: \O Esp��rito In�nito".224\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so".225\Livro de Urantia", Doumento 32: \A Evolu�~ao dos Universos Loais", Item 32.4: \A Rela�~ao de Deusom Um Universo Loal", Par�agrafo 5.226\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.6: \A Evolu�~aoda Mente Humana".227\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 7. 31



Ciruitos de Gravidade UniversalCriador Divino iruito riatura humanaPai Universal pessoalidade personalidade eesp��rito pr�e-pessoalFilho Eterno esp��rito alma �lha do esp��ritoEsp��rito In�nito mente mente humanaIlha do Para��so mat�eria-energia orpo material\Livro de Urantia", Item 0.6228: Energia e Modelo Original - A toda e qualquer oisaque �e sens��vel ao iruito da personalidade do Pai, hamamos pessoal. A toda e qualquer oisaque �e sens��vel ao iruito espiritual do Filho, hamamos esp��rito. A toda e qualquer oisaque �e sens��vel ao iruito da mente do Agente Conjunto, hamamos mente; mente, omo umatributo do Esp��rito In�nito - e mente, em todas as suas fases. A toda e qualquer oisa que�e sens��vel ao iruito material da gravidade, entrado no Para��so inferior, hamamos mat�eria -mat�eria-energia, em todos os seus estados metam�or�os.1.5.7 Os sistemas universais de energia e a gravitaDentre estes ensinamentos revelados talvez os mais inspiradores para a iênia f��sia sejam aquelessobre outros sistemas de energia e mat�eria. Isso implia na possibilidade de outras vari�aveis edimens~oes f��sias interagirem om a sistema de energia que onheemos, hamado de gravita narevela�~ao. Neste ontexto l�ogio e oerente suede a ita�~ao sobre:A gravita e os sistemas universais de energia229:De aordo om a revela�~ao nos doumentos de urantia, existem sete sistemas universais deenergia230. �A seguir organizamos estes sistemas na tabela:monota energia vivapotênia de espa�o absoluta tranosta energia transendentalfor�a primordial segregata triata energia de Havonaenergias emergentes ultimata gravita poder universalAs energias emergentes passam por duas fases de transmuta�~ao e transforma-se no anestralativo de toda a mat�eria do universo. Assim, podemos dizer que toda materializa�~ao existeem potenial nas três manifesta�~oes suessivas da energia: absoluta (potênia do espa�o);segregata (for�a primordial); ultimata (energia emergente). Ent~ao a energia f��sia amaduree,at�e o apareimento da sensibilidade a gravidade, at�e aquele ponto em que pode ser dirigida emanais de poder e servir aos prop�ositos m�ultiplos dos Criadores do universo. As três pr�oximasformas de energia s~ao fatualmente existentes nos superuniversos, no universo entral, e no n��velsuperior do Para��so e s~ao denominadas respetivamente de gravita (poder universal); triata(energia de Havona); tranosta (energia transendental). Al�em, destas seis formas de energia,existe tamb�em a monota, a energia viva, n~ao-espiritual, do Para��so.228\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.6: \Energia e Modelo Original".229Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 4: \Ciênia material",Subse�~ao 4.1: \A gravita e os sistemas universais de energia".230\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)". 32



1.5.8 Dualidade da gravita, materiais moroniais, luz-mat�eria, onda-part��ula, boson-fermionNosso universo �e onstitu��do pela gravita (poder universal), a qual �e sens��vel �a gravidade linear.Ela �e o sistema de energia dos superuniversos, organiza�~oes materiais duais231 que abrangem osuniversos loais de ria�~ao dupla232, feitas por um Filho Criador233 e um Esp��rito Criativo Materno234.Sobre a dualidade da gravita, podemos ler em:Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia, par�agrafos 4.1 5-7235:Um dos sete sistemas de energia �e hamado de gravita. �E a gravita que omp~oe os siste-mas f��sios dos superuniversos nos quais vivemos. Em sua onstitui�~ao, estes sistemas s~aoorganiza�~oes materiais duais236. Uma hip�otese �e que talvez a dualidade da gravita orresponda�a possibilidade de organiza�~ao dos materiais moroniais237. �E revelado que �e poss��vel modi�ara rota�~ao das unidades prim�arias deste tipo de mat�eria para, ao mesmo tempo, transformaras assoia�~oes de energia de modo a riar a substânia moronial, om exatamente o dobro don�umero de elementos dos planetas evolu��dos. E assim, os Supervisores do Poder Moronial238s~ao apazes de efetuar uma uni~ao das energias materiais e espirituais e, desse modo, organizaruma forma moronial de materializa�~ao que seja reeptiva �a sobreposi�~ao do ontrole de umesp��rito. Desta maneira, a gravita pode ser reorganizada e se manifestar de uma forma dualnos materiais moroniais. �E esta substânia moronial que omp~oe a alma239, �lha do esp��ritodivino e da mente material.Outra hip�otese �e que talvez a dualidade da gravita orresponda em parte �as part��ulasmateriais e aos f�otons de luz, e em erto sentido a dualidade part��ula-onda. As part��ulasmateriais s~ao mais nitidamente limitadas no espa�o e no tempo. As ondas de energia, deuma forma mais hol��stia, se distribuem pelo espa�o e osilam ao longo do tempo. Por issoareditamos que as ondas e os ampos de for�a possam reetir mais adequadamente as realidadesespirituais que transendem o espa�o e o tempo. Desta forma, a gravita pode ser um reexoou uma sombra240, no tempo-espa�o, do fenômeno dual, da energia pura e do puro esp��rito241.Esta nossa ren�a nos ajuda a formar um quadro do universo dentro do qual pensar242, emboraesta moldura para o pensamento seja errônea num grau maior ou menor.Com referênia a dualidade part��ula-onda, observamos que a mat�eria atômia243 e aspart��ulas materiais s~ao uma forma ondensada de energia oupando posi�~oes do espa�o emdado instante do tempo. Einstein provou que o ar�esimo de massa �a mat�eria �e igual ao ar�esi-mo de energia, dividido pelo quadrado da veloidade da luz244. As part��ulas que têm spin245231\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.8: \A Gravidade do Para��so",Par�agrafo 7.232\Livro de Urantia", Doumento 14: \O Universo Central e Divino", Item 14.2: \A Constitui�~ao de Havona",Par�agrafo 2.233\Livro de Urantia", Doumento 21: \Os Filhos Criadores do Para��so".234\Livro de Urantia", Doumento 34: \O Esp��rito Materno do Universo Loal".235Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 4: \Ciênia material",Subse�~ao 4.1: \A gravita e os sistemas universais de energia", Par�agrafo 5.236\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.8: \A Gravidade do Para��so",Par�agrafo 7.237\Livro de Urantia", Doumento 48: \A Vida Moronial", Item 48.1: \Os Materiais Moroniais".238\Livro de Urantia", Doumento 48: \A Vida Moronial", Item 48.2: \Os Supervisores do Poder Moronial".239\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 10.240\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.4: \O Disurso sobre a Realidade".241\Livro de Urantia", Doumento 56: \A Unidade Universal", Item 56.3: \A Uni�a�~ao Espiritual".242\Livro de Urantia", Doumento 115: \O Ser Supremo", Item 115.1: \A Relatividade do Quadro Conei-tual".243\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.7: \A Mat�eria Atômia".244\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.4: \A Energia e asTransmuta�~oes da Mat�eria", Par�agrafo 11.245Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Spin (physis)".33



m�ultiplos de 12 s~ao lassi�adas omo fermions246. Os fermions obedeem �a estat��stia deFermi-Dira247 e podemos ter apenas um fermion-diron em um estado quântio. Um el�etron,e a maioria das part��ulas materiais, s~ao exemplos de fermions-dirons. Do outro lado destadualidade, as manifesta�~oes de energia ondulat�oria248 , e as ondas de probabilidade da f��siaquântia, existem distruibu��das pelo espa�o e osilando no tempo. Esta manifesta�~ao maishol��stia da energia orreponde aos bosons, omo por exemplo os f�otons de luz. Os bosons249obedeem �a estat��stia de Bose-Einstein250 e podemos enontrar in�nitos bosons-einstons emum �unio estado quântio. Um f�oton de luz, e a maioria dos mediadores dos ampos de for�a,s~ao exemplos de bosons-einstons.1.5.9 F��sia te�oria, relatividade, supersimetria, bosons e fermions, su-pergravidade, teoria-MNa f��sia te�oria251, a teoria da SUperGRAvidade252 (SUGRA abreviadamente) �e uma teoria deampo253 que ombina os prin��pios da supersimetria254 e a teoria da relatividade geral255. Os f��sioshamam de teoria supersim�etria aquela que assoia a ada boson om um \super-pareiro"fermiônio e vie versa. A teoria da supergravidade iniialmente se inspirou na teoria de Kaluza-Klein e na teoria da relatividade geral. A id�eia de Einstein �e de que a for�a da gravidade deorreda urvatura do espa�o devido a presen�a de massa-energia. Por isso, ela �e uma teoria geom�etriada gravita�~ao. Ao ombinarmos a teoria da gravita�~ao de Einstein, om a supersimetria dos bosonspareados om os fermions, formulamos a teoria da supergravidade:D = 11 Supergravity256 (D = 11 Supergravidade)Uma forma mais natural, de fazer a adi�~ao \na m~ao" de ampos extras de mat�eria, erafazer a teoria supersim�etria (ex., assoiar a todo boson om um, ainda n~ao detetado,\super-pareiro" fermiônio e vie versa). A raz~ao para isso �e que o programa (om-pata�~ao) de Kaluza-Klein para \expliar" as simetrias de gauge257 omo simetrias espa�o-temporais (restritas) de dimens~oes superiores pode apenas expliar o apareimento de bosonsde gauge tetra-dimensionais. Se a teoria pretender inluir ampos fermiônios, omo requeridopela super-simetria, ent~ao pelo menos estes ampos tem que ser oloados manualmente. (Estalimita�~ao n~ao se aplia neessariamente �as teorias de Kaluza-Klein n~ao-ompatadas, nas quaisa modesta dependênia das oordenadas extras - sujeitas a limita�~oes experimentais - fornee�as equa�~oes de Einstein uma estrutura ria o su�iente para que mat�eria de um tipo bastantegeral possa ser \induzida" em um universo tetra-dimensional por geometria pura em dimens~oes246Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Fermions".247O nome da estat��stia de Fermi-Dira �e uma referênia aos ientistas: Enrio Fermi & Paul Adrien Maurie Dira.Neste ontexto, hamamos os fermions de dirons por dois motivos: 1 - Diron �e uma referênia ao ientista Diraassim omo Fermion �e uma referênia �a Enrio Fermi; 2 - os fermions-dirons possuem spin m�ultiplo de um divididopor dois, e, em algumas palavras o pre�xo di signi�a dois.248\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.5: \Manifesta�~oes deEnergia Ondulat�oria".249Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Bosons".250O nome da estat��stia de Bose-Einstein �e uma referênia �a dois ientistas: Satyendra Nath Bose & Albert Einstein.Neste ontexto, algumas vezes hamamos os bosons de einstons por dois motivos: 1 - Einston �e uma referênia �aEinstein assim omo Boson �e uma referênia ao ientista S. N. Bose; 2 - os bosons-einstons possuem spin m�ultiplode um, e, em alem~ao eins signi�a um.251Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Theoretial physis".252Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Supergravity.html".253Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Field theory (physis)".254Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Supersymmetry".255Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/General relativity".256Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 2: \Historial Overview", Subse�~ao 2.6: \D = 11 Supergravity".257Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge symmetry".34



superiores. Em ino dimens~oes, por exemplo, podemos obter n~ao apenas f�otons, os bosons degauge do eletromagnetismo, mas tamb�em mat�eria densa, mat�eria do tipo poeira, ou v�auo.)A gravidade supersim�etria (\supergravidade") ome�ou a vida omo uma teoria tetra-dimensional em 1976 [30℄, [18℄, mas rapidamente deu um salto para dimens~oes superiores (\su-pergravidade de Kaluza-Klein"). Ela foi partiularmente bem suedida em D = 11, por trêsraz~oes prinipais. Primeiro, Nahm [55℄ mostrou que onze era o n�umero m�aximo de dimens~oesonsistente om um graviton singular (e um limite superior para dois spins de part��ulas). Isto foiseguido da prova de Witten [94℄ que onze era tamb�em o n�umero m��nimo de dimens~oes requeridopara uma teoria Kaluza-Klein uni�ar todas as for�as no modelo padr~ao da f��sia de part��ulas(ex., para onter o grupo de gauge das intera�~oes forte (SU(3)) e eletro-fraa (SU(2)�U(1))).A ombina�~ao da supersimetria om a teoria de Kaluza-Klein pareeu de uma forma �unia or-rigir a dimensionalidade do espa�o-tempo. Segundo, quando em dimens~oes menores tem-se queesolher entre v�arias on�gura�~oes poss��veis para os ampos de mat�eria extras, Cremmer, Julia& Sherk [17℄ demonstraram em 1978 que em D = 11 exatamente uma esolha era onsistenteom o requerimento da supersimetria (em partiular, que haja um n�umero igual de graus deliberdade de Bose e Fermi). Em outras palavras, enquanto um tensor de energia-momentum dedimens~oes superiores era ainda requerido, sua forma pelo menos pareia menos limitada. Final-mente, Freund & Rubin [33℄ mostraram em 1980 que a ompata�~ao do modelo om D = 11poderia oorrer somente de duas maneiras: om sete ou quatro dimens~oes ompatadas, dei-xando quatro (ou sete, respetivamente) dimens~oes maros�opias. N~ao apenas o espa�o-tempode onze dimens~oes pareia ser o �unio favoreido para uni�a�~ao, mas tamb�em ele se separavaperfeitamente para produzir o mundo tetra-dimensional observ�avel. (A outra possibilidade, deum mundo maros�opio om sete dimens~oes, desafortunadamente n~ao podia ser desartada, ede fato ao menos um modelo deste tipo foi expliitamente onstru��do tamb�em [63℄.) Salva poreste suesso, a supergravidade om onze dimens~oes pareia estabeliida em meados dos anos 80omo uma andidata l��der para esperada \teoria de todas as oisas" (veja [15℄, [22℄, [86℄ pararevis~oes, e [67℄ para uma extensa ole�~ao de artigos. Uma introdu�~ao n~ao-t�enia �e dada em[31℄.)Leio sobre o modelo om onze dimens~oes (D = 11), sendo quatro maros�opias e sete om-patadas (11=4+7). Com um sentimento de menino que ouviu m�usia bonita, mais do que de ummatem�atio ap�os um �alulo l�ogio e exato, penso nos ensinamentos de Jesus sobre as sete diferentesonep�~oes de espa�o258, sobre a onsiênia que se aproxima do onheimento das sete dimens~oes�osmias, sobre os mortais sobreviventes que realizam a sua identidade em um universo de setedimens~oes. Sei que o Mestre est�a se referindo a realidades mais espirituais, as possibilidades ma-tem�atias de ombina�~ao, inerentes �a existênia real das três pessoas da Deidade. H�a justamentesete possibilidades de assoia�~oes inerentes �as três Deidades259, e apenas sete. As sete assoia�~oesposs��veis das três pessoas da Deidade s~ao: 1 Pai; 2 Filho; 3 Esp��rito; 4 Pai e Filho; 5 Pai e Esp��rito;6 Filho e Esp��rito; 7 Pai, Filho e Esp��rito. Isso explia por que o universo funiona em sete grandesdivis~oes; e por que o n�umero sete �e b�asio e fundamental na organiza�~ao e na administra�~ao douniverso. Apesar de saber desta interpreta�~ao espiritual, �o intrigado ao ler que:M-theory260 (Wikipedia, 2013)In theoretial physis, M-theory is an extension of string theory261 in whih 11 dimensions262of spaetime263 are identi�ed as 7 higher-dimensions plus the 4 ommon dimensions (11D st =7 hd + 4D). Proponents believe that the 11-dimensional theory unites all �ve 10 dimensional258\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.7: \Em Cartago - O Disurso sobreo Tempo e o Espa�o", Par�agrafo 6.259\Livro de Urantia", Doumento 16: \Os Sete Esp��ritos Mestres", Par�agrafo 1.260Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/M-theory".261Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/String theory".262Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Dimensions".263Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Spaetime".35



string theories (10D st = 6 hd + 4D) and supersedes them. Though a full desription of thetheory is not known, the low-entropy dynamis are known to be supergravity264 interating with2- and 5-dimensional membranes265. Teoria-MNa f��sia te�oria, a teoria-M �e uma extens~ao da teoria das ordas na qual 11 dimens~oes doespa�o-tempo s~ao identi�adas omo 7 dimens~oes superiores e 4 dimens~oes omuns (11D et= 7 ds + 4D). Os proponentes areditam que a teoria 11-dimensional une todas as 5 teoriasdas ordas om 10 dimens~oes (10D et = 6 ds + 4D) e supera elas. Apesar de uma desri�~aoompleta da teoria n~ao ser onheida, as dinâmias de baixa entropia s~ao onheidas por seremintera�~oes de supergravidade om membranas 2- e 5-dimensionais.Mesmo om intui�~oes interiores e motivos elevados, preisamos orrigir nossas teorias pela ex-periênia fatual. A iênia estabiliza a �loso�a por meio da elimina�~ao do erro, e puri�a a religi~aoao exterminar a supersti�~ao266. O n�umero sete �e b�asio para o universo entral, mas ao expli-ar sobre a realidade da organiza�~ao eletrônia s�etupla da pr�e-mat�eria, a revela�~ao nos alertaque a �loso�a natural tamb�em pode dogmatizar - \Livro de Urantia", par�agrafos 42.9 1-2267:A religi~ao n~ao �e a �unia a ser dogm�atia; a �loso�a natural tende igualmente a dog-matizar. Um renomado eduador religioso hegou �a onlus~ao de que o n�umero sete erafundamental �a natureza, porque h�a sete aberturas na abe�a humana; mas se ele tivesse sa-bido mais sobre a qu��mia, ele poderia ter advogado tal ren�a fundamentado em um fenômenoverdadeiro do mundo f��sio. Em todos os universos f��sios do tempo e do espa�o, apesar da ma-nifesta�~ao universal da onstitui�~ao deimal da energia, h�a uma reminisênia, sempre presente,da realidade da organiza�~ao eletrônia s�etupla da pr�e-mat�eria.O n�umero sete �e b�asio para o universo entral e para o sistema espiritual de trans-miss~oes inerentes de ar�ater; mas o n�umero dez, o sistema deimal, �e inerente �a energia, �amat�eria e �a ria�~ao material. O mundo atômio, ontudo, apresenta uma erta arateriza�~aoperi�odia que �e reorrente em grupos de sete - uma mara de nasen�a que o mundo materialarrega e que india a sua long��nqua origem espiritual.1.5.10 Transendênia do espa�o-tempo relativo e singularidades tempo-espaiaisDestas onsidera�~oes o que �e importante ressaltar �e que de aordo om o Livro de Urantia e de aordoom a teoria da relatividade do espa�o e do tempo existem poss��veis explia�~oes para possibilidadedo ser humano de ontatar realidades absonitas que transendem o espa�o e o tempo. A teoria darelatividade prevê singularidades tempo-espaiais quando nos aproximamos da veloidade da luz,e na presen�a de ampos gravitaionais aima de ertos limites nos quais a veloidade de esape �emaior que a da luz. Duas solu�~oes das equa�~oes de ampo de Einstein268 prevêem singularidadesem uma massa est�atia, solu�~ao de Shwarzshild, e em uma massa girando, solu�~ao de Kerr.Inspirados pela informa�~ao aberta na Internet no site da Wikipedia (2013), podemos aprender que:General relativity (Relatividade Geral),Advaned onepts (Coneitos Avan�ados),264Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Supergravity#11d: the maximal SUGRA".265Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Membrane (M-Theory)".266\Livro de Urantia", Doumento 81: \O Desenvolvimento da Civiliza�~ao Moderna", Item 81.6: \A Manu-ten�~ao da Civiliza�~ao", Par�agrafo 10.267\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.9: \A Filoso�a Natural".268Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein �eld equations".36



Singularities269 (Singularidades)Outra arater��stia geral - e bem perturbadora - da teoria da relatividade �e o apareimentode limites espa�o-temporais onheidos omo singularidades. O espa�o-tempo pode ser ex-plorado seguindo-se em geod�esias do tipo temporais e do tipo perorridas pela luz - todos osposs��veis aminhos pelos quais a luz e as part��ulas em queda livre podem viajar. Mas algumassolu�~oes das equa�~oes de Einstein possuem \bordas brusas" - regi~oes onheidas omo singula-ridades espa�o-temporais270 , nas quais os aminhos da luz e das part��ulas em queda terminamde maneira abrupta, e a geometria se torna mal de�nida. Nos asos mais interessantes, estass~ao \singularidades de urvaturas", nos quais as quantidades geom�etrias que araterizam aurvatura do espa�o-tempo, tais omo o esalar de Rii271, resultam em quantidades in�nitas(Townsend (1997) [77℄:hapter 2 e Chandrasekhar (1983) [12℄:hapter 3). Exemplos bem onhei-dos de singularidades espa�o-temporais futuras - nas quais as linhas dos eventos272 termina -s~ao a solu�~ao de Shwarzshild273 , a qual desreve singularidades dentro de um burao negroest�atio ( [77℄:hapter 4 e [12℄:hapter 6), ou a solu�~ao de Kerr274 om sua singularidade na formade anel dentro de um burao negro girante [27℄. As solu�~oes de Friedmann-Lemâ�tre-Robertson-Walker275 e outros tempo-espa�os que desrevem universos, possuem singularidades passadasnas quais as linhas dos eventos ome�am, nominadamente a singularidade do \Big Bang"276, etamb�em algumas singularidades futuras (Big Crush277)278.As singularidades do espa�o-tempo, previstas pelas teorias f��sias, podem on�rmar a possibilidadeda mente viva ontatar n��veis absonitos da realidade, que transendem o espa�o e o tempo, e fazem ainterfae entre os n��veis absoluto e �nito. Assim, temos uma justi�ativa nobre de estudar as teoriasf��sias e ompreender as possibilidades transendentes latentes no ser humano. Com esta motiva�~aoobservamos que:\A Ciênia Revelada e Evoluion�aria sobre a Mente Humana", par�agrafo 10.1 2279: Ateoria da relatividade restrita onlui que existem diferen�as, nas medidas espa�o-temporais deum observador parado em rela�~ao ao evento observado, e, nas medidas espa�o-temporais de umobservador que se move, om veloidade onstante (v), em rela�~ao ao evento observado. Deaordo om a teoria da relatividade, a medida do omprimento de uma r�egua diminui, quantomaior for a veloidade relativa entre a r�egua medida e o observador que mede o seu omprimentoespaial. Esta teoria prevê que no limite, quando a veloidade relativa, entre o observador ea r�egua, ujo omprimento se mede, for igual a veloidade da luz (), o omprimento medidotende �a zero! De maneira similar, de aordo om esta teoria, tamb�em diminui a medida do ritmode andamento de um rel�ogio e o tempo se dilata, quanto maior for a veloidade relativa entreo rel�ogio que mara o tempo e o observador que mede estes intervalos de tempo. A teoria darelatividade prevê que quando a veloidade relativa, entre o observador e o rel�ogio ujo tempose mede, for igual a veloidade da luz (), o intervalo de tempo medido se dilata tendendo aoin�nito!269Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/General relativity#Singularities".270Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Spaetime singularity".271Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Rii salar".272Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Worldline".273Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Shwarzshild solution".274Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Kerr solution".275Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Friedmann-Lemâ�tre-Robertson-Walker metri".276Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Big Bang".277Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Big Crunh".278Aqui deve-se lembrar o fato bem onheido de que as importantes singularidades \quase-�optias" das assimhamadas aproxima�~oes eikonais de muitas equa�~oes de onda, nominadamente as \�austias", s~ao resolvidas em pios�nitos al�em desta aproxima�~ao.279Informativo: \A Ciênia Revelada e Evoluion�aria sobre a Mente Humana", Se�~ao 10: \Mente, luz, espa�oe tempo", Subse�~ao 10.1: \Teoria da relatividade do espa�o e do tempo na onstânia da veloidade da luz",Par�agrafo 2. 37



A veloidade da luz e o limite de Shwarzshild impliam em singularidades do tempo e espa�ode aordo om a teoria da relatividade restrita e geral respetivamente. A ontra�~ao do espa�o280 ea dilata�~ao do tempo281 podem ser deduzidas �a partir das transforma�~oes de Lorentz282.Quando a veloidade do observador v for igual a da luz  as equa�~oes de transforma�~ao dosomprimentos espaiais e dos intervalos de tempo entre, um observador parado em rela�~ao ao eventomedido, e um observador om veloidade relativa igual a da luz, s~ao dadas por equa�~oes que resultamem singularidades do espa�o-tempo.A ontra�~ao do espa�o e a dilata�~ao do tempo s~ao duas das onsequênias da teoria da relatividadeno limite da veloidade da luz. Na teoria da relatividade geral Einstein formalizou o modelo queexplia omo a gravidade onsiste em um enurvamento do espa�o-tempo provoado pela massa gra-vitaional. Quando este enurvamento transpassa um erto limiar oorre uma singularidade tempo-espaial. Isto foi previsto na solu�~ao expressa na equa�~ao 1.1 om a m�etria do tempo e do espa�ode uma massa gravitaional om simetria esf�eria.
1.6 Mente, onsiênia e ampos1.6.1 Mente entre esp��rito e orpo, �erebro entre luz e mat�eriaQual a rela�~ao destas teorias om nosso estudo sobre aprendizagem e sobre a mente viva? Nossoobjetivo �e respaldar ienti�amente a a�rma�~ao de que a mente viva pode ser sens��vel a energias eestados absonitos, que transendem o espa�o e o tempo �nito, e desta forma \modelar" om s��mbolose informa�~oes, signos e signi�ados, diferentes n��veis da realidade da energia-mat�eria, da mente, doesp��rito e da personalidade.Os neurônios do �erebro, na base material na qual a mente se apoia, possuem axônios om ageometria de guias de ondas de infravermelho na veloidade da luz, e a natureza de �bras �optias. Isto�e su�iente para a�rmar que os axônios dos neurônios têm a apaidade de transmitir informa�~ao naluz infravermelho que emitimos naturalmente por termos um orpo quente. Anteriormente mostramosque a veloidade da luz implia em uma singularidade tempo-espaial. Se entendermos que oss��mbolos, informa�~oes, signos e signi�ados da mente se apoiam n~ao apenas nas part��ulas materiaisdo �erebro, mas tamb�em nos ampos luminosos assoiados da onsiênia, poderemos inferir que o�erebro �e sens��vel �a luz e a mat�eria, e a mente pode mediar as rela�~oes entre o esp��rito e o orpo.A luz �e uma onda eletromagn�etia. Ondas eletromagn�etias s~ao produzidas toda vez que os ��onsse aeleram e transpassam a membrana elular dos neurônios do �erebro. Podemos a�rmar ien-ti�amente que toda atividade eletro-qu��mia dos neurônios, na qual ��ons eletriamente arregadoss~ao aelerados, est�a assoiada a um ampo ondulat�orio eletromagn�etio na veloidade da luz. Poroutro lado, a teoria da relatividade prevê singularidades de tempo e espa�o quando observamos umevento om veloidade relativa que se aproxima da veloidade da luz. Estes fatos ient���os sugerema possibilidade do \ora�~ao vivo de uma mente iluminada" funionar omo um meio de \omunia�~aosigni�ativa" que intermedia as realidades �nitas, limitadas no tempo e espa�o, om as realidadesabsonitas, que transendem o tempo e o espa�o, em busa das realidades absolutas que existem naeternidade.280Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Length ontration".281Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Time dilation".282Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz transformations".38



1.6.2 A natureza da onsiênia assoiada aos ampos eletromagn�etiosna veloidade da luzEsta id�eia, de que a onsiênia est�a assoiada aos ampos eletromagn�etios na veloidade da luz,foi analisada detalhadamente no livro de Susan Pokett283 publiado no ano 2000, no alvoreser dotereiro milênio depois de Cristo. Susan ousou sugerir que: O ampo eletromagn�etio omoum todo pode ent~ao ser pensado omo uma vasta mente. Nas palavras desta pesquisadoraindependente:\A Natureza da Consiênia", par�agrafo 9 6284: Se a onsiênia omum �e de fato idêntia�a ertas on�gura�~oes loalizadas do ampo eletromagn�etio, ent~ao o ampo eletromagn�etioomo um todo (o qual permeia o universo inteiro de aordo om o mais distante alane do nossoonheimento) inlui todas as on�gura�~oes onsientes que existem orrentemente no universo.O ampo eletromagn�etio omo um todo pode ent~ao ser pensado omo uma vastamente. Este oneito repousa no entendimento de que o fenômeno eletromagn�etio que �eproduzido por objetos materiais simples tais omo magnetos (ou aqueles mais ompliados taisomo �erebros) n~ao s~ao ampos individuais isolados gerados novamente pelos objetos, omo ostextos de f��sia b�asia tendem �a sugerir, mas perturba�~oes loalizadas em um ampo universal,que tudo permeia, o qual �e presentemente onheido omo O Campo Eletromagn�etio. Ateoria presente �e de que a onsiênia omum �e idêntia om ertos padr~oes loalizados deperturba�~ao neste ampo, os quais s~ao produzidos pela a�~ao dos �erebros. Assim, de aordo oma presente teoria, O Campo Eletromagn�etio ontêm um arranjo de \lumin�arias"285 loalizadasde onsiênia que s~ao espaialmente oinidentes om um arranjo de �erebros, om largas�areas de n~ao-onsiênia entre as \lumin�arias" de onsiênia. Quando estas \lumin�arias" deexperiênia onsiente s~ao oinidentes om um �erebro humano (ou provavelmente om o dequalquer primata superior), elas s~ao integradas em um sistema loalizado similar, que sente asi mesmo omo sendo o experieniador individual de todas as experiênias onsientes geradaspor aquele �erebro em partiular (ou talvez simplesmente em proximidade sin�ergia om este).. . .1.6.3 Gravita dual, part��ulas e ampos eletromagn�etios, de probabili-dade e bosôniosA gravita286 �e dual. Talvez esta dualidade orresponda a mat�eria e a morônia. Talvez esta dualidadeorresponda �as part��ulas e aos ampos. Conjeturamos que este segundo aspeto, os ampos f��siosda gravita dual, se referem possivelmente aos seguintes fenômenos:1. Os ampos assoiados aos fenômenos eletro-magn�etios, na veloidade da luz, que hipote-tiamente onstituem a onsiênia humana. Uma vers~ao desta hip�otese foi elaborada porSusan Pokett na teoria da onsiênia onstitu��da pelo ampo eletromagn�etio287. Menio-namos tamb�em o trabalho de Johnjoe MFadden [51℄ sobre a f��sia da onsiênia - \Teoriado Campo Eletro-Magn�etio da Consiênia: Sete Chaves para a Natureza da Consiênia"[Consious Eletro-Magneti Information (CEMI) Field Theory: Seven Clues to the Natureof Consiousness288℄.283Livro: \The Nature of Consiousness", Cap��tulo Preliminar: \E-Book: The Nature of Consiousness".284Livro: \The Nature of Consiousness", Cap��tulo 9: \God, Darwin and the Eletromagneti Field Theory ofConsiousness", Par�agrafo 6.285Nota dos tradutores: \spot" foi a palavra original no inglês a qual traduzimos para \lumin�aria".286Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 4: \Ciênia material",Subse�~ao 4.1: \A gravita e os sistemas universais de energia", Par�agrafo 5.287Livro: \The Nature of Consiousness", Cap��tulo 6: \The Eletromagneti Field Theory of Consiousness".288Doumento: \. . . gaia/en/mental/�eld/seven lues to the origin of onsiousness.pdf".39



2. Os ampos de probabilidade teorizados na f��sia quântia que, de aordo om Amit Goswamiem seu livro \Universo Autoonsiente" [38℄, assumem quantidades determinadas inueniadaspelo observador onsiente que deide realizar uma \medi�~ao quântia".3. Os ampos bosônios ompostos pelas entidades f��sias que denominamos aqui de bosons-einstons. Os bosons s~ao \paotes de energia" que obedeem a estat��stia de Bose-Einstein.Podemos enontrar inumer�aveis bosons em um �unio estado quântio. Um f�oton de luz, e amaioria dos mediadores dos ampos de for�a, s~ao exemplos de bosons-einstons. Neste on-texto hamamos os bosons de einstons pelo seguinte motivo: os bosons-einstons possuem spinm�ultiplo de um, e, em alem~ao eins signi�a um.O que �e importante salientar nos ampos de for�a, nos ampos eletromagn�etios, nos ampos deprobabilidade, nos ampos bosônios e nos ampos de maneira geral, �e sua dissemina�~ao radiante peloespa�o. Uma part��ula material se arateriza dentre outras oisas por uma posi�~ao no espa�o. Umampo �e frequentemente uma onda que se espalha no espa�o. Por exemplo, o som �e uma onda quese propaga no ar. Podemos falar em ampo sonoro. Imagine que estejamos partilhando alegrementeo alimento om nossos familiares. O orpo das pessoas tem uma posi�~ao no espa�o, por�em onde est�ao som da fala das pessoas? O som est�a nas ondas sonoras que preenhem o ar durante a refei�~ao dafam��lia neste exemplo.Um outro exemplo s~ao as ondas eletro-magn�etias, na veloidade da luz, que emanam de umaesta�~ao de r�adio, de TV, ou de telefone elular. Os ampos gerados pelas esta�~oes transmissoras seirradiam pelo espa�o irundante. Os aparelho reeptores sintonizam om aquela frequênia. As-sim, talvez a natureza dual da gravita seja a natureza da dualidade de ampo e part��ula. Camposondulat�orios e part��ulas materiais s~ao fenômenos f��sios duais. Os ampos s~ao gerados e reebidosnas part��ulas, e estas se movimentam inueniadas pelos ampos de for�a. As part��ulas s~ao on-densa�~oes da energia em uma oordenada espaial, e, muitos ampos s~ao ondas transmitindo energiairradiada no espa�o.1.6.4 Campos de luz espiritual e omunia�~ao atrav�es da unidade dementesCreio que a mente �e uma realidade de signi�ados e signos, de s��mbolos e informa�~oes. A mente viva�e potenialmente sens��vel aos diversi�ados sistemas de energia. Assim a vida movimenta os sistemasde energia material, inteletual e espiritual. Gra�as a este movimento vital, a mente humana �e apazde reeber, interpretar e enviar informa�~oes, se tornar onsiente, e se omuniar om outras mentese seres que existem em n��veis de realidade �nito, absonito e at�e absoluto. Neste quadro oneitual osampos, formas de energia mais hol��stias, s~ao mais adequados para as teledifus~oes e omuniados289dos iruitos universais.As esta�~oes emissoras, de um sistema de omunia�~ao de r�adio e TV, emitem um ampo ondu-lat�orio eletromagn�etio, modulado por uma frequênia portadora, que obre uma �area ao redor daantena emissora. Os aparelhos reeptores podem sintonizar nas distintas frequênias das diversasesta�~oes emissoras loais. Esta sintoniza�~ao, entre o aparelho reeptor e a esta�~ao emissora, oorrequando o iruito osilador do aparelho ressoa om a frequênia da esta�~ao desejada. Dentro da �areade obertura da emissora de r�adio e TV, a distânia f��sia, entre o aparelho e a esta�~ao, �e menosimportante que a sintoniza�~ao entre a frequênia portadora da emissora e a frequênia de reep�~aodo aparelho. Um engenheiro de omunia�~oes pode expliar omo os ampos ondulat�orios estabe-leem um dom��nio espetral de frequênias que, dentro da �area de obertura da esta�~ao emissora,transende as distânias espaiais.289\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.9: \Os Ciruitos dos Superuniver-sos", Par�agrafo 9. 40



Uma situa�~ao an�aloga oorre quando v�arias pessoas est~ao se omuniando pela fala em uma mesmasala. Dentro de ertos limites podemos prestar aten�~ao a fala de diferentes pessoas omo que sinto-nizando om o indiv��duo om o qual queremos nos omuniar. Podemos oneber outras dimens~oes,ampos e anais de omunia�~ao. As dimens~oes �osmias do omprimento e da profundidade290 tema ver respetivamente om os signi�ados (�nitos, absonitos e absolutos) e os valores (material, mo-ronial e espiritual). Isto �e su�iente para ompreender que as pessoas podem, atrav�es da mente,estabeleer uma omunia�~ao signi�ativa om seres em n��veis de realidade diversi�ados.O ontrole da gravidade das oisas espirituais atua independentemente do tempo e do espa�o291.Ainda assim, onebo um ampo transendente de luz espiritual envolvendo toda ria�~ao. Comouma semente ausal, um fragmento do esp��rito do Pai reside dentro de n�os. Como um ventre trans-endental, a presen�a espiritual do Filho nos envolve292. Para mim, isso signi�a que �e poss��vel umser humano, atrav�es da dimens~ao de auto-express~ao no n��vel absoluto, omuniar, onheer e amaros progenitores divinos da nossa fam��lia universal.Contudo, enquanto a omunia�~ao lingu��stia oorre atrav�es de s��mbolos, onebo uma omu-nia�~ao direta que oorre pela unidade de mente e esp��rito. Uma omunia�~ao indireta, atrav�es des��mbolos disretos �nitos, possui uma apaidade informativa muito menor que uma omunia�~aodireta, atrav�es da unidade de mentes, onsiderando que a mente �e uma dota�~ao do Esp��rito In�-nito293. Eu entendo que part��ulas materiais possam servir omo um meio f��sio em um anal deomunia�~ao disreto. Por�em, quando imagino uma unidade de mente, a introvis~ao que me vem �e ade superposi�~ao de ampos de luz espiritual que impregnam todo o espa�o.O Esp��rito In�nito impregna todo o espa�o e habita o ��rulo da eternidade. Ele dominae ontrola irrestritamente o iruito da mente universal294. Muitas das ministra�~oes da menteignoram o espa�o. Cada universo loal �e riado por um Filho Criador e um Esp��rito CriativoMaterno. Cristo Mihael, que viveu entre n�os na forma humana de Jesus295, �e o Filho Criadordeste universo loal aonde a terra se loaliza. O Esp��rito Materno296 do universo loal �e uma FilhaCriativa do Esp��rito In�nito297 do Para��so. Este Esp��rito Criativo �e, total e ompletamente,independente do espa�o. Ela est�a presente, igual e difusamente, em todo o seu universoloal e, portanto, est�a t~ao literal e pessoalmente presente em um mundo omo em outro qualquer.Estou transrevendo o ensinamento on��avel do \Livro de Urantia", par�agrafos 34.3 2-3298:O Esp��rito In�nito impregna todo o espa�o e habita o ��rulo da eternidade. Contudo,no seu ontato pessoal om os �lhos do tempo, as personalidades do Esp��rito In�nito devemlidar freq�uentemente om os elementos temporais, embora nem tanto om o espa�o. Muitasdas ministra�~oes da mente ignoram o espa�o, mas sofrem um retardamento, no tempo,ao efetuar a oordena�~ao dos diversos n��veis de realidade do universo. Um Mensageiro Solit�ario�e virtualmente independente do espa�o, exeto pelo tempo que �e realmente neess�ario para eletransportar-se de uma loaliza�~ao at�e outra; e h�a entidades similares desonheidas para v�os.290\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 10.291\Livro de Urantia", Doumento 7: \A Rela�~ao do Filho Eterno om o Universo", Item 7.1: \O Ciruito daGravidade do Esp��rito", Par�agrafo 2.292\Livro de Urantia", Doumento 6: \O Filho Eterno", Item 6.5: \As Limita�~oes do Filho Eterno",Par�agrafo7.293\Livro de Urantia", Doumento 49: \Os Mundos Habitados", Item 49.4: \As Criaturas Volitivas Evolu-ion�arias", Par�agrafo 8.294\Livro de Urantia", Doumento 9: \A Rela�~ao do Esp��rito In�nito om o Universo", Item 9.6: \O Ciruitode Gravidade da Mente", Par�agrafo 2.295\Livro de Urantia", Doumento 119: \As Auto-outorgas de Cristo Mihael", Item 119.7: \A S�etimaAuto-outorga, a Final", Par�agrafo 5.296\Livro de Urantia", Doumento 34: \O Esp��rito Materno do Universo Loal".297\Livro de Urantia", Doumento 8: \O Esp��rito In�nito", Item 8.5: \A Presen�a de Deus", Par�agrafo 3.298\Livro de Urantia", Doumento 34: \O Esp��rito Materno do Universo Loal", Item 34.3: \O Filho e oEsp��rito no Tempo e no Espa�o", Par�agrafo 2. 41



Nas suas prerrogativas pessoais, um Esp��rito Criativo �e, total e ompletamente, in-dependente do espa�o, mas n~ao do tempo. N~ao h�a nenhuma presen�a pessoal espeializadadesse Esp��rito do Universo, nas sedes-entrais das onstela�~oes nem dos sistemas. Ela est�apresente, igual e difusamente, em todo o seu universo loal e, portanto, est�a t~ao literale pessoalmente presente em um mundo omo em outro qualquer.1.6.5 Relatividade do quadro oneitual e erros da espeula�~ao religiosaAntes de seguirmos �e preiso humildemente ressaltar as limita�~oes das hip�oteses e postulados ri-ados pela mente. Busamos formar um quadro do universo dentro do qual pensar. Por�em,onquanto essas molduras do universo para o pensamento humano sejam indispens�aveis �a opera�~aointeletual raional, elas s~ao, sem exe�~ao, errôneas num grau maior ou menor. Sinto gra-tid~ao em pautar minhas ousadias inteletuais ao alerta gentil revelado no \Livro de Urantia", Item115.1299: A Relatividade do Quadro ConeitualOs inteletos pariais, inompletos e em evolu�~ao estariam desamparados no universo-mestre,seriam inapazes de formar o primeiro modelo de pensamento raional, n~ao fosse pela apai-dade inata de toda mente, mais elevada ou mais baixa, de formar um quadro do universodentro do qual pensar. Se a mente n~ao pode estabeleer onlus~oes, se n~ao pode penetrar asverdadeiras origens, ent~ao essa mente ir�a, infalivelmente, postular onlus~oes e inventar origenspara que possa ter um meio de pensar logiamente dentro da moldura desses postulados riadospela mente. E, onquanto essas molduras do universo para o pensamento da riatura sejam in-dispens�aveis �a opera�~ao inteletual raional, elas s~ao, sem exe�~ao, errôneas num grau maiorou menor.Vamos ontinuar a busar os tesouros de sabedoria, enontradas na mais reente apresenta�~aoda verdade300 aos humanos deste planeta. Sigamos para a vida eterna om amor e gratid~ao aosnossos irm~aos e irm~as supra-humanos que paientemente iluminam as mentes dos ientistas, �l�osofose religiosos ontribuindo para onduzir todos nos aminhos do progresso eterno301 em dire�~ao aoPara��so. Com alegria, podemos aprender no auto-sustentado e ��ntegro ensinamento do \Livro deUrantia", Item 102.3302:Conheimento, Sabedoria e Disernimento InteriorA de�iênia inteletual, ou a pobreza eduaional, inevitavelmente �e um obst�aulo para oaesso a n��veis religiosos mais elevados, porque o ambiente da natureza religiosa, empobreidoassim, retira a religi~ao do seu anal prinipal de ontato �los�o�o om o mundo do onhei-mento ient���o. Os fatores inteletuais da religi~ao s~ao importantes, mas, igualmente, o hiper-desenvolvimento deles transforma-se, algumas vezes, em um empeilho e em um embara�o. Umareligi~ao deve trabalhar ontinuamente sob uma neessidade paradoxal: a neessidade de fazeruso efetivo do pensamento e, ao mesmo tempo, dando o desonto devido �a inutilidade que �eutilizar o pensamento para o �m espiritual.A espeula�~ao religiosa �e inevit�avel, mas �e sempre noiva; a espeula�~ao invariavelmentefalsi�a o seu objeto. A espeula�~ao tende a transformar a religi~ao em algo material ou huma-nista e, assim, ao interferir diretamente, usando a lareza do pensamento l�ogio a espeula�~ao299\Livro de Urantia", Doumento 115: \O Ser Supremo", Item 115.1: \A Relatividade do Quadro Conei-tual".300\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao", Item 92.4: \A D�adiva da Re-vela�~ao", Par�agrafo 9.301\Livro de Urantia", Doumento 144: \Em Gilboa e na De�apolis", Item 144.5: \Outras Formas de Pree",Par�agrafo 24.302\Livro de Urantia", Doumento 102: \Os Fundamentos da F�e Religiosa", Item 102.3: \Conheimento,Sabedoria e Disernimento Interior". 42



leva, indiretamente, a religi~ao a assemelhar-se a uma fun�~ao do mundo temporal, aquele mesmomundo om o qual ela deveria manter-se em perene ontraste. E, portanto, a religi~ao ser�a sem-pre araterizada por paradoxos, os paradoxos que resultam da ausênia da liga�~ao experienialentre o n��vel material e o n��vel espiritual do universo - a mota moronial303 , a sensibilidadesupra-�los�o�a para o disernimento da verdade e para a perep�~ao da unidade.1.7 Criador e riatura unidos no amor vivo1.7.1 O amor na fam��lia que motiva a busa de uma nova e atraente�loso�a de vidaAp�os ressaltar este alerta aos leitores deste trabalho, prosseguiremos nestas hip�oteses inteletuais embusa de uma teo-ria, de uma theo-ry, de um theo-ray, de um teo-raio, de uma luz de Teo304 (Deus)que nos guie na busa do Eterno. Uma das pessoas, deste grupo de aprendizes, pensa que talvezsuas motiva�~oes inonsientes sejam inusitadas, omo a lembran�a de sua m~ae lhe aonselhando�a desenvolver o talento da matem�atia, ou, talvez o desejo de unir a mente ient���a do seu paihumano om seu ora�~ao preenhido pela devo�~ao religiosa ao nosso Pai divino. Certamente nossosmotivos inonsientes foram engrandeidos pelo desa�o religioso de onstuir uma nova e atraente�loso�a de vida que integre oneitos modernos da verdade �osmia, da beleza universale da bondade divina. Vamos busar juntos inspira�~ao no inef�avel amor-sabedoria que geroua �nalidade do pensamento305 que se revelou nas palavras idealizadoras do \Livro de Urantia",par�agrafo 2.7 10306:O desa�o religioso desta �epoa �e dirigido �aqueles homens e �aquelas mulheres que, pela suavis~ao ampla e voltada para o futuro, e, pelo disernimento da sua luz interna, ousar~ao onstruiruma nova e atraente �loso�a de vida, partindo dos oneitos modernos, sutilmente integra-dos, da verdade �osmia, da beleza universal e da bondade divina. Uma tal vis~ao, novae reta, da moralidade, atrair�a tudo o que existir de bom na mente do humano e onvoar�a o quehouver de melhor na alma humana. A verdade, a beleza e a bondade s~ao realidades divinas,e �a medida que o humano asende na esala da vida espiritual, essas qualidades supremas doEterno tornam-se ada vez mais oordenadas e uni�adas em Deus, que �e amor.1.7.2 Teoria de tudo, divindade e unidade de DeusAp�os estas pondera�~oes, estimulamos o pensamento om a a�rma�~ao de que uma poss��vel teoria detudo �e an�aloga ao fato biol�ogio de que o gen do orpo inteiro est�a no n�uleo de ada �elula do orpo.A semente riadora do todo est�a no entro ausal de ada parte da ria�~ao. A fonte e entro de todos,e de tudo, vive no entro de ada riatura pessoal. A pessoa in�nita e eterna de Deus �e quem outorgaa personalidade �as riaturas. E assim, a Pessoa Criadora �e o outorgador e sustentador de ada pessoariada. Lembramos que nas riaturas humanas, a personalidade outorgada por Deus �e quem uni�aos fatores assoiados de individualidade: esp��rito, alma, mente e orpo. Assim, existe um n�uleo deintegridade em ada pessoa, um entro ausal em ada riatura, uma realidade dei��avel em adaser vivo para o qual Deus outorgou a d�adiva da personalidade e que existem omo uma pessoa para303\Livro de Urantia", Doumento 48: \A Vida Moronial", Item 48.7: \A Mota Moronial".304Theo em grego signi�a Deus. Ray no inglês signi�a raio. Fizemos aqui uma hip�otese lingu��stia assoiando apalavra theory (teoria) om Theo ray (raio de Deus).305\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.2: \O Eu", Par�agrafo13.306\Livro de Urantia", Doumento 2: \A Natureza de Deus", Item 2.7: \A Verdade e a Beleza Divinas",Par�agrafo 10. 43



Ele, o Pai de todos307. Esta �e a teoria de todos e de tudo: O Criador de todos os seres, e de todasas oisas, vive na fonte e entro de ada pessoa riada no \ventre �osmio" da ria�~ao universal.Deus �e o �unio ser estaion�ario, autoontido e imut�avel em todo o universo dos universos e paraquem n~ao h�a um lado exterior al�em308, nem passado, nem futuro. Talvez ele nos pereba omo �elulasvivas do seu organismo universal que abara toda ria�~ao. Busamos uma uni�a�~ao da religi~ao doesp��rito, da �loso�a da mente e da iênia da energia-mat�eria. Lembramos que DEUS �e unidade309e que DIVINDADE �e a qualidade arater��stia, uni�adora e oordenadora da Deidade310.A energia pura e o esp��rito puro s~ao unas no Pai do Para��so porque a personalidadedo Pai �e absolutamente uni�ada. Na natureza in�nita de Deus n~ao existe uma dualidadede realidade, f��sia e espiritual. Contudo, no momento em que deixamos para tr�as o oneitoinquali��avel da personalidade in�nita do Pai do Para��so, devemos postular a MENTE omoa t�enia inevit�avel de uni�a�~ao das divergênias. Este par�agrafo foi esrito baseado nooriginal \Livro de Urantia", par�agrafos 56.1 4-6311:A energia pura �e o anestral de toda a realidade relativa funional n~ao-espiritual, enquantoo esp��rito puro �e o potenial de superontrole divino e diretivo de todos os sistemas b�asios deenergia. E tais realidades, t~ao diversas quando manifestadas pelo espa�o e quando observadasnos movimentos do tempo, est~ao ambas entradas na pessoa do Pai do Para��so. E s~ao unasNele - devem estar uni�adas - porque Deus �e uno. A personalidade do Pai �e absolutamenteuni�ada.Na natureza in�nita de Deus, o Pai, n~ao poderia, de nenhuma forma, existir uma dualidadede realidade, f��sia e espiritual; mas, no instante em que desviamos nosso olhar dos n��veisin�nitos e da realidade absoluta dos valores pessoais do Pai do Para��so, observamos a existêniadessas duas realidades e reonheemos que as mesmas respondem absolutamente �a Sua presen�apessoal; Nele todas as oisas onsistem.No momento em que deixardes para tr�as o oneito inquali��avel da personalidade in�nitado Pai do Para��so, devereis postular a MENTE omo a t�enia inevit�avel de uni�a�~aodas divergênias, ada vez mais ampli�adas, entre essas manifesta�~oes duais da personalidademonot�eia original do Criador, a Primeira Fonte e Centro - o EU SOU312.1.7.3 O amor que uni�a Criador e riaturaAlguns onsideram o mais importante dentre estes ensinamentos, a possibilidade do amor espiritual,da ontempla�~ao da Deidade, da adora�~ao que �e o ato de uma parte identi�ando-se om o Todo.Jesus ensina que a adora�~ao �e o ato da omunh~ao pessoal do �lho om o Pai divino313. A busaeterna �e de uni�a�~ao, de oerênia divina. O mortal isolado, do tempo e do espa�o, faz-se oerenteem Deus, o Pai314, mediante a liga�~ao direta entre o Ajustador do Pensamento residente e o Pai307\Livro de Urantia", Doumento 3: \Os Atributos de Deus", Item 3.5: \A Lei Suprema do Pai", Par�agrafo4.308\Livro de Urantia", Doumento 4: \A Rela�~ao de Deus om o Universo", Item 4.4: \Como CompreenderDeus".309\Livro de Urantia", Doumento 56: \A Unidade Universal".310\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade", Par�agrafo16.311\Livro de Urantia", Doumento 56: \A Unidade Universal", Item 56.1: \A Coordena�~ao F��sia",Par�agrafo4.312\Livro de Urantia", Doumento 105: \A Deidade e a Realidade", Item 105.1: \O Coneito Filos�o�o doEU SOU".313\Livro de Urantia", Doumento 143: \Atravessando a Samaria", Item 143.7: \Os Ensinamentos sobre aPree e a Adora�~ao", Par�agrafo 8.314\Livro de Urantia", Doumento 2: \A Natureza de Deus", Item 2.7: \A Verdade e a Beleza Divinas",Par�agrafo 7. 44



Universal. O Ajustador do humano �e um fragmento de Deus e, para sempre, proura a uni�a�~aodivina e se faz oerente om a Deidade do Para��so da Primeira Fonte e Centro, e Nesta.Na experiênia viva de amor, religa�~ao e uni~ao om o ser divino, as dualidades desapareem epodemos viveniar a unidade do nosso eu divino315. Nas palavras paradoxais de Ken Wilber:O Espetro da Consiênia [87℄IV. Tempo/Eternidade, Espa�o/In�nito(p�agina 83) . . . Em suma, existe \dentro" de n�os aquele que onhee, a Testemunha, a Subje-tividade Absoluta, que outra n~ao �e sen~ao a Mente, a pr�opria Divindade. Mas essa SubjetividadeAbsoluta n~ao �e o sujeito separado que normalmente onheemos e que nos sentimos ser, poiso sentido de sujeito separado �e uma ilus~ao, demonstrada pelo fato de que, onde quer que obusquemos, s�o enontramos objetos de perep�~ao. Desse modo, o verdadeiro Conheedor est�aem omunh~ao om o seu universo de onheimento: tudo quanto observamos outra oisa n~ao �esen~ao n�os, que o estamos observando. Quando desemos �a pr�opria base da nossa onsiênia,enontramos o universo - n~ao o falso universo de objetos que est~ao l�a, mas o verdadeiro universoque j�a n~ao �e imaginado omo se estivesse dividido em sujeito e objeto. Em nosso âmago, a��mosfora de n�os e vamos dar na Realidade. Como disse Monoimus, \E se investigares om uidadotodas as oisas, enontrar�as Deus em ti mesmo, um e muitos; enontrando, dessa maneira, emti um modo de sa��res de ti".(p�agina 84) Caindo no mundo real, onde o observador �e o observado, torna-se evidente quen�os e o universo n~ao somos, n~ao fomos e nuna seremos entidades separadas. \Assim", pararepetir as palavras de Shroedinger316, e garanto que ele aredita no que diz, \podemos jogar-nosao solo, estender-nos sobre a M~ae Terra, om a onvi�~ao erta de que estamos em omunh~aoom ela e ela onoso". Em outras palavras o espa�o entre n�os omo sujeitos observadores\aqui" e os objetos observados \ali" est�a ausente na Subjetividade Absoluta - e o que n~ao temespa�o �e In�nito. De idêntia maneira, o tempo entre o passado e o futuro simplesmente n~ao seenontra na Subjetividade Absoluta, pois n~ao existe tempo sen~ao o agora - e o que �e intemporal�e Eterno. Em resumo, a Subjetividade Absoluta onhee o seu universo simultaneamente, n~aonuma sequênia hamada \tempo" nem atrav�es de uma distânia hamada \espa�o". E este �e oestado atual das oisas, quer o ompreendamos, quer n~ao. Eis a�� porque os budistas sustentamque a Mente �e o \Inating��vel", pois n~ao podemos atingir o que j�a temos, do mesmo modo quen~ao podemos sair para omprar nossos p�es.Transreveremos mais uma ita�~ao sobre a uni~ao om Deus pelo amor: a bhakti-yoga, termo quepode ser traduzido omo a uni~ao (yoga) pela devo�~ao (bhakti). Antes de itarmos um par�agrafodo livro \Bhakti-Yoga: o aminho do amor", lembramos que seu autor, Swami Vivekananda317,al�em de dis��pulo de Sri Ramakrishna318, de alguma forma partiipou da onvers~ao da pol��tia paraespiritualidade319 de Sri Aurobindo, autor do livro \The Life Divine320 [A Vida Divina℄". Citamosent~ao os esritos de Swami Vivekananda na onlus~ao de seu livro [78℄:p: 123 \Bhakti-Yoga - O aminhodo Amor":Na religi~ao do amor temos todos que ome�ar omo dualistas. Deus �e para n�os um Ser separado,e n�os tamb�em nos sentimos omo seres separados. O amor ent~ao interv�em e o humano ome�aa se aproximar de Deus, e Deus tamb�em se aproxima ada vez mais do humano. O humanoprojeta em seu ideal de amor, em seu Deus, todos os variados relaionamentos da vida - omo315\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.5: \A Sobrevivêniado Eu Humano", Par�agrafo 12.316Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin Shr�odinger".317Livro: \O Evangelho de Sri Ramakrishna", Cap��tulo Preliminar: \Pref�aio", Item 0.1: \Referênias eAgradeimentos", Par�agrafo 6.318Livro: \O Evangelho de Sri Ramakrishna".319Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Sri Aurobindo#Conversion from politis to spirituality".320Livro: \The Life Divine". 45



pai, omo m~ae, omo �lho, omo amigo, omo senhor, omo amante. Para ele, Deus existeem todas aquelas formas, e a �ultima etapa do seu progresso �e alan�ada quando sente que setornou absolutamente fundido no ser de sua adora�~ao. Todos ome�amos om amor por n�osmesmos, e as exigênias desleais do pequeno eu faz om que at�e mesmo o amor se torne ego��sta.Finalmente, por�em, vem o total esplendor da luz, sob o qual se vê que esse pequeno eu se tornouuno om o In�nito. O pr�oprio humano se trans�gura na presen�a desta Luz de Amor e, por �m,realiza a bela e inspiradora verdade de que o Amor, o Amante e o Bem-Amado s~ao Um.1.7.4 A uni~ao do esp��rito Ajustador om a pessoa humanaMotivado por este ideal de amor, �e poss��vel a pessoa humana experimentar uma uni~ao om oesp��rito Ajustador pr�e-pessoal321. Desta forma, a mente do Ajustador espiritual torna-se unidaom a nossa mente humana material. Subseq�uentemente, se a nossa vontade ordenar e refor�ar aexeu�~ao das deis~oes dessa nova mente, ou dessa ombina�~ao de mentes, a nossa menteter�a atingido a sintoniza�~ao om a divindade, e a vontade do Ajustador ter�a alan�ado umaexpress~ao de personalidade. Citamos novamente o ensinamento, sobre a uni~ao do humano omo divino, revelado no \Livro de Urantia", par�agrafos 110.2 5-6322:V�os, enquanto riaturas pessoais, tendes mente e vontade. O Ajustador, omo uma riaturapr�e-pessoal, tem pr�e-mente e pr�e-vontade. Se v�os vos onformardes, t~ao plenamente, �a mentedo Ajustador, a ponto de verdes juntos, por meio de um olho s�o, ent~ao, as vossas mentestornar-se-~ao uma; e v�os reebereis o refor�o da mente do Ajustador. Subseq�uentemente, se avossa vontade ordenar e refor�ar a exeu�~ao das deis~oes dessa nova mente, ou dessaombina�~ao de mentes, a vontade pr�e-pessoal do Ajustador ater-se-�a �a express~ao da persona-lidade por meio da vossa deis~ao, e, no que onerne a esse projeto em partiular, v�os e o vossoAjustador estareis uni�ados. A vossa mente ter�a atingido a sintoniza�~ao om a divindade;e a vontade do Ajustador ter�a alan�ado uma express~ao de personalidade.�A medida que essa identidade for realizando-se, estareis mentalmente aproximando-vos daordem moronial de existênia. A mente moronial �e uma express~ao que signi�a a essêniae a soma total da oopera�~ao plena entre mentes de naturezas diversas, a espiritual e amaterial. O inteleto moronial, ontudo, tem a onota�~ao de uma mente dual, no universoloal, dominada por uma vontade. E, no aso dos mortais, essa �e uma vontade de origemhumana, que se est�a tornando divina por meio da identi�a�~ao da mente humana om odom mental de Deus.A identi�a�~ao da mente humana om o dom mental de Deus gera a mente moronialda alma. O pai da alma �e o esp��rito Ajustador dos Pensamentos e a m~ae da alma �e a mentehumana material. A alma �e a essênia e a soma total da oopera�~ao plena entre o esp��ritodivino e a riatura humana. A substânia da alma n~ao �e nem material, nem espiritual �e moronial.Morônia �e um termo que designa um vasto n��vel que se interpola entre o material e o espiritual.Considero uma das revela�~oes mais importantes do Livro de Urantia a de que:Alma323 - A alma do humano �e uma aquisi�~ao experienial. �A medida que uma riatura mortalesolhe \umprir a vontade do Pai dos �eus", assim o esp��rito que reside no humano torna-seo pai de uma nova realidade na experiênia humana. A mente mortal e material �e a m~aedessa mesma realidade emergente. A substânia dessa nova realidade n~ao �e nem material, nem321\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 7.322\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.2:\Os Ajustadores e a Vontade Humana", Par�agrafo 5.323\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 10. 46



espiritual - �e moronial. Essa �e a alma emergente e imortal que est�a destinada a sobreviver �amorte f��sia e iniiar a asens~ao ao Para��so.Lembramos que a primeira parte deste trabalho �e sobre a aprendizagem no ser humano omo umtodo. A edua�~ao integral324 da pessoa inteira: orpo, mente, alma e esp��rito. �E pertinente lembrarque o humano onsegue a uni~ao, a religa�~ao325 om Deus, mas n~ao omo uma gota de �aguapoderia enontrar a unidade om o oeano. A uni~ao entre Deus e o humano �e uma experiêniade amor e devo�~ao entre a pessoa riadora de Deus e a pessoa humana riada. Nas insubstitu��veispalavras da \B��blia da Terra (Livro de Urantia)", par�agrafo 1.7 2326:O humano onsegue a uni~ao om Deus, mas n~ao omo uma gota de �agua poderiaenontrar a unidade om o oeano. O humano onsegue a uni~ao divina por meio de umaomunh~ao re��proa espiritual progressiva, pelo relaionamento da personalidade om o Deuspessoal, ao atingir, de um modo resente, a natureza divina, por meio de uma onformidadeinteligente, busada om todo o seu ora�~ao, �a vontade divina. Uma rela�~ao t~ao sublime s�opode existir entre personalidades.A espiritualiza�~ao da mente humana, a sintoniza�~ao om o Ajustador espiritual, o surgimentoe resimento da alma moronial, a expans~ao inteira do eu total e real, s~ao reexos do progressohumano oroados om o resultado �nal da realiza�~ao da personalidade, no mundo material. Estarealiza�~ao est�a ontida na onquista suessiva dos sete ��rulos ps��quios327 da potenialidade mortal.O Ajustador asende, nos ��rulos, onoso, do s�etimo ao primeiro. No que onerne �a mente, �asemo�~oes e ao disernimento �osmio, essa realiza�~ao do primeiro ��rulo ps��quio signi�a amaior aproxima�~ao poss��vel entre a mente material e o esp��rito Ajustador. Continuamosinspirados pelo ensinamento salvador do \Livro de Urantia", par�agrafo 110.6 15:O primeiro ��rulo. O Ajustador n~ao pode, omumente, falar direta e imediatamente onvoso,antes que v�os atinjais o primeiro ��rulo, que �e a etapa �nal do progresso de realiza�~ao mortal.Esse n��vel representa a mais alta realiza�~ao poss��vel, na rela�~ao da mente om o Ajustador,dentro da experiênia humana, anterior �a libera�~ao da alma moronial das adeias do orpomaterial. No que onerne �a mente, �as emo�~oes e ao disernimento �osmio, essa realiza�~aodo primeiro ��rulo ps��quio signi�a a maior aproxima�~ao poss��vel entre a mentematerial e o esp��rito Ajustador, na experiênia humana.Repetimos que o ingresso no primeiro ��rulo ps��quio signi�a a maior aproxima�~aoposs��vel entre a mente material e o esp��rito Ajustador. Por�em, a realiza�~ao dos sete ��rulos�osmios n~ao equivale �a fus~ao om o Ajustador. H�a muitos mortais em Urantia que realizaram osseus ��rulos; mas a fus~ao depende ainda de outras realiza�~oes espirituais maiores e mais sublimes;depende de uma sintoniza�~ao �nal e ompleta da vontade mortal om a vontade de Deus328, tal omoesta se manifesta no Ajustador do Pensamento residente.324�Indie do GAIA: \Edua�~ao Integral".325Religi~ao vem do latim e signi�a religar. Yoga vem do sânsrito e signi�a unir.326\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.7: \O Valor Espiritual do Coneito dePessoalidade", Par�agrafo 2.327\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.6:\Os Sete C��rulos Ps��quios".328\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.7:\O Alan�ar da Imortalidade". 47



1.7.5 F�e espontânea, personalidade uni�ada e ino poss��veis realiza�~oeshumanas na terraUma f�e espontânea329 da alma e uma personalidade uni�ada330 s~ao anteedentes sadios para asexperiênias religiosas. O teste pr�atio dessas experiênias �e o de observar se esses fenômenos levamum indiv��duo a gozar de uma sa�ude f��sia331 melhor, a funionar mais e�iente na sua vida mental,a soializar mais alegremente a sua experiênia religiosa, a espiritualizar mais ompletamente a suavida no otidiano, a aumentar a sua apreia�~ao da verdade, da beleza e da bondade, a onservar osvalores soiais, morais, �etios e espirituais normalmente reonheidos, e, a ter mais disernimentoespiritual interior - a onsiênia de Deus.Assim, om um ar�ater bem equilibrado332, onquistamos os sete ��rulos ps��quios e alan�amosa maior aproxima�~ao poss��vel entre a mente material e o esp��rito Ajustador. Ent~ao, aminhamospara fus~ao om o Ajustador atrav�es de uma sintoniza�~ao �nal e ompleta da vontade mortal om avontade de Deus. O prinipal objetivo deste trabalho �e estimular o ser humano �a aprender a fazera vontade de Deus om sineridade em todas as situa�~oes de sua vida. Busamos a vivênia doensinamento revelado no \Livro de Urantia", par�agrafo 39.4 14333:As haves do Reino dos �eus s~ao: sineridade, e mais sineridade; e mais sineridade ainda.Todos os homens têm o alane dessas haves. Os homens usam-nas - avan�ando em statusespiritual - por meio de deis~oes, de mais deis~oes e outras deis~oes mais, ainda. A esolhamoral mais elevada �e a esolha do valor mais elevado poss��vel e - em toda e qualquer esfera -, isso sempre signi�a esolher fazer a vontade de Deus. Se o humano esolhe assim, ele �egrande, ainda que seja o mais humilde idad~ao de Jerus�em ou mesmo o menor dos mortais deUrantia.Estas pondera�~oes sobre os dis��pulos da vontade de Deus, e sobre as poss��veis realiza�~oes humanas,em parte respaldam os seguintes ideais espirituais:\Di�alogos Baseados no Livro de Urantia", Volume 2, par�agrafo 4.2.4 3334:Visualizo a sequênia das ino maiores realiza�~oes poss��veis de um ser humano na terra:1. Cultivar uma f�e omo a de Jesus, sublime e equilibrada, evitando o fanatismo.2. Desenvolver uma personalidade forte e uni�ada na qual o Criador e a riatura estejamunidos harmoniamente na pessoa humana entrada na Pessoa Divina.3. Conquistar suessivamente os sete ��rulos ps��quios335 om o desenvolvimento do eu total- espiritual-moronial, inteletual e f��sio. E assim, alan�ar a maior aproxima�~ao poss��velentre a mente material e o esp��rito Ajustador.329\Livro de Urantia", Doumento 196: \A F�e de Jesus", Par�agrafo 5.330\Livro de Urantia", Doumento 100: \A Religi~ao na Experiênia Humana", Item 100.7: \O Apogeu daVida Religiosa".331\Livro de Urantia", Doumento 91: \A Evolu�~ao da Pree", Item 91.7: \O Mistiismo, o Êxtase e aInspira�~ao", Par�agrafo 6.332\Livro de Urantia", Doumento 149: \A Segunda Campanha de Prega�~ao", Item 149.4: \O Desenrolar daCampanha de Prega�~ao", Par�agrafo 3.333\Livro de Urantia", Doumento 39: \As Hostes Ser�a�as", Item 39.4: \Os Sera�ns Administradores",Par�agrafo 14.334Livro: \Di�alogos `�que s~ao' (��~ao) baseados no Livro de Urantia - Livro Dois", Cap��tulo 4: \Senhor, Ajudanossa Fam��lia Humana", Item 4.2.4: \F�e equilibrada, pessoalidade uni�ada, onquista dos sete ��rulos ps��quios,status de fusionamento om o Ajustador, peti�~ao para permaneer na terra", Par�agrafo 3.335\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.6:\Os Sete C��rulos Ps��quios". 48



4. Chegar ao status de fusionamento om o esp��rito Ajustador em n�os, �a possibilidade de fus~aoda nossa pr�opria alma om este esp��rito divino, ainda na terra, sendo assim transladadosdiretamente para os mundos elestiais. Esta realiza�~ao aontee quando alan�amos umasintoniza�~ao �nal e ompleta da vontade mortal om a vontade de Deus336. E assim, he-gamos ao status de ser transladado diretamente da terra para o �eu, \asendendo na luz"de nosso esp��rito divino, omprovando que a morte natural n~ao �e uma inevitabilidade337.5. Fazer uma peti�~ao para permaneer temporariamente isento de translado338 , servindo naterra enquanto for da Vontade de Deus.1.7.6 O plano de Deus �e um prop�osito de oportunidades, de progressoe vidaIsto �e o que podemos realizar aqui na terra. Al�em disso, o Livro de Urantia revela que h�a, na mentede Deus, um plano que abra�a ada riatura de todos os seus imensos dom��nios; e esse plano �eum prop�osito eterno de oportunidades sem fronteiras, de progresso ilimitado e vida eterna339. E ostesouros in�nitos dessa arreira sem par l�a est~ao, para reompensar a nossa luta! Sim, somos �lhos daf�e340, e quando estivermos fusionados om os Ajustadores do pensamento seremos onsiderados�lhos asendentes de Deus. Ent~ao, por meio da gra�a, asenderemos at�e nos tornarmos �nalitoresdo Para��so. E para vivi�ar nossos ideais, reebemos a revela�~ao de que - \Livro de Urantia",par�agrafos 112.7 17-19341:Areditamos que os mortais fusionados om os Ajustadores, junto om os seus om-panheiros �nalitores342, estejam destinados a funionar de alguma maneira na administra�~aodos universos do primeiro n��vel do espa�o exterior343. N~ao temos a menor d�uvida de que, notempo devido, essas enormes gal�axias transformar-se-~ao em universos habitados. E estamosigualmente onvenidos de que, entre os administradores daqueles universos, estar~ao os �nalito-res344 do Para��so, ujas naturezas s~ao uma onseq�uênia �osmia da ombina�~ao de riaturae Criador.Que aventura! Que epop�eia romanesa! Uma ria�~ao gigantesa a ser administrada pelos�lhos do Supremo345, esses Ajustadores personalizados e humanizados, esses mortais Ajustado-rizados e eternizados, essas misteriosas ombina�~oes e essas eternas assoia�~oes entre a mais altamanifesta�~ao onheida da essênia da Primeira Fonte e Centro346 e a mais baixa forma de vidainteligente, apaz de ompreender e alan�ar o Pai Universal347. N�os areditamos que tais seresamalgamados, tais uni~oes entre Criador e riatura tornar-se-~ao governantes extraordin�arios, ad-ministradores inompar�aveis, diretores ompassivos e ompreensivos de toda e qualquer forma336\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.7:\O Alan�ar da Imortalidade".337\Livro de Urantia", Doumento 55: \As Esferas de Luz e Vida", Item 55.2: \A Morte e o Translado".338\Livro de Urantia", Doumento 55: \As Esferas de Luz e Vida", Item 55.3: \As Idades de Ouro",Par�agrafo 18.339\Livro de Urantia", Doumento 32: \A Evolu�~ao dos Universos Loais", Item 32.5: \O Prop�osito Eternoe Divino", Par�agrafo 7.340\Livro de Urantia", Doumento 40: \Os Filhos Asendentes de Deus", Item 40.6: \Os Filhos de Deus pelaF�e", Par�agrafo 4.341\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.7: \A Fus~ao om oAjustador", Par�agrafo 17.342\Livro de Urantia", Doumento 113: \Os Guardi~aes Ser�a�os do Destino", Item 113.7: \Os Sera�ns e aCarreira Asendente", Par�agrafo 8.343\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.1: \N��veis Espaiais do Universo-Mestre", Par�agrafo 14.344\Livro de Urantia", Doumento 31: \O Corpo de Finalidade", Item 31.3: \Os Mortais Glori�ados".345\Livro de Urantia", Doumento 115: \O Ser Supremo".346\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.3: \A Primeira Fonte e Centro".347\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal".49



de vida inteligente que possa vir a existir, espalhada por esses futuros universos do primeiron��vel do espa�o exterior.Verdade, sim, �e que v�os mortais sois de origem terrena animal; a vossa estrutura �e realmenteo p�o. Contudo, se realmente desejardes e se o quiserdes realmente, ertamente a heran�a dasidades ser�a vossa e ireis, algum dia, servir aos universos no vosso verdadeiro ar�ater - de �lhos doDeus Supremo da experiênia: �lhos divinos do Pai no Para��so, Pai de todas as personalidades.1.7.7 Movimento pulsante da vida, esp��rito e energia pura, monota doPara��soAp�os esta revela�~ao de ideais para humanidade, voltemos a onsiderar a aprendizagem na menteviva e os aspetos f��sios, matem�atios, omputaionais da aprendizagem. Existem quatro iruitosde gravidade universal348 e absoluta no universo mestre: personalidade, esp��rito, mente e energia-mat�eria. No grande universo, h�a vida real pulsando349 em todo o meanismo da vasta ria�~ao doosmo vibrante. A vida, omo tal, onstitui a anima�~ao de um sistema de energias - material,mental ou espiritual350. A personalidade �e supra-imposta �a energia, e �e assoiada apenas a sistemasvivos de energia351. A vida realmente �e um proesso que oorre entre o organismo e o seu meioambiente352.Talvez a vida seja araterizada pelo movimento pulsante que harmoniza a semente ausal e oventre envolvente de ada organismo vivo do universo. De fato, os ilos vitais do ser humano s~aopulsa�~oes em diferentes frequênias. Talvez seja este o movimento do Tao, expans~ao-ontra�~ao, umproesso entre a semente do pai que rese e o ventre da m~ae que alimenta. Uma semente ausal eum ventre universal que movimenta o tempo no ventre do espa�o e transende a ambos uindo paraeternidade e expandindo na in�nitude.Existem sete sistemas universais de energia. A energia dual que onheemos, sens��vel �a gravidadelinear, �e hamada no Livro de Urantia de gravita ou poder universal353. A gravita �e uma forma deenergia dual, �e ela que omp~oe os orpos f��sios e o �erebro humano. Por outro lado, n~ao existemdualidades em Deus. Na presen�a do Pai Universal existe uma oerênia absoluta da energia purae do esp��rito puro354. Amonota �e a energia viva do Para��so, e alguns areditam que ela tamb�em�e a energia dos Ajustadores divinos, pois o Pai do Para��so aparee pessoalmente nos universos, forade Havona, apenas omo energia pura e esp��rito puro - omo o Ajustador do Pensamento355 e outrosfragmentos semelhantes. Na pr�oxima ita�~ao os reveladores dizem que n~ao onseguem disernir adiferen�a da natureza do esp��rito do Para��so e a da monota do Para��so. Talvez possamosdizer que, por ser viva, a monota pulsa omo um ora�~ao, e ao pulsar anima as energias espirituais,mentais e materiais. Nas palavras da nossa fonte de inspira�~ao - \Livro de Urantia", par�agrafos42.2 19-20:348\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.3: \A Gravidade Universal".349\Livro de Urantia", Doumento 116: \O Supremo Todo-Poderoso", Item 116.7: \O Grande Universo, umOrganismo Vivo".350\Livro de Urantia", Doumento 36: \Os Portadores da Vida", Item 36.6: \As For�as Vivas", Par�agrafo6.351\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 4.352\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 13.353\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)", Par�agrafo 14.354\Livro de Urantia", Doumento 105: \A Deidade e a Realidade", Item 105.2: \O EU SOU Enquanto Trinoe Enquanto S�etuplo", Par�agrafo 11.355\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.11: \Os Meanismos doUniverso", Par�agrafo 1. 50



Monota: Quando a energia vem do Para��so, ela est�a pr�oxima da divindade. Inlinamo-nosa areditar que a monota �e a energia viva, n~ao-espiritual, do Para��so - uma ontraparte,na eternidade, da energia viva e espiritual do Filho Original - , sendo, portanto, o sistema deenergia n~ao-espiritual do Pai Universal.N~ao onseguimos diferen�ar a natureza do esp��rito do Para��so e a da monota doPara��so; s~ao aparentemente semelhantes. Têm nomes diferentes, mas di�ilmente vos poder�aser dito muito a respeito de uma realidade ujas manifesta�~oes espirituais e n~ao-espirituais sejamdifereni�aveis apenas por um nome.Estes ensinamentos me inspiram �a rer que o esp��rito puro e a energia pura, uni�ados na mon�adiapresen�a do n�uleo absoluto do Ajustador da personalidade humana356, pulsa omo um ora�~ao emnosso entro mais ��ntimo, e, vitaliza todos os n��veis da realidade pessoal, espiritual-moronial, mentale material do ser humano. E este pulsar vital tee a substânia moronial da alma que rese entreeste esp��rito Ajustador do pai divino e a mente da riatura humana moral. Assim, o humano �e feito �aimagem de Deus, pois vive dentro dele um fragmento da in�nitude357: o Ajustador de Pensamentos.Este esp��rito pr�e-pessoal358 �e omo uma \semente" de Deus no entro riador da alma humana. Issonos faz lembrar da analogia biol�ogia na qual o \gen-semente" do orpo inteiro est�a no entro deada �elula miros�opia deste orpo vivo plurielular.1.8 Uma teoria uni�ada om simetria de esala1.8.1 Teoria f��sia, simetria de esala, ino dimens~oes inlusive a massaNos dom��nios da energia do n~ao pessoal, da realidade n~ao-dei�ada359, existe tamb�em um oneitoan�alogo hamado invariânia de esala, ou simetria de esala. Uma teoria f��sia, invariante emrela�~ao �a esala, �e uma teoria na qual o miroosmo �e a imagem e semelhan�a do maroosmo. Asimetria de esala implia em algo omo uma semente do \grande" no entro do \pequeno". Em umateoria invariante quanto a esala existe uma simetria matem�atia quando mudamos o tamanho, aesala, as unidades das dimens~oes f��sias. Ressaltamos os oneitos de simetria de esala na pr�oximaita�~ao sobre a teoria da relatividade geral em ino dimens~oes - x0 (tempo), x1, x2 e x3 (trêsdimens~oes de espa�o) e a quinta dimens~ao x4 �  (massa):\Kaluza-Klein Gravity", paragraphs 6.10 1-3360:Signi�ado F��sio da Quinta CoordenadaN�os temos notado que a arga de uma part��ula de teste pode ser prontamente identi�adano limite omo  � x4 = onstante. N�os tamb�em desobrimos que uma variedade de modelososmol�ogios tetra-dimensionais real��stios, e m�etria de orpo singular, podem ser identi�adosom hipersuperf��ies de  -onstante em um espa�o de Minkowski plano om ino dimens~oes.Ent~ao, paree que sistemas de oordenadas �uteis podem ser espei�ados pela ondi�~ao u4 �d =ds = 0. (Isto �e perfeitamente leg��timo de um ponto de vista matem�atio na medida quea introdu�~ao de uma quinta oordenada na relatividade geral signi�a um grau extra de356\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 4.357\Livro de Urantia", Doumento 3: \Os Atributos de Deus", Item 3.4: \Ilimitabilidade de Deus", Par�agrafo7.358\Livro de Urantia", Doumento 32: \A Evolu�~ao dos Universos Loais", Item 32.4: \A Rela�~ao de Deusom Um Universo Loal", Par�agrafo 5.359\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.4: \Realidade do Universo", Par�agrafo2.360Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 6: \Nonompati�ed Theories", Subse�~ao 6.10: \Physial Me-aning of the Fifth Coordinate", Par�agrafo 1. 51



liberdade que pode sempre ser utilizado se o indiv��duo deseja estabeleer uma ondi�~ao sobre u4.)Contudo, n�os n~ao melhoraremos a ondi�~ao il��ndria de Kaluza �a n~ao ser que n�os onfrontemosa quest~ao: existe alguma raz~ao f��sia de porque n�os devemos esperar que d =ds = 0?Ao responder isso o indiv��duo �e obrigado �a interpretar  �siamente. N�os revisamos aquiuma de tais interpreta�~oes, que reebeu avan�os gra�as �a Wesson e seus olaboradores [84℄,[85℄, [82℄, [83℄. A teoria n~ao-ompatada em geral (e em outros lugares nesta revis~ao, inluindoas pr�oximas duas partes sobre fatos experimentais que impliam em limita�~oes na teoria) semantêm, ou aem, independentemente deste trabalho adiional. A proposta que n�os onsidera-mos �e que a quinta dimens~ao  deve estar relaionada om a massa de repouso. O sistema deoordenadas impliado por u4 = 0 �e ent~ao justamente aquele no qual as massas de repouso daspart��ulas s~ao onstantes. Existem pelo menos três pe�as independentes de evidênia (al�em dofato emp��rio de que as massas de repouso s~ao onservadas!) que suportam esta onjetura: (1)Toda a meânia depende das unidades b�asias de omprimento, tempo e massa. Assim, se asduas primeiras podem ser tratadas omo oordenadas, ent~ao talvez a �ultima tamb�em deva ser.Dimensionalmente, x4 = Gm=2 nos permite tratar a massa de repouso m de uma part��ulaomo uma oordenada de omprimento, em analogia om x0 = t. . . .H�a v�arias outras raz~oes mais �los�o�as [84℄, [85℄ para onsiderar hip�oteses STM (\eSpa�o-Tempo-Mat�eria") nas quais  deva estar relaionada om m. Talvez estas raz~oes possam sermenionadas aqui: (4) Uma teoria na qual massa �e oloada no mesmo p�e de igualdade queespa�o e tempo ser�a naturalmente invariante em rela�~ao �a esala, simplesmente pela vir-tude de ser invariante em rela�~ao �as oordenadas (porque massas de part��ulas s~ao uma parteneess�aria de qualquer sistema de unidades, ou \esalas"). A id�eia de que a natureza deva serinvariante em rela�~ao �a esala tem sido onsiderada de tempos em tempos por ientistaseminentes tais omo Dira, Hoyle e outros [84℄, [19℄. (Contudo, o enfoque STM �e bem distintodestas teorias, n~ao menos pelo fato de que ele prediz uma varia�~ao na massa de repouso m aoinv�es da onstante G de transposi�~ao de dimens~ao.) (5) Existe tamb�em uma simetria agrad�avelna eleva�~ao de G ao mesmo status de : na medida em que a �ultima p~oe distânias nas unidadestemporais, assim a primeira faz o mesmo pelas massas. Os fatores de onvers~ao de fato s~ao 1= eG=3 respetivamente, e isto ajuda a expliar porque qualquer mudan�a na massa om o tempo- uma arater��stia gen�eria das teorias invariantes quanto �a esala - ter sido t~ao pequena quetem esapado a dete�~ao at�e aqui: o �ultimo fator �e umas 43 ordens de magnitude menor doque o primeiro, e o primeiro j�a �e pequeno o su�iente para ter feito os efeitos da relatividadeespeial n~ao notados at�e a segunda metade deste s�eulo. (6) Finalmente, n�os notamos que x4n~ao est�a restrito �a ser do tipo-omprimento (ou do tipo-tempo) na natureza, assim a parte extrada m�etria pode ter qualquer um dos sinais sem orrer tolamente em urvas do tipo-tempo eproblemas de ausalidade (x6.1361). . . .Na ita�~ao anterior aprendemos que a extens~ao da teoria da relatividade geral em ino dimens~oes,om a massa de repouso sendo a quinta, on�gura uma teoria invariante quanto a esala. Embora euseja um leigo, me paree que na teoria-M a dualidade-T �e tamb�em, em erto sentido, uma simetriade esala. Ela prevê as mesmas desri�~oes em um raio R e um raio `PR em duas teorias de ordasonetadas por esta dualidade. Na fra�~ao anterior, `P orresponde ao omprimento de Plank362.Fio a pensar se o raio m�edio R do grande ��rulo363 perorrido pelos sete superuniversos, orrespon-deria �a uma estrutura sim�etria om uma diminuta esala de dimens~ao `PR no interior das part��ulassubatômias364. Assim, podemos ler na Wikipedia (2013):Teoria-M365361Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 6: \Nonompati�ed Theories", Subse�~ao 6.1: \The Metri".362Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Plank length".363\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.1: \O N��vel Espaial do Superuni-verso", Par�agrafo 2.364Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Subatomi partile".365Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/M-theory#M-theory".52



A teoria-M tenta uni�ar as ino teorias de ordas pelo exame de ertas identidades edualidades. Assim ada uma das ino teorias f��sias se tornam asos espeiais da teoria-M.Como os nomes sugerem, algumas destas teorias de ordas est~ao relaionadas umas om asoutras. No in��io dos anos 90, os te�orios das ordas desobriram que algumas rela�~oes eramt~ao fortes que elas poderiam ser vistas omo idêntias.Tipo IIA e Tipo IIBA teoria de ordas Tipo IIA e a teoria Tipo IIB s~ao onheidas por estarem onetadaspela dualidade-T366; isso essenialmente signi�a que a desri�~ao da teoria de ordas IIA de um��rulo de raio R �e exatamente a mesma da desri�~ao da IIB de um ��rulo de raio `PR , no qual`P �e o omprimento de Plank.1.8.2 Gravita e ultimata, el�etrons e ult��matons, gravidade linear e ir-ularOuso fazer a hip�otese de que o todo e a parte se reetem nos ampos e nas part��ulas da energia-mat�eria estudada pela iênia humana e hamada na revela�~ao de gravita. Por�em, existem outrossete sistemas de energia, por exemplo a ultimata e os ult��matons n~ao s~ao sens��veis a gravidadelinear omo a gravita. Conforme elaborado em um trabalho preliminar �a este:Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia, par�agrafos 4.2 6 �a 8 e 11 �a13367:Os el�etrons e �atomos368 da gravita est~ao sujeitos �a gravidade linear. Vimos no item ante-rior369 que existe um outro sistema de energia hamado de ultimata (Energias emergentes370),o qual anteede o surgimento da gravita. Na segunda fase de manifesta�~ao da ultimata surgemunidades de energia hamadas ult��matons respondendo apenas �a atra�~ao irular dagravidade do Para��so e sem rea�~ao �a gravidade linear. Os ult��matons n~ao est~ao sujei-tos �a gravidade loal371, �a intera�~ao da atra�~ao material, mas eles s~ao totalmente obedientes �agravidade do Para��so372, �a tendênia, ao impulso, do ��rulo universal e eterno do universo dosuniversos. A energia ultimatômia n~ao obedee �a atra�~ao da gravidade linear, ou direta, dasmassas materiais pr�oximas ou distantes, mas ela sempre gira de aordo om o iruito da grandeelipse373 da enorme ria�~ao. Como revelado no \Livro de Urantia", par�agrafos 42.6 3-4:Os ult��matons funionam por atra�~ao m�utua, respondendo apenas �a atra-�~ao irular da gravidade do Para��so. Sem a rea�~ao �a gravidade linear,eles mantêm-se vagando assim em um espa�o universal. Os ult��matons s~ao apazesde aelerar a sua veloidade de revolu�~ao, a ponto de atingir o omportamento deuma antigravidade parial, mas n~ao podem, independentemente dos diretores or-ganizadores da for�a ou poder, atingir a veloidade r��tia, na qual esapam para366Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/T-duality".367Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 4: \Ciênia material",Subse�~ao 4.2: \Gravidade, ult��matons, el�etrons e �atomos", Par�agrafo 6.368\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.6: \Ult��matons, El�etronse �Atomos".369Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 4: \Ciênia material",Subse�~ao 4.1: \A gravita e os sistemas universais de energia".370\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)", Par�agrafo 10.371\Livro de Urantia", Doumento 41: \Aspetos F��sios do Universo Loal", Item 41.9: \A Estabilidade dosS�ois", Par�agrafo 2.372\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.8: \A Gravidade do Para��so".373\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.1: \O N��vel Espaial do Superuni-verso", Par�agrafo 2. 53



a desindividualiza�~ao, e retornam ao estado de energia potenial. Na natureza, osult��matons esapam do status de existênia f��sia apenas quando partiipam da rup-tura terminal de um sol resfriado que se extingue.Os ult��matons, ainda desonheidos em Urantia (Terra), desaeleram-se pas-sando por muitas atividades f��sias antes de atingirem os pr�e-requisitos da energiade revolu�~ao para a organiza�~ao eletrônia. Os ult��matons têm três variedades demovimentos: a resistênia m�utua �a for�a �osmia, as rota�~oes individuais de poten-ial antigravitaional e, no interior do el�etron, as posi�~oes intraeletrônias daquelaentena de ult��matons mutuamente interassoiados.. . .Finalmente, neste exposi�~ao sobre os ult��matons, que emergem na segunda fase de trans-muta�~ao da ultimata - energia de gravidade que reage �a atra�~ao absoluta do Para��so - , apren-demos que um el�etron �e onstitu��do por em ult��matons mantidos juntos, e nunah�a mais nem menos do que em ult��matons em um el�etron t��pio. Al�em disso, aveloidade ultimatômia, de rota�~ao axial, tamb�em determina as rea�~oes negativasou positivas dos v�arios tipos de unidades eletrônias. \Livro de Urantia", par�agrafos42.6 5-6:A atra�~ao m�utua mant�em em ult��matons juntos na onstitui�~ao do el�e-tron; e nuna h�a mais nem menos do que em ult��matons em um el�etront��pio. A perda de um ou mais ult��matons destr�oi a identidade eletrônia t��pia,trazendo �a existênia, desse modo, uma das dez formas modi�adas do el�etron.Os ult��matons n~ao desrevem �orbitas ou giros em torno dos iruitos dentrodos el�etrons, mas espalham-se ou agrupam-se, de aordo om as suas veloidades derota�~ao axial, determinando assim as dimens~oes difereniais eletrônias. Essa mesmaveloidade ultimatômia, de rota�~ao axial, tamb�em determina as rea�~oesnegativas ou positivas dos v�arios tipos de unidades eletrônias. A segrega�~aototal e o agrupamento de mat�eria eletrônia, junto om a diferenia�~ao el�etria, entreos orpos negativos e positivos de mat�eria-energia, resultam dessas fun�~oes v�arias dasinterassoia�~oes dos ult��matons omponentes.1.8.3 Ult��matons no el�etron, \tor�oide ultimatômio" e enurvamento doespa�o-tempoSer�a que os em ult��matons que omp~oe um el�etron se distribuem em um iruito ultimatômiodo \�eter quiesente" sens��vel a gravidade absoluta do Para��so, mas n~ao sens��vel �a gravidade linearda gravita? Ser�a que as linhas de tempo e espa�o, nas quais os ult��matons n~ao desrevem�orbitas ou giros, est~ao omo que uindo por dentro de um \tor�oide de ult��matons"? Se as linhasde espa�o enurvado, ao redor do hipot�etio \tor�oide ultimatômio", desrevem a gravidade linearonforme a teoria da relatividade, ent~ao isto talvez expliasse a id�eia de \perpendiularidade �a massa"na a�rma�~ao revelada de que a gravidade sempre age preferenialmente no \plano perpendiular �amassa"374. Lembramos que o oneito de gravidade absoluta ou irular, e, de gravidade loal oulinear, s~ao origin�arios do Livro de Urantia. Este tesouro de sabedoria em forma de livro revela que: agravidade absoluta �e a gravidade do Para��so, e, a gravidade loal ou linear pertene ao est�agio el�etrioda energia ou da mat�eria, e opera onde quer que tenha havido alguma materializa�~ao adequada.J. M. Overduin e P. S. Wesson375 expliaram uma extens~ao da teoria da relatividade geral emino dimens~oes sendo 1 dimens~ao temporal, 3 dimens~oes espaiais e 1 dimens~ao orrespondendo �a374\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.8: \A Gravidade do Para��so",Par�agrafo 9.375Informativo: \Kaluza-Klein Gravity". 54



massa de repouso (1+3+1=5). Tenho ponderado na possibilidade das materializa�~oes da gravita,sens��veis �a gravidade linear, onsistirem em um \tor�oide de ult��matons" em um espa�o de inodimens~oes376. A quinta dimens~ao �e a massa de repouso e ela seria onstante em um sistema deoordenadas \montado" na part��ula que se move ao longo do eixo espa�o-temporal do \tor�oideultimatômio", omposto de ult��matons que transendem a gravidade linear assoiada ao onte�udode espa�o da mat�eria377.1.8.4 Solu�~ao de G�odel, urvas de tempo fehadas e simultaneidade ir-ularTalvez o modelo matem�atio que se deriva desta intui�~ao f��sia, �a respeito das part��ulas materiaisda gravita, tenha alguma semelhan�a om a m�etria de G�odel das equa�~oes de ampo de Einsteinque fundamentam a teoria da relatividade do espa�o e do tempo �nito. Veja om aten�~ao o par�agrafotraduzido da Wikipedia (2013) sobre:G�odel metri378 [m�etria de G�odel℄Closed timelike urves [Curvas de tempo fehadas℄Devido �a homogeneidade do espa�o-tempo e as voltas m�utuas de nossa fam��lia de geod�esias,�e mais ou menos inevit�avel que o espa�o-tempo de G�odel deva ter urvas de tempo fehadas379(Closed Timelike Curves CTC's). De fato, existem CTCs atrav�es de todo evento no espa�o-tempo de G�odel. Esta anomalidade ausal paree ter sido onsiderada pelo pr�oprio G�odel, omoo ponto prinipal do modelo, o qual aparentemente se esfor�ou em provar, e persuasivamenteonseguiu provar, que as equa�~oes de Einstein do espa�o-tempo n~ao s~ao onsistentes om oque n�os intuitivamente entendemos que o tempo seja (i.e. que o passar do tempo e o passadon~ao existem mais, posiionamento que os �l�osofos hamam presenialismo380 , enquanto G�odelpareia ter estado argumentando sobre alguma oisa mais pareida om a �loso�a do eter-nalismo381). G�odel argumentou sobre isso de uma maneira similar que �a de seus Teoremas daInompletude382 que demonstram que oneitos matem�atios intuitivos n~ao podem ser omple-tamente desritos por sistemas matem�atios formais de prova. Veja o livro A World WithoutTime [Um Mundo sem Tempo℄ (ISBN 0465092942).A revela�~ao eslaree que h�a três n��veis diferentes de onheimento do tempo383: o perebidopela mente, o tempo perebido pelo esp��rito e o senso de tempo da personalidade. Creio que otempo analisado pela iênia se refere ao tempo perebido pela mente: a onsiênia da seq�uêniado movimento e a no�~ao de dura�~ao. Talvez G�odel estivesse estado argumentando, em parte,sobre o tempo perebido pelo esp��rito e pela personalidade: o disernimento interior no sentido darealidade. As urvas de tempo fehadas, e a �loso�a do eternalismo, s~ao oneitos que me fazemlembrar dos ensinamentos de Jesus sobre o tempo e a simultaneidade irular, espei�amenteque - \Livro de Urantia", par�agrafo 130.7 5384:376Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Five-dimensional spae.html".377\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.3: \A Classi�a�~ao daMat�eria".378Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/G�odel metri.html".379Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Closed timelike urve".380Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Presentism (philosophy of time)".381Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Eternalism (philosophy of time)".382Doumento: \. . . gaia/en/eduaional/siene/godel/godel inompleteness theorem.pdf".383\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.5: \O Espa�o e o Tempo",Par�agrafo 6.384\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.7: \Em Cartago - O Disurso sobreo Tempo e o Espa�o", Par�agrafo 5. 55



\. . . �a medida que o humano asende e progride interiormente, a vis~ao ampli�ada dessa su-ess~ao de eventos �e tal que ele pode diserni-la, ada vez mais, na sua totalidade. Aquilo que,anteriormente, surgia omo uma suess~ao de eventos, ent~ao ser�a visto omo um ��rulo inteiroe perfeitamente relaionado; desse modo, a simultaneidade irular ir�a, de forma resente,desloar a onsiênia daquilo que se foi, na seq�uênia linear de eventos."1.8.5 Anel ultimatômio, m�etria de G�odel e de Kerr, singularidades eburaos negrosChegamos ao ontexto de propor o hipot�etio \anel ultimatômio de G�odel". Trata-se de umasingularidade em um anel de ult��matons, na qual as linhas geod�esias de espa�o se urvam ao redorde um \tor�oide utimatômio" de forma semelhante ao \anel de Kerr". A m�etria de G�odel385 �e umasolu�~ao das equa�~oes relativ��stias para part��ulas de poeira rodando em torno de um eixo axial. Am�etria de Kerr386 �e tamb�em uma solu�~ao destas equa�~oes que desrevem a geometria do espa�o-tempo vazio ao redor de um burao negro rodando om simetria axial e sem arga el�etria. Umasingularidade em anel387 �e uma singularidade gravitaional388 de um burao negro389 rodando, ou umburao negro de Kerr390 que tem a forma de um anel [76℄.Como aprendizes da informa�~ao aberta391 na Internet, podemos estudar que a solu�~ao de Kerr,das equa�~oes de ampo de Einstein, orresponde �a um burao negro rodando (J 6= 0) sem argael�etria (Q = 0). Com gratid~ao ao trabalho dos Internautas dispomos deste onheimento resumidona seguinte tabela: Kerr metri [m�etria de Kerr℄ (Wikip�edia 2013)Sem rota�~ao (J = 0) Rodando (J 6= 0)Sem arga (Q = 0) Shwarzshild KerrCarregado (Q 6= 0) Reissner-Nordstr�om Kerr-Newman1.8.6 Ult��matons e singularidade em anelAntes de ontinuar estas espeula�~oes sobre \an�eis ultimatômios", quero admitir que s~ao grandesas hanes de estar esrevendo tolies matem�atias. Por isso, humildemente pe�o tolerânia aosientistas pro�ssionais, pe�o ajuda aos f��sios e matem�atios neste esfor�o de tentar interpretar arevela�~ao no Livro de Urantia fazendo paralelos om a iênia, �loso�a e religi~ao deste alvoreer dotereiro milênio. Minha esperan�a �e que ao menos os jovens ientistas, os jovens religiosos, e todasas pessoas que busam a verdade om sineridade e boa f�e, leiam om honestidade os doumentosurantianos. Sugiro que mesmo os desrentes leiam omo um romane a quarta parte do livro sobre avida e os ensinamentos de Jesus392. Se uidarmos para que os jovens de nossa fam��lia humana leiama revela�~ao supra-humana antes da maioridade, aredito que em duas gera�~oes nosso mundo estar�amuito melhor.Ap�os admitir minha ausênia de redeniais aadêmias, e minhas motiva�~oes espirituais, exter-nalizo uma quest~ao f��sio-matem�atia que tem me intrigado. Creio que um burao negro se forma385Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/G�odel metri.html".386Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Kerr metri.html".387Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Ring singularity.html".388Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational singularity".389Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Blak hole".390Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Kerr blak hole".391Informativo: \Informativos do Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta (GAIA)".392\Livro de Urantia", Parte IV: \A Vida e os Ensinamentos de Jesus".56



teoriamente no limite, de um ampo gravitaional muito forte, no qual a veloidade de esape �eigual a veloidade da luz. Por�em se houver uma rota�~ao m��nima, um momento angular pequeno,�a medida que o orpo material se ontrai, devido a for�a da gravidade linear, a veloidade angularaumentar�a. Contudo, o aumento de veloidade implia em um aumento da massa relativ��stia393total. Este aumento de massa relativ��stia orresponde somente a massa inerial, ou tamb�em au-menta a massa gravitaional? Se a massa aumenta om a veloidade em um raio ada vez menordo \burao negro em forma�~ao", ent~ao a aelera�~ao entr��fuga ser�a ada vez maior e �nalmentea estrutura onvergir�a teoriamente para um \anel transendente de G�odel-Kerr" e n~ao para um\ponto negro de um burao". Em outra linha de raio��nio, hegamos �a mesma onlus~ao de quen~ao se formam buraos negros se aeitarmos o prin��pio f��sio revelado de que nenhum empuxode atra�~ao da gravidade linear mensur�avel �e exerido sobre os ult��matons n~ao agrupados -\Livro de Urantia", par�agrafo 42.6 2394:A gravidade loal ou linear torna-se plenamente operativa om o surgimento da organiza�~aoatômia da mat�eria. A mat�eria pr�e-atômia torna-se ligeiramente sens��vel �a gravidade quandoativada por raios X e outras energias similares, mas nenhum empuxo de atra�~ao da gra-vidade linear mensur�avel �e exerido sobre as part��ulas livres, desagregadas e sem arga deenergia-eletrônia, ou sobre os ult��matons n~ao agrupados.1.8.7 Superuniversos, ��rulo giganteso, respira�~ao do espa�o e teoriauni�ada do tempo-espa�o-massaTalvez daqui a algum tempo eu desubra erros vergonhosos nestas espeula�~oes atrevidas, ontudosei que estou esrevendo om a minha mais elevada onsiênia da verdade395. Assim, ontinuosendo assediado por um turbilh~ao de pensamentos que neessito expressar. Por isso, ompartilho aintrovis~ao de que a desri�~ao f��sia do grande universo, no qual os sete superuniversos perorrem um��rulo giganteso396, se assemelha �a interpreta�~ao osmol�ogia397 da solu�~ao de G�odel das equa�~oesde ampo da teoria da relatividade elaborada por Einstein. Por outro lado �e revelado que o espa�oomo um todo est�a em uma fase de expans~ao no ilo de dois bilh~oes de anos de expans~ao-ontra�~aoda respira�~ao do espa�o398. Isto talvez explique em parte a onstante de Hubble e a onstata�~aoexperimental de que as estrelas est~ao se afastando em uma esp�eie de \Big Bang" que ser�a suedidopor um \Big Crush", e ambos, fases do pulsar vital do \Big Tao"399.393Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Mass in speial relativity".394\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.6: \Ult��matons, El�etronse �Atomos", Par�agrafo 2.395\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.3:\A Coopera�~ao om o Ajustador", Par�agrafo 7.396\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.1: \O N��vel Espaial do Superuni-verso", Par�agrafo 2.397Interpreta�~ao osmol�ogia [Cosmologial interpretation - Wikipedia 2014℄:Seguindo G�odel, n�os podemos interpretar as part��ulas de poeira omo gal�axias, de forma que a solu�~ao de G�odel setorne um modelo osmol�ogio de um universo rodando. Al�em da rota�~ao, este modelo n~ao exibe a expans~ao de Hubble,assim ele n~ao �e um modelo real��stio do universo no qual n�os vivemos, mas pode ser tomado omo uma ilustra�~aode um universo alternativo o qual em prin��pio seria permitido pela relatividade geral (se for admitido a legitimidadede uma onstante osmol�ogia diferente de zero). Uma solu�~ao de G�odel menos onheida exibe ambas rota�~ao eexpans~ao de Hubble, e tem outras qualidades do seu primeiro modelo, . . .398\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.6: \A Respira�~ao do Espa�o".399Big Tao neste ontexto signi�a o movimento vital pulsante do ora�~ao giganteso do todo. A expans~ao-ontra�~aodo grande universo, um organismo vivo que vitaliza, movimenta e harmoniza o entro interior e o meio ambiente queenvolve ada riatura viva do todo riado. Repare omo esta interpreta�~ao do Tao, omo sendo o movimento pulsantedo \ora�~ao entre a semente e o ventre" de um organismo vivo, se harmoniza om as emana�~oes verbais do Tao segundoo Tao��smo [Taoism - Tao - Wikip�edia (2013)℄: 57



Neste quadro �osmio, o Para��so existe fora do tempo400 e n~ao tem loaliza�~ao no espa�o. Aparen-temente, o espa�o origina-se logo abaixo do Para��so inferior e, omo um todo, o espa�o pulsa em umilo de 2 bilh~oes de anos. As esferas do universo entral giram no sentido hor�ario ao redor da Ilhado Para��so. Os sete superuniversos giram em torno do Para��so em uma dire�~ao anti-hor�aria401. Asmir��ades de nebulosas, s�ois e esferas do primeiro n��vel do espa�o exterior giram em sentido hor�ario.Assim, se on�gura um uir no sentido hor�ario e no anti-hor�ario, alternadamente, das gal�axias402do universo-mestre. Isto me faz pensar em uma simetria de esala na qual, de maneira an�alogaao grande universo, os diminutos três quarks, part��ulas subatômias403 que formam os pr�otons eneutrons, sejam \an�eis ultimatômios" onêntrios girando em sentidos alternados no \�eter quies-ente de ult��matons404" que transende, a gravidade linear da gravita405, e talvez alguns aspetos doespa�o-tempo �nito transendido por Deus, o �Ultimo406.Al�em de todas estas espeula�~oes desabidas, que n~ao abem na minha mente �nita, eu �opensando se a in�nitude dinâmia da Deidade Total, o Absoluto Universal uni�ador, e a in�nitudeest�atia do Absoluto Inquali��avel407, de alguma forma projetam sua sombra nas realidades �nitasdo tempo, do espa�o e da mat�eria respetivamente. Assim talvez as dimens~oes f��sias de tempo,espa�o e mat�eria sejam realidades �nitas que reetem os iruitos do esp��rito, da mente e da energiaentrados nos três absolutos da triodidades da fatualidade408 (Filho Eterno, Agente Conjunto e a Ilhado Para��so) que se expandem na in�nitude da triodidade da potenialidade (Absoluto da Deidade,Absoluto Universal e Absoluto Inquali��avel). Por uma forte intui�~ao eu proponho que hamemosde teoria uni�ada do tempo-espa�o-mat�eria, ou teoria de Einstein-G�odel409, a teoria que expliquea geometria do tempo-espa�o enurvado pelas part��ulas, de energia-mat�eria da gravita, sens��veisa gravidade linear, em meio �a an�eis e ult��matons desagregados que n~ao est~ao sujeitos �a gravidadeloal410 embora sejam totalmente obedientes �a gravidade absoluta ou irular do Para��so. Se tuTao literalmente signi�a \aminho", mas tamb�em pode ser interpretado omo via, anal, senda, doutrina, ou linha.No Tao��smo, Tao �e \o Um, que �e natural, espontâneo, eterno, n~ao nomin�avel, e indesrit��vel. Ele �e ao mesmo tempo oin��io de todas as oisas e o aminho na qual todas as oisas busam seu urso." [11℄:p: 136 Ele tem sido variadamentedenotado omo o \uxo do universo" [9℄:p: 13, um \fundamento ontol�ogio oneptualmente neess�ario" [46℄:p: 20, ouuma demonstra�~ao da natureza [50℄:pp: 168�169. O Tao �e tamb�em algo que os indiv��duos podem ahar imanente nelespr�oprios [47℄:p: 283.400\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.2: \Natureza da Ilha Eterna",Par�agrafo 10.401\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.4: \O Espa�o e o Movimento",Par�agrafo 15.402\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.7: \As Fun�~oes Espaiais doPara��so", Par�agrafo 9.403Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Partile physis#Subatomi partiles".404\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.6: \Ult��matons, El�etronse �Atomos".405\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)", Par�agrafo 14.406\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.9: \Deus, o �Ultimo".407\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.3: \A Primeira Fonte e Centro",Par�agrafo 21.408\Livro de Urantia", Doumento 104: \O Cresimento do Coneito da Trindade", Item 104.5: \As Triodi-dades", Par�agrafo 2.409Sobre a iluminada amizade, que uniu Einstein e G�odel, podemos ler na Wikipedia (2013): Kurt G�odel - Reloa�~aopara Prineton, Einstein e idadania nos Estados Unidos [Kurt G�odel - Reloation to Prineton, Einstein and USitizenship℄:. . . Albert Einstein tamb�em estava vivendo em Prineton durante este tempo. G�odel e Einstein subsequentementedesenvolveram uma forte amizade, e eram onheidos por fazerem longas aminhadas juntos indo e vindo aos Institutosde Estudos Avan�ados. A natureza de suas onversas era um mist�erio para os outros membros do Instituto. Oeonomista Oskar Morgenstern reonta que hegando ao �m de sua vida Einstein on�deniou que seu \pr�opriotrabalho n~ao mais signi�ava muito, que ele vinha ao Instituto meramente . . . para ter o privil�egio de aminhar paraasa om G�odel" [37℄.410\Livro de Urantia", Doumento 41: \Aspetos F��sios do Universo Loal", Item 41.9: \A Estabilidade dosS�ois", Par�agrafo 2. 58



disernires algum projeto de estudo interessante em meio a estas espeula�~oes apressadas, pe�o-teque leia os doumentos de urantia411, se inspire e elabore sua pr�opria interpreta�~ao nesta venturosaesola da vida, iluminada pela quinta revel�~ao de �epoa para nosso planeta querido.

411\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao", Item 92.4: \A D�adiva da Re-vela�~ao", Par�agrafo 9. 59
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Cap��tulo 2Filoso�aA palavra �loso�a, de origem grega, �e omposta dos radiais �lo e so�a e signi�a amor �a sabedoria.Antes do amadureimento das iênias, e espeializa�~ao dos estudos, o onheimento era denominado�loso�a de forma gen�eria. Com a diversi�a�~ao do onheimento humano e o nasimento de novasiênias, a �loso�a passou a se interessar pelos onheimentos omuns �as diversas iênias. Surgiu a�loso�a das iênias, da l�ogia, da linguagem, a �loso�a existenial e a �loso�a da mente.2.1 Filoso�a da menteO objetivo, da �loso�a damente que pretendemos expor, �e ompreender as rela�~oes entre a mat�eriae o esp��rito, pela media�~ao da mente1. Antes por�em, de um ponto de vista existenial, �e importantepara pessoa humana ompreender que a personalidade �e quem uni�a os fatores da individualidade2:esp��rito, alma, mente e orpo material. O Pai Universal �e o segredo da outorga, destino e realidadeda personalidade. A personalidade �e um n��vel de realidade dei�ada3. A energia, n~ao pessoal, �euma realidade n~ao-dei�ada4. O Pai Universal �e um, mas, para o tempo-espa�o, Ele �e revelado nofenômeno dual, da energia pura e do puro esp��rito5. No osmo evoluion�ario a mat�eria-energia �epredominante em tudo, menos na personalidade; e nesta, e para a mestria desta, o esp��rito luta, oma media�~ao da mente6.A mente humana est�a inserida no iruito da mente universal7. A nossa mente �e apaz de ontersignos e signi�ados. Os s��mbolos e informa�~oes abstratos transendem o substrato energ�etio-material sobre o qual eles se apoiam. A mente �e sens��vel �as realidades espirituais e �as realidades deenergia-mat�eria. Assim, a mente pode aprender em si, s��mbolos e informa�~oes, signos e signi�adosreferentes �a realidade espiritual transendente e a realidade da energia-mat�eria no tempo-espa�o.Os universos do tempo e do espa�o8 s~ao formados por um sistema de energia dual hamada gravita1\Livro de Urantia", Doumento 101: \A Verdadeira Natureza da Religi~ao", Item 101.2: \A Religi~ao omoUm Fato", Par�agrafo 2.2\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 11.3\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade".4\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.4: \Realidade do Universo".5\Livro de Urantia", Doumento 56: \A Unidade Universal", Item 56.3: \A Uni�a�~ao Espiritual".6\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.8: \A Mat�eria, a Mente e oEsp��rito", Par�agrafo 14.7\Livro de Urantia", Doumento 9: \A Rela�~ao do Esp��rito In�nito om o Universo", Item 9.6: \O Ciruitode Gravidade da Mente".8\Livro de Urantia", Doumento 32: \A Evolu�~ao dos Universos Loais".63



(Poder universal9). Existem outros seis sistemas de energia10. A mat�eria �e uma forma de energiaondensada. A luz f��sia �e uma energia hol��stia, pois podem existir in�nitos f�otons de luz emum �unio estado quântio. Os neurônios do sistema nervoso s~ao sens��veis �a ambas: �as part��ulasmateriais; e �as ondas eletromagn�etias de luz.O Pai Universal outorga a personalidade aos seus �lhos. Os seres humanos s~ao pessoas, ompotenial de sobrevivênia11 eterna, pela gra�a Deste Pai In�nito. Uma personalidade autoonsiente,om vontade pr�opria12, pode tomar uma deis~ao-onduta baseada na reex~ao inteligente13. Com aevolu�~ao, a mente humana14 se torna apaz de ontatar os esp��ritos ajudantes da mente da adora�~aoe da sabedoria15. Podendo adorar �a Deus, aparee o Esp��rito Santo16 na personalidade humana deboa f�e. Depois de Cristo e da libera�~ao do Esp��rito da Verdade17, a mente humana normal est�apreparada para reeber o Ajustador do Pensamento, que �e o esp��rito divino que Deus, O Pai,envia para viver em nossa mente, riar nossa alma e guiar nossa pessoa at�e o Para��so. Entendendoisso podemos ompreender a revela�~ao no \Livro de Urantia", par�agrafo 111.1 418:A evolu�~ao material proveu-vos om uma m�aquina de vida, o vosso orpo; o Pai, Ele pr�oprio,dotou-vos om uma realidade espiritual, a mais pura onheida no universo: o vosso Ajustadordo Pensamento. No entanto, nas vossas m~aos, foi-vos dada uma mente, sujeita �as vossaspr�oprias deis~oes, e �e por meio dessa mente que v�os viveis ou morreis. �E dentro dessa mente eom essa mente que v�os tomais as deis~oes morais que vos apaitam a alan�ar a semelhan�aom o Ajustador, que �e a semelhan�a om Deus.2.2 A pergunta orreta �e metade do aminhoQuem eu sou? Quem n�os somos? Qual a importânia da mente e do orpo no nosso ser? O que �e umser vivo? A quantidade de informa�~ao19 de um sistema �e a arater��stia marante dos seres vivos?O omputador pode fazer o que a mente humana faz? Ser�a que a mente humana e o omputadors~ao apenas proessadores de s��mbolos e informa�~oes, de signos e signi�ados? Um omputador detransistores pode fazer o que uma mente de neurônios faz? Se nosso �erebro for apenas uma esp�eiede modelo simb�olio da realidade material, isso signi�aria que n~ao podemos onheer nenhum objetoexterior diretamente, em sua essênia, mas apenas de uma forma indireta e simb�olia?Ser�a que a autoonsiênia, no entro da mente, �e a �unia realidade do universo que temos ontatodireto. Ser�a que existe um esp��rito divino no entro de nossa alma no ventre de nossa mente? Ser�a que9\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universaisde Energia N~ao-Espiritual (Energias F��sias)", Par�agrafo 14.10Os outros seis sistemas de energia, al�em da gravita (Poder universal), s~ao: absoluta (Potênia de espa�o), segregata(For�a primordial), ultimata (Energias emergentes), triata (Energia de Havona), tranosta (Energia transendental) ea energia viva do Pai Universal (monota).11\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.5: \A Consiênia queSe Tem de Deus", Par�agrafo 13.12\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.7: \O Valor Espiritual do Coneito dePessoalidade", Par�agrafo 6.13\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.2: \Em Cesar�eia", Par�agrafo 7.14\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.6: \A Evolu�~aoda Mente Humana".15\Livro de Urantia", Doumento 36: \Os Portadores da Vida", Item 36.5: \Os Sete Esp��ritos Ajudantes daMente", Par�agrafo 11.16\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao", Par�agrafo 4.17\Livro de Urantia", Doumento 20: \Os Filhos de Deus, do Para��so", Item 20.6: \As Carreiras de Auto-outorga Mortal", Par�agrafo 9.18\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma", Item 111.1: \A Mente, Arena da Esolha",Par�agrafo 4.19Informativo: \Teoria da Informa�~ao e Organismos Vivos", Se�~ao 4: \Quantidade de informa�~ao nos organismosvivos". 64



no interior de nossa mente existe uma realidade subjetiva de sujeitos espirituais? Ser�a que podemoster onsiênia dos ampos eletromagn�etios gerados e aptados pelas ��ons de nossos neurônios?Ser�a que as leis probabil��stias da f��sia quântia20 da esala atômia e de part��ulas, s~ao um sinalde que existem inuênias muito mais omplexas do que nossas limitadas equa�~oes matem�atias?A pergunta orreta �e metade do aminho, vamos prosseguir juntos perguntando e pesquisando asrespostas.
2.3 S��mbolos: bits de informa�~aoUm omputador de transistores s�o poderia fazer o que uma mente de neurônios faz, se a onstitui�~aof��sia do sistema n~ao fosse importante, e se n~ao houvesse uma inuênia espiritual e moronial21na mente humana. Observando a hist�oria dos omputadores, perebemos que exteriormente elespodem pareer o mesmo, embora a onstitui�~ao f��sia de sua mem�oria, onde os bits de informa�~aos~ao armazenados, possa variar muito.Um bit de informa�~ao na mem�oria de um omputador pode ser armazanado em um dispositivof��sio apaz de permaneer em um dentre dois estados poss��veis. Fisiamente a unidade de mem�oriapode ser uma have meânia aberta ou fehada. Pode ser uma have el�etria onheida omo relê,om sua bobina energizada ou n~ao. Pode ser uma v�alvula a v�auo om a presen�a ou n~ao de umfeixe de el�etrons. Os dois estados de um bit de mem�oria do omputador podem onsistir na presen�aou ausênia de orrente el�etria na base de um transistor. Podem onsistir na magnetiza�~ao ou n~aode uma regi~ao de um disquete, diso duro ou �ta magn�etia. Podem ser a presen�a ou ausênia detransparênia �optia em um diso ompato onheido omo CD. Estes v�arios exemplos mostramque os s��mbolos que onstituem os bits de informa�~ao da mem�oria de um omputador podem ser denaturezas f��sias ompletamente distintas.
2.4 Natureza imaterial dos s��mbolosA natureza f��sia dos s��mbolos, elementos de informa�~ao [69℄, n~ao �e importante para que ele exer�a suafun�~ao. Um s��mbolo abstrato transende o substrato material no qual ele existe. Uma informa�~aoinforme n~ao neessita de forma no espa�o. Se a mente fosse somente uma esp�eie de mem�oria eproessador de s��mbolos e informa�~oes, ent~ao a sua natureza f��sia n~ao seria pr�e-requisito para seufunionamento adequado.Um outro exemplo da natureza imaterial dos s��mbolos s~ao as palavras. Uma mesma palavra podeonsistir em um desenho se for esrita, em um som se for falada, em uma onda eletromagn�etia sevier da emissora de r�adio, em um feixe de el�etrons se estiver no tubo de raios at�odios do monitor doomputador, em uma orrente el�etria se estiver na mem�oria de um omputador, em uma atividadeeletroqu��mia em nosso sistema nervoso se for uma palavra pensada. Perebe-se que n~ao importa anatureza f��sia do s��mbolo para que ele exer�a sua fun�~ao simb�olia.20Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 4: \Ciênia material",Subse�~ao 4.3: \Uma interpreta�~ao espiritualizada da f��sia quântia".21\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 12. 65



2.5 A mente �e uma \esfera de s��mbolos"A id�eia, de que a atividade eletroqu��mia dos neurônios de nosso �erebro seja uma esp�eie de s��mbolodos objetos exteriores, �e antiga na �loso�a. Alguns usam a palavra modelo no lugar de s��mbolo.Um modelo tem a \geometria arquet��pia", mas n~ao a substânia, dos objetos que modela. �E ditoque nossa onsiênia �e um modelo da realidade. Normalmente se usa a palavra s��mbolo para sereferir aos elementos de uma linguagem. A palavra s��mbolo possui o radial sim de simultâneo. Noontexto deste trabalho, s��mbolo ser�a de�nido omo um objeto uja existênia se relaiona om aexistênia do objeto simbolizado.Neste sentido a atividade eletroqu��mia dos neurônios do sistema nervoso sensorial �e um s��mboloda realidade exterior. A atividade dos neurônios do nervo �optio �e um s��mbolo da luz que inidena retina do olho. A existênia desta atividade �e onsequênia da existênia de luz na retina. Damesma forma, a atividade no nervo auditivo �e um s��mbolo do som que faz vibrar os t��mpanos doouvido. Pois de aordo om nossa de�ni�~ao, o nervo auditivo apresenta atividade neurol�ogia emonsequênia do som inidente nos t��mpanos do ouvido. Podemos dizer de forma an�aloga que aatividade dos \neurônios sensoriais" s~ao s��mbolos dos est��mulos f��sios que os exitam. Isso porqueesta atividade existe em onsequênia da existênia dos est��mulos f��sios que ela simboliza.Repetimos, um s��mbolo �e um ente uja existênia se relaiona om a existênia do objeto simbo-lizado. Por este motivo os neurônios eferentes que enervam os m�usulos s~ao s��mbolos da atividademusular. A a�~ao dos m�usulos �e onsequênia da existênia de atividade eletroqu��mia nos res-petivos neurônios. Conlu��mos ent~ao que os pulsos eletroqu��mios, nos neurônios de nosso sistemanervoso, s~ao uma esp�eie de s��mbolo dos objetos, pois sua existênia se relaiona omo onsequêniaou ausa, direta ou indiretamente, om a existênia destes objetos simbolizados.Um outro ind��io, de que em erto aspeto nosso �erebro �e uma esp�eie de \universo simb�olio"da realidade material exterior, �e a onstata�~ao de que a natureza f��sia do �erebro �e distinta danatureza dos objetos sobre os quais pensamos. Como �e poss��vel, om a mesma estrutura neuronal,estarmos onsientes de pedras, imagens, sons, frio, alor e oisas �siamente t~ao diferentes? Deforma an�aloga ao fato de que om palavras feitas da mesma tinta podemos esrever sobre estas oisast~ao diversi�adas. Porque a natureza f��sia de um s��mbolo n~ao importa para ele exerer sua fun�~ao.Quando vemos uma pedra, os �atomos que omp~oe a pedra n~ao existem �siamente em nossa abe�a.Na nossa abe�a n~ao existem pedras em si, na nossa abe�a existe uma atividade neurol�ogia quesimboliza a pedra.Talvez de um lado exterior, a mente seja uma esp�eie de \universo simb�olio" que existe na plata-forma dos neurônios. Se esta hip�otese estiver orreta, ent~ao o omputador pode simular aspetos damente que representam simboliamente o lado externo da realidade do indiv��duo, pois o omputador�e onheidamente uma estrutura de s��mbolos na plataforma eletrônia dos semiondutores.2.6 Os s��mbolos n~ao revelam a essênia dos objetos exteri-oresO que podemos saber a respeito de um objeto olhando apenas a natureza f��sia de seu s��mbolo? Porexemplo, o que podemos saber a respeito do sol olhando apenas a natureza f��sia da tinta que omp~oea palavra sol impressa no papel? Literalmente quase nada. A natureza f��sia de um s��mbolo n~aoimporta e n~ao diz nada a respeito do objeto simbolizado. Um s��mbolo, dentro do ontexto de umalinguagem, informa apenas a rela�~ao dos objetos simbolizados e n~ao a natureza em si destes objetos.Se digo sol luminoso saberei olhando estas duas palavras que o sol e a luz est~ao relaionados.Contudo nada posso a�rmar sobre a essênia e a natureza intr��nsia dos objetos simbolizados.66



Observe que o nosso onheimento sobre o exterior, �e na verdade um onjunto de rela�~oes entre osobjetos onheidos. N~ao podemos onheer a essênia em si dos objetos se observarmos de fora paradentro, apenas seus s��mbolos. Muitos onordam que as linguagens humanas, inlusive a ient���a,s~ao apenas s��mbolos da realidade, modelos, e n~ao a realidade em si. Esta se�~ao sobre �loso�a da menteexamina a hip�otese de que nossa pr�opria atividade neurol�ogia �e apenas um s��mbolo, um modelo darealidade, e n~ao a realidade f��sia em si. Fil�osofos, omo Hurssel22 e Emanuel Kant [44℄, a�rmamque n~ao podemos onheer os objetos exteriores em si. Talvez em parte, o motivo de a�rmarem isso�e que eles pereberam que a atividade neurol�ogia do sistema nervoso sensorial �e apenas uma esp�eiede s��mbolo da realidade exterior e n~ao a realidade em si.2.7 Conhe�a primeiro a ti mesmoA �loso�a oriental tamb�em perebeu a impossibilidade de onheer a natureza essenial, intr��nsia eem si dos objetos exteriores. Muitos hegam a a�rmar que o mundo exterior �e uma esp�eie de v�eu, deilus~ao que enobre a verdadeira essênia das oisas. O fundamento desta a�rma�~ao, segundo a ren�adas iênias ognitivas, �e que nossa \onsiênia sensorial" �e uma esp�eie de s��mbolo do universoexterior, e n�os n~ao podemos onheer a essênia de um objeto olhando apenas a natureza f��sia de seuss��mbolos. Contudo, exatamente destes �l�osofos que busaram dentro de si a sabedoria verdadeira,surgiram a�rma�~oes n~ao ompreendidas pelos professadores da iênia dos objetos exteriores, dosobjetos poss��veis de serem mostrados nos laborat�orios.O que quero dizer �e an�alogo ao exemplo da tinta que forma as palavras esritas. As palavras s~aos��mbolos, e n~ao podemos saber nada signi�ativo, a respeito de objetos simbolizados pela esrita, ana-lisando a tinta utilizada para esrever estas palavras. Da mesma forma a atividade eletroqu��mia dosneurônios do sistema nervoso sensorial �e, hipotetiamente, uma realidade de s��mbolos e informa�~oesde signos e signi�ados dos objetos materiais exteriores.Contudo, existe uma realidade que perebemos de forma direta e n~ao de forma simb�olia omo arealidade material exterior. Estamos falando da realidade espiritual que inspira nossa mente de boa f�e.Esta realidade �e nossa pr�opria alma moronial entrada no esp��rito divino residente na nossa mente.O ser humano experienia a realidade espiritual na alma, mas torna-se onsiente dessaexperiênia na sua mente. Nossa supra-onsiênia do esp��rito �e uma experiênia direta om averdade do ser espiritual no nosso entro ausal. Talvez esta realidade espiritual seja a �unia quepodemos onheer diretamente, porque pela gra�a de Deus, na eternidade, n�os somos este esp��rito.Talvez, isto explique porque os gregos diziam: \Conhe�a primeiro a ti mesmo". Explia as palavrasJesus Cristo: \reino de Deus est�a dentro de v�os23". A diferen�a entre ser e pereber, entre interiore exterior24, entre essênia e aparênia, �e algumas vezes a diferen�a entre o s��mbolo em si e o objetosimbolizado, a onsiênia em si e o mundo nela representado. A mente humana �e a interfae entre as22Edmund Gustav Albreht Husserl (1859-1938) foi um �l�osofo alem~ao que estabeleeu o ampo da fenomenologia.Ele rompeu om a orienta�~ao positivista da iênia e �loso�a de sua �epoa. Ele elaborou r��tias do historiaionismo edo psiologiismo na l�ogia. N~ao apenas limitado ao empiriismo, mas areditando que a experiênia �e a fonte de todal�ogia, ele reonheeu o m�etodo da redu�~ao fenomenol�ogia atrav�es do qual um sujeito pode vir a onheer diretamenteuma essênia.Embora nasido em uma fam��lia Judia, Husserl foi batizado omo um Luterano em 1886. Ele estudou matem�atiaom Karl Weierstrass e Leo K�onigsberger, e �loso�a om Franz Brentano e Carl Stumpf. O pr�oprio Husserl ensinou�loso�a omo professor partiular em Halle �a partir de 1887, ent~ao omo professor, primeiramente em G�ottingeniniiando em 1901, �nalmente em Friburgo de 1916 at�e sua aposentadoria em 1928. Ap�os o que ele deu duas palestrasnot�aveis: em Paris no ano de 1929, e em Praga em 1935. As not�orias leis raiais do regime Nazista, em 1933, lheroubaram sua posi�~ao e privil�egios aadêmios. Ap�os uma doen�a, ele morreu em Friburgo no ano de 1938.23\Livro de Urantia", Doumento 195: \Depois de Penteostes", Item 195.10: \O Futuro", Par�agrafo 4.24Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 2: \Religi~ao, �loso�a eiênia", Subse�~ao 2.4.2: \Quadrantes: interior (eu e n�os), exterior (isso e `issos')".67



realidades espirituais e materiais. O leitor �ar�a engrandeido se ompreender a seguinte revela�~ao:\Livro de Urantia", par�agrafos 103.6 6-725: O esp��rito interior do humano depender�a sem-pre, para a sua express~ao e auto-realiza�~ao, do meanismo e da t�enia da mente. Do mesmomodo, a experiênia externa do humano om a realidade material, deve basear-se na onsiêniamental da personalidade que est�a experieniando. Portanto, as experiênias humanas, a espiri-tual e a material, a interior e a exterior, est~ao sempre orrelaionadas om a fun�~ao da mente,e ondiionadas, quanto �a sua realiza�~ao onsiente, pela atividade da mente. O humano ex-perimenta a mat�eria na sua mente; ele experienia a realidade espiritual na alma, mastorna-se onsiente dessa experiênia na sua mente. O inteleto �e o harmonizador, �e oondiionador e o quali�ador, sempre presentes, da soma total da experiênia mortal. Ambos,as oisas da energia e os valores do esp��rito, quando passam ao âmbito da onsiênia mental,por meio da interpreta�~ao, s~ao oloridos por esta.A vossa di�uldade de hegar a uma oordena�~ao mais harmoniosa entre a iênia e a religi~aoprov�em da vossa ompleta ignorânia sobre o dom��nio intermedi�ario moronial, de oisas e deseres. O universo loal onsiste de três graus, ou est�agios, de manifesta�~ao da realidade: o damat�eria, o da morônia26 e o do esp��rito. O ângulo moronial de abordagem suprime todas asdivergênias entre as desobertas das iênias f��sias e o funionamento do esp��rito da religi~ao. Araz~ao �e a t�enia de entendimento das iênias; a f�e, a t�enia do disernimento interior apliado�a religi~ao; a mota �e a t�enia do n��vel moronial. . . .2.8 A boa f�e do bom ientistaA autoonsiênia27, a iênia da pr�opria onsiênia, n~ao pode ser mostrada para o \olho daarne"28 de outro indiv��duo. N~ao se onsegue expliar o gosto do suo verde29 para quem nunabebeu este mediamento nutriional30. Cada um tem que pegar seu pr�oprio �alie e se preenherdas vivênias interiores aess��veis, no interior da sua pr�opria mente, pelo olho da f�e espiritual31.Os grandes s�abios foram os que observavam o n�uleo absoluto32 riador da alma, e Ajustador33 dasua pr�opria personalidade outorgada pela Pessoa in�nita e eterna34 de Deus. A verdade n~ao �e umainforma�~ao simb�olia sobre a realidade exterior. A verdade �e aess��vel por uma experiênia de amor,unidade e onheimento da �unia existênia que nos d�a aesso direto �a fonte da realidade total: oSer In�nito auto-existente35 por uja gra�a o nosso ser, eu e personalidade36 existem.25\Livro de Urantia", Doumento 103: \A Realidade da Experiênia Religiosa", Item 103.6: \A Coordena�~aoFilos�o�a", Par�agrafo 6.26\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 12.27\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.7: \O Valor Espiritual do Coneito dePessoalidade", Par�agrafo 6.28\Livro de Urantia", Doumento 176: \Ter�a-Feira �a Noite no Monte das Oliveiras", Item 176.2: \A SegundaVinda do Mestre", Par�agrafo 4.29Informativo: \Cita�~oes: Lugar de M�edio �e na Cozinha", Se�~ao 6: \Leites da Terra", Subse�~ao 6.1: \Suoverde".30Livro: \Di�alogos `�que s~ao' (��~ao) baseados no Livro de Urantia - Livro Dois", Cap��tulo 1: \Mediina Integrale Nutriional", Item 1.1.2: \Mediina nutriional e o esp��rito da vida".31\Livro de Urantia", Doumento 181: \Exorta�~oes e Conselhos Finais", Item 181.2: \Exorta�~oes Pessoaisde Despedida", Par�agrafo 20.32\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 4.33\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma".34\Livro de Urantia", Doumento 161: \Novas Disuss~oes om Rodam", Item 161.1: \A Pessoalidade deDeus", Par�agrafo 3.35\Livro de Urantia", Doumento 118: \O Supremo e o �Ultimo - o Tempo e o Espa�o", Par�agrafo 2.36Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 1: \O Deus da pessoalidade",Subse�~ao 1.2: \Eu, pessoalidade e personalidade". 68



Existe uma grande diferen�a entre o proessamento informaional meânio do omputador e amente viva dos animais. Al�em disso, os animais n~ao experimentam a iênia da pr�opria onsiênia.A mente humana pode experimentar a supraonsiênia, ou a onsiênia da onsiênia.Assim, o ser humano pode adorar e experimentar a verdade atrav�es do olho do inteletoespiritualizado. Como expliado por Jesus e revelado no iluminador \Livro de Urantia", par�agrafos130.4 9 e 10:Apenas em grau o humano possui mente aima do n��vel animal, �a parte as ministra�~oesmais elevadas e quase espirituais de inteleto. Portanto os animais (n~ao sabendo adorar nempossuindo sabedoria) n~ao podem experimentar a supraonsiênia, ou a onsiênia daonsiênia. A mente animal �e onsiente apenas do universo objetivo.O onheimento �e a esfera da mente material, ou disernidora dos fatos. A verdade �e odom��nio do inteleto espiritualmente dotado, que �e ônsio de poder onheer a Deus. O o-nheimento �e demonstr�avel; a verdade �e experiment�avel. O onheimento �e uma posse damente; a verdade uma experiênia da alma, o eu em progresso. O onheimento �e uma fun�~aode n��vel n~ao-espiritual; a verdade �e uma fase do n��vel da mente-esp��rito dos universos. O olhoda mente material perebe um mundo de onheimento fatual; o olho do inteleto espiritu-alizado diserne um mundo de valores verdadeiros. Esses dois pontos de vista, sinronizados eharmonizados, revelam o mundo da realidade, no qual a sabedoria interpreta os fenômenos douniverso, nos termos da experiênia pessoal progressiva.�E preiso que o busador da verdade37 reia que existe algo de real valor dentro de si para quesua aten�~ao e pesquisa se volte para o pr�oprio ser. O ientista que deide dediar seu tempo depesquisa e estudo a uma �area do onheimento est�a impliitamente dizendo que aredita e que temf�e que naquela �area do desonheido est�a algo de valor �a ser busado. A boa f�e, a boa ren�a, a boaintui�~ao, �e aquela que direiona nossos esfor�os para o entro ausal interior onde vive o ser divinoque ont�em os tesouros in�nitos da nossa vida eterna38.

37Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 1: \O Deus da pessoalidade",Subse�~ao 1.6: \A busa da verdade na unidade da f�e e da raz~ao".38\Livro de Urantia", Doumento 32: \A Evolu�~ao dos Universos Loais", Item 32.5: \O Prop�osito Eternoe Divino", Par�agrafo 7. 69
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Parte IIAprendizagem na mente viva
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Cap��tulo 3NeurologiaNeste trabalho sobre os sistemas neuronais naturais e arti�iais preisamos em algum momentoesrever sobre nosso onheimento atual sobre o sistema nervoso, pois o �erebro �e a maior fonte deinspira�~ao para realiza�~ao de sistemas omputaionais inteligentes que aprendem. �E adequado iniiaro trabalho esrevendo sobre a neurologia e psiologia da mente humana.�E eslareedor fazer um disernimento entre o onheimento da iênia, a sabedoria da �-loso�a e a verdade da religi~ao. A verdade neste ontexto �e aquilo que n~ao muda. O erro e ailus~ao hora paree ser uma oisa hora outra. A ilus~ao �e impermanente e efêmera. Neste ontexto averdade �e o que �e eterno. Na experiênia humana interior o que �e verdadeiro, e por isso eterno, �e oesp��rito divino outorgado pela personalidade in�nita1 do Pai Universal. Que bom que ontamos oma seguinte revela�~ao das palavras de Jesus - \Livro de Urantia", par�agrafo 132.3 22:A verdade n~ao pode ser de�nida por palavras, apenas vivendo-a. A verdade �e sempre mais doque onheimento. O onheimento �e pertinente �as oisas observadas, mas a verdade transendeesses n��veis puramente materiais, no sentido em que ela se harmoniza om a sabedoria e abrangeoisas imponder�aveis tais omo a experiênia humana e, mesmo, a realidade espiritual e viva. Oonheimento tem origem na iênia; a sabedoria, na verdadeira �loso�a; a verdade, naexperiênia religiosa da vida espiritual. O onheimento lida om os fatos; a sabedoria, omas rela�~oes; a verdade, om os valores da realidade.3.1 Aprendizagem e plastiidadeMuitos onordam intuitivamente que quando aprendemos algo ou memorizamos um evento omnossa mente material, alguma oisa orgânia muda em nosso sistema nervoso. A id�eia de que estamodi�a�~ao seja nas onex~oes sin�aptias entre os neurônios se baseia em alguns fatos. Em pri-meiro lugar, o estudo de neuro-anatomia mostra laramente que as onex~oes sin�aptias nos adultoss~ao muito mais numerosas e prolongadas do que nas rian�as. Atualmente sabemos que a maioriadas onex~oes sin�aptias se formam entre zero e três anos, justamente na �epoa que o ser humanomais aprende. O trabalho de Kandel3, mostra a �siologia, no n��vel bioqu��mio, da plastiidadedas onex~oes sin�aptias [43℄. Estes fatos nos permitem a�rmar que a aprendizagem e a1\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.5: \A Pessoalidade do Pai Universal",Par�agrafo 1.2\Livro de Urantia", Doumento 132: \A Permanênia em Roma", Item 132.3: \A Verdade e a F�e",Par�agrafo 2.3Eri Rihard Kandel (nasido 7 de novembro de 1929) �e um neuropsiquiatra ameriano que, no ano de 2000,reebeu o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Mediina por seu trabalho em �siologia b�asia da mem�oria armazenada nosneurônios. Ele partilhou o prêmio om Arvid Carlsson e Paul Greengard.73



mem�oria onsiste, ao menos em parte, nas modi�a�~oes das onex~oes sin�aptias entreos neurônios.Fatos maros�opios sobre o sistema nervoso, que s~ao expliados por este trabalho, tamb�em on-tribuem para refor�ar esta tese. Observa�~oes l��nias onstatam que at�e erto limite quando uma�area do �erebro �e lesada, muitas vezes outras �areas aprendem e assumem a fun�~ao da parte perdida.Isto india om muita evidênia que at�e erto ponto a apaidade de aprender e de plastiidade est�adistribu��da pela maioria dos neurônios. A id�eia de que a aprendizagem oorre na modi�a�~ao pl�astiadas onex~oes sin�aptias entre os neurônios, explia esta onstata�~ao.Observamos tamb�em o suesso dos sistemas neurais arti�iais nos quais a aprendizagem onsisteem um algor��timo de modi�a�~ao da for�a das onex~oes entre seus elementos. Em meados do s�eulopassado, Donald Hebb4 propôs a teoria, segundo a qual as onex~oes sin�aptias eram refor�adas pelaatividade temporalmente simultânea dos neurônios [40℄. Steinbuh5 propôs a matriz de aprendiza-gem que arti�ialmente refor�aria a ondutividade entre �os el�etrios estimulados simultaneamente.Em 1943, MCulloh6 e Pitts riaram um modelo omputaional das redes neurais7 baseado na ma-tem�atia e em algor��timos. O modelo pavimentou o aminho para que as pesquisas em redes neuraisbifurassem em dois enfoques distintos: um deles foalizado nos proessos biol�ogios do �erebro, eo outro foalizado na aplia�~ao das redes neurais na inteligênia arti�ial. Esta pesquisa refor�a ahip�otese de que a aprendizagem e a mem�oria oorrem da mesma forma no �erebro, por modi�a�~oesnas sinapses.3.2 Base neurol�ogia da mem�oria de urto e longo prazoNos fenômenos ognitivos observa-se dois tipos de mem�oria, de urto8 e de longo prazo9. Constata-se que podemos aptar um grande n�umero de informa�~oes em dado instante em nossa mem�oria deurto prazo. Contudo, ap�os um intervalo de alguns minutos, apenas uma fra�~ao destas informa�~oesKandel, que havia estudado psian�alise, queria entender omo a mem�oria funionava. Seu mentor, Harry Grundfest,falou, \Se voê quer ompreender o �erebro voê vai ter que esolher um enfoque reduionista, uma �elula de ada vez".Assim, ele estudou o sistema neuronal de um animal simples, Aplysia, uma lesma om �elulas nervosas verdadeiramentelargas.4Donald Olding Hebb, membro da soiedade real [fellow of the royal soiety℄, foi um psi�ologo Canadense inuente na�area de neuropsiologia, na qual ele prourou ompreender omo a fun�~ao dos neurônios ontribuia para os proessospsiol�ogios tais omo a aprendizagem. Ele �e mais onheido por sua teoria de aprendizagem Hebbiana [Hebbiantheory℄, que foi introduzida por ele em seu trabalho l�assio de 1949 \The Organization of Behavior". Ele tem sidodesrito omo o pai da neuropsiologia e das redes neurais.5Karl W. Steinbuh foi um te�orio da informa�~ao, ibernetiista e engenheiro el�etrio alem~ao. Considerado um dospioneiros da iênia inform�atia alem~a, tal omo o seu Lernmatrix (matriz de aprendizagem) foi pioneiro na �areadas redes neurais arti�iais, Steinbuh unhou o termo Informatik, a palavra alem~a para Inform�atia, em 1957.6Warren Sturgis MCulloh (1898-1969), frequentou Haverford e estudou �loso�a e psiologia na Universidade deYale, na qual se graduou em 1921. Ele ontinuou seus estudos de psiologia em Columbia e reebeu o grau M.A. em1923. Reebeu seu MD em 1927 do Col�egio Universit�ario de M�edios e Cirurgi~oes de Columbia em Nova York. Eletrabalhou no Laborat�orio de Neuro�siologia na Universidade de Yale entre 1934 e 1941, antes de se mudar para parao Departamento de Psiquiatria da Universidade de Illinois em Chiago.MColloh �e lembrado por seu trabalho om Walter Pitts da Universidade de Chiago. Ele onebeu a funda�~aode ertas teorias sobre o �erebro em um n�umero de artigos l�assios, inluindo \A Logial Calulus of the IdeasImmanent in Nervous Ativity [Um C�alulo L�ogio das Id�eias Imanentes na Atividade Nervosa℄" (1943) e \How WeKnow Universals: The Pereption of Auditory and Visual Forms [Como N�os Conheemos os Universais: A Perep�~aode Formas Visuais e Auditivas℄" (1947), ambos publiados no Boletim de Biof��sia Matem�atia. O �ultimo sendo\amplamente reditado omo sendo uma ontribui�~ao seminal para teoria de redes neurais, a teoria dos automatos, ateoria da omputa�~ao, e ibern�etia" de aordo om o \Ditionary of the Philosophy of Mind [Diion�ario de Filoso�ada Mente℄" de Ken Aizawa.7Redes neurais - hist�oria [Neural network - History℄, Wikipedia (2013)8Mem�oria de urto prazo [short-term memory℄, Wikipedia (2013)9Mem�oria de longo prazo [long-term memory℄, Wikipedia (2013)74



se mantêm em nossa mem�oria de longo prazo. Como expliar a mem�oria de urto e longo prazoomo onsequênia das modi�a�~oes nas onex~oes sin�aptias entre os neurônios? Uma hip�otese �e quea mem�oria de urto prazo onsistiria no aumento da onentra�~ao de neurotransmissores no \gap"sin�aptio, que oorre durante um urto prazo logo ap�os a atividade eletroqu��mia dos neurônios p�os epr�e-sin�aptios. Por outro lado, a mem�oria de longo prazo onsistiria nas modi�a�~oes estruturais queriam, modi�am e desfazem as onex~oes sin�aptias inter-neurais. Em onlus~ao, a mem�oria onsisteem modi�a�~oes nas sinapses. A mem�oria de urto prazo onsiste na modi�a�~ao da onentra�~ao deneurotransmissores ausada pela atividade reente dos neurônios onetados. A mem�oria de longoprazo onsiste nas modi�a�~oes estruturais de tamanho e n�umero das sinapses.3.3 Realimenta�~ao hipoampal e mem�oria de sequêniasOutro fato que neessita explia�~ao �e a importânia do hipoampo na mem�oria. A explia�~ao, queser�a esmiu�ada a seguir, �e que nesta regi~ao entral do �erebro existe grande n�umero de onex~oesde realimenta�~ao entre a regi~ao sensorial e motora do sistema nervoso. O prin��pio de que a ativi-dade eletroqu��mia onjunta de dois neurônios refor�a suas inter-onex~oes sin�aptias, unido ao fatoanatômio da realimenta�~ao, �e su�iente para memoriza�~ao de sequênias de eventos.Um evento que �e perebido em um primeiro instante penetra a regi~ao sensorial do sistema nervoso,propaga-se para regi~oes superiores do �ortex e aminha em dire�~ao a regi~ao motora. Ap�os umtempo de propaga�~ao a atividade perebida no primeiro instante �e realimentada da regi~ao motorapara regi~ao sensorial atingindo esta regi~ao simultaneamente aos eventos perebidos em um segundoinstante. Esta simultaneidade promove a interonex~ao dos neurônios que representam o primeiroevento realimentado om os neurônios uja atividade eletroqu��mia representa o segundo eventoperebido. Tudo oorre de forma que quando o sujeito se lembrar do primeiro evento sensorial, aatividade eletroqu��mia se propagar�a e um tempo depois se realimentar�a nos sentidos, estimulandoo padr~ao arater��stio do segundo evento omo sugerido na pr�oxima �gura.Em termos exteriores, uma sequênia de eventos perebida ser�a aprendida de tal forma que quandoestivermos apenas lembrando do primeiro evento da sequênia, os iruitos de realimenta�~ao nosfar~ao lembrar do evento seguinte da sequênia. Entendido este argumento l�ogio podemos onluirjuntos que a teoria de Hebb unida ao fato da realimenta�~ao �e su�iente para expliar amemoriza�~ao de eventos suessivos assoiados no tempo.

Figura 3.1: Realimenta�~ao e mem�oria de sequênias temporais3.4 Realimenta�~oes e inteligêniaO sistema nervoso possui algumas regi~oes onde os neurônios aferentes e sensoriais passam pr�oximosaos neurônios eferentes motores. Isso oorre na espinha dorsal formando os iruitos de aro-reexo.75



Tamb�em oorre entre a regi~ao entral do �erebro e a sua superf��ie, bem omo nas irunvolu�~oesda massa inzenta desta superf��ie. Os sulos e irunvolu�~oes n~ao apenas aumentam a superf��ie do�erebro mas prinipalmente riam iruitos de realimenta�~ao. N~ao apenas a mem�oria mas tamb�ema inteligênia do ser humano est�a relaionada om as realimenta�~oes da regi~ao ognitiva, na regi~aomotora, em diferentes n��veis do �erebro.Quando pensamos, nos desligamos dos sentidos e dos m�usulos e a atividade eletroqu��mia dosneurônios do �erebro irula pelas irunvolu�~oes e iruitos de realimenta�~ao. Por ausa destageometria heia de realimenta�~oes o ser humano �e apaz de manter um n��vel de atividade erebralmesmo desligado dos sentidos e dos m�usulos omo simploriamente representado na pr�oxima �gura.Quando em atividade as realimenta�~oes permitem a memoriza�~ao de sequênias de eventos. Quandopensamos, sequênias mentais s~ao imaginadas pela raz~ao e omo em um raio��nio l�ogio o meditadorprevê as onsequênias de suas a�~oes presentes que, quando ben�e�as para a vida, levam a atividade�a um ponto de iniiar uma a�~ao em dire�~ao ao objetivo.

Figura 3.2: Realimenta�~ao e pensamento reexivo3.5 Bases neurol�ogias do onstrutivismoHebb [40℄ propôs que a atividade eletroqu��mia orrelaionada de neurônios pr�oximos refor�a asonex~oes sin�aptias entre eles. Este prin��pio apliado a regi~ao sensorial promove a hierarquia deoneitos menionada por Jean Piaget10. Os elementos pereptivos que apareem sempre onjun-tamente diante de nossos sentidos tendem a se onetarem por sinapses omo onsequênia de suaatividade orrelaionada. Os neurônios que propagam a atividade eletroqu��mia ap�os um n��vel deonex~oes representar~ao os onjuntos de elementos orrelaionados do n��vel anterior. Assim o �erebroaprende oneitos ada vez mais gen�erios. Os oneitos de uma fase da aprendizagem representadospela atividade de alguns neurônios passam a ser elementos de novos oneitos mais abrangentes re-presentados pelos neurônios para os quais onvergem as onex~oes do n��vel inferior dos elementos quesempre apareem onjuntamente e, devido a esta orrela�~ao temporal, se onetam sinaptiamenteentre si gerando �siamente o iruito neuronal de onvergênia.10Jean William Fritz Piaget (1896-1980) foi um epistem�ologo su���o, onsiderado um dos mais importantes pensadoresdo s�eulo XX. Defendeu uma abordagem interdisiplinar para a investiga�~ao epistemol�ogia e fundou a EpistemologiaGen�etia, teoria do onheimento om base no estudo da gênese psiol�ogia do pensamento humano.Piaget estudou iniialmente biologia na Universidade de Neuhâtel onde onluiu seu doutorado, e posteriormentese dediou �a �area de Psiologia, Epistemologia e Edua�~ao. Foi professor de psiologia na Universidade de Genebrade 1929 a 1954, e tornou-se mundialmente reonheido pela sua revolu�~ao epistemol�ogia. Durante sua vida Piagetesreveu mais de inquenta livros e diversas entenas de artigos.Piaget tamb�em teve um onsider�avel impato no ampo da iênia da omputa�~ao. Seymour Papert usou o trabalhode Piaget omo fundamenta�~ao ao desenvolver a linguagem de programa�~ao Logo. Alan Kay usou as teorias de Piagetomo base para o sistema oneitual de programa�~ao Dynabook, que foi iniialmente disutido em Xerox PARC. Estasdisuss~oes levaram ao desenvolvimento do prot�otipo Alto, que explorou pela primeira vez os elementos do GUI, ouInterfae Gr�a�a do Usu�ario, e inueniou a ria�~ao de interfaes de usu�ario a partir dos anos 1980.76



Podemos fazer uma analogia om uma onstru�~ao e dizer que primeiro aprendemos o que �e umtijolo, depois o tijolo passa a ser elemento de um novo oneito que �e a parede, e as paredes onjun-tamente formam a asa, as asas formam o bairro e o bairro formado passa a ser um elemento dasidades. Isto �e an�alogo ao proesso de aprendizagem que Piaget hamou de onstrutivismo. Basia-mente ele diz que um novo oneito formado, e que por isso �e forma em uma etapa de aprendizagem,passa a ser onte�udo e elemento na etapa seguinte. A explia�~ao a n��vel neurol�ogio desta lei deaprendizagem �e que os neurônios representativos de oneitos que oorrem onjuntamente em umn��vel da regi~ao sensorial do �erebro se onetam sinaptiamente entre si de forma onvergente paraum n��vel seguinte propagando a atividade eletroqu��mia para neurônios que representam os onjuntosdo n��vel anterior. Esta hierarquia de oneitos ada vez mais amplos e duradouros explia o porquedo afunilamento do gr�a�o da taxa de bits por segundo em ada n��vel do �erebro desde os sentidosat�e o �ortex superior. Nos n��veis terminais dos sentidos, a atividade neuronal pode ser quase queindependente, om a forma�~ao de foos de onvergênia, dos eventos orrelaionados, os neurônios,a ada n��vel aima no �ortex, pulsam de forma mais harmônia e orrelaionada pois, representamada vez mais, onjuntos maiores de eventos.3.6 Bases neurol�ogias do omportamentalismoVimos que o prin��pio da assoia�~ao sin�aptia, entre neurônios de atividade eletroqu��mia orrelaio-nada, explia a forma�~ao de oneitos hier�arquios na regi~ao sensorial. Vimos que este prin��pio juntoom a realimenta�~ao explia a aprendizagem de sequênias temporais e a mem�oria. Veremos agora,na hipot�etia equa�~ao da aprendizagem (p�agina 82), omo este prin��pio orrigido por um fator bi-oqu��mio \hemoional", pode expliar a aprendizagem motora e as observa�~oes da teoria psiol�ogiaomportamentalista. A id�eia onsiste na busa de substânias end�ogenas que sinalizem estados fa-vor�aveis ou desfavor�aveis para sobrevivênia do indiv��duo. Estas substânias tamb�em partiipariamna ria�~ao de sinapses \pr�o-sobrevivênia" ou na extin�~ao de \sinapses anti-sobrevivênia".Hipotetiamente os est��mulos pr�o-vida refor�ariam as onex~oes entre os neurônios om atividadeeletroqu��mia anterior ao est��mulo. Desta forma, as perep�~oes e omportamentos que anteederam oest��mulo seriam refor�adas. Por outro lado, as situa�~oes ontr�arias a sobrevivênia enfraqueeriam asonex~oes dos neurônios em atividade no momento do \trauma anti-vida". Isto promoveria um esque-imento na regi~ao pereptiva e uma diminui�~ao da probabilidade de oorrênia do omportamentoque levou a situa�~ao prejudiial �a sobrevivênia.Fazemos a hip�otese de que existem substânias que sinalizariam a presen�a de est��mulos pr�o-vida.Areditamos que estas substânias refor�am as onex~oes sin�aptias dos neurônios ativos em dadasitua�~ao. Este refor�o bioqu��mio seria a explia�~ao �siol�ogia dos refor�os pr�o-vida que aumentama probabilidade de um omportamento onforme previsto pela teoria omportamentalista. Uma on-sequênia disto seria que estas substânias podem viiar, pois a sua presen�a refor�a o omportamentopassado que oasionou sua sere�~ao.Resumidamente estamos dizendo que as modi�a�~oes das onex~oes sin�aptias s~ao ausadas n~aoapenas pelo padr~ao de atividade eletroqu��mia dos neurônios que se onetam, determinadas substâniasbioqu��mias end�ogenas podem tamb�em ontribuir para refor�ar ou deprimir estas onex~oes.3.7 Fatores \hemoionais" da aprendizagemA presen�a de substânias end�ogenas que inueniam a plastiidade das interonex~oes sin�aptiasentre os neurônios �e um exemplo, no organismo, de ontato entre o estado bioqu��mio do sistemairulat�orio e o estado eletroqu��mio do sistema nervoso. As glândulas s~ao uma esp�eie de interfae77



entre estes dois sistemas do orpo. Entre os dois hemisf�erios do �erebro, logo abaixo do ruzamentodos nervos �optios dos dois olhos, situa-se a glândula pituit�aria. Ela �e a prinipal glândula do orpoe o est��mulo arti�ial de algumas regi~oes do sistema l��mbio provoa sensa�~oes de prazer, dor, sede,fome e sono. Al�em da glândula pituit�aria temos a glândula pineal no entro do rânio. Na gargantaexistem as tir�oides, no ora�~ao o timo, no sistema digestivo temos o pânreas e o f��gado, no sistemaexretor as glândulas adrenais aderidas aos rins, e no sistema reprodutor as gônodas.Fazemos a hip�otese de que: ada um dos sete ilos vitais prinipais est~ao assoiadas �a substâniasend�ogenas que ontrolam, por realimenta�~oes bioqu��mias, a plastiidade das onex~oes sin�aptias eo favoreimento de omportamentos e mem�orias que aumentam a probabilidade de sobrevivênia doorganismo. Os sete ilos onsistem nas ondas eletro-enef�alias, no bater do ora�~ao, na respira�~ao,na ingest~ao de �agua e exre�~ao de urina, na ingest~ao de alimento e orrespondente exre�~ao, na vig��liae no sono, e nos ilos reprodutivos da esp�eie. Pelas orrespondentes glândulas o estado do ambiente,na qual est�a o organismo, altera as onentra�~oes de hormônios e substânias end�ogenas. Estassubstânias por sua vez partiipam do refor�o ou depress~ao das onex~oes sin�aptias e esta onsistena explia�~ao neurol�ogia da teoria omportamentalista. Ao refor�ar as onex~oes sin�aptias ativas,em dada situa�~ao ben�e�a para vida, a perep�~ao e o omportamento representado na atividadeneuronal, tamb�em �e refor�ada. Isto aumenta a probabilidade do omportamento se repetir em umasitua�~ao similar no futuro.Alguns fatos anatômios tamb�em pareem indiar esta interfae entre o sistema nervoso e end�orinodo organismo. A posi�~ao estrat�egia no �erebro da glândula pituit�aria, uma das prinipais do sistemaend�orino, �e um deles. De fato a pituit�aria est�a no entro anterior do �erebro e esta neuro-glândula�e por um lado o \ora�~ao" do sistema l��mbio e por outro o \�erebro" do sistema glandular do orga-nismo. Outro arregador de substânias bioqu��mias, mais r�apido que o sangue, �e o uido erebro-espinal que preenhe o eixo da espinha dorsal at�e oro�a-la om os ventr��ulos intra-ranianos. Istosigni�a que qualquer substânia bioqu��mia que hegue a este uido erebro-espinal, rapidamente sedifunde para uma regi~ao entral do �erebro podendo exerer um papel nas modi�a�~oes das onex~oessin�aptias.A id�eia, de que as hemo�~oes orrespondam a um estado bioqu��mio do sangue, est�a expressano radial hemo, que neste ontexto signi�a sangue, om as hem�aias, �elulas sangu��neas quetransportam oxigênio na hemoglobina, mol�eula om o n�uleo hemo que ont�em um �atomo doelemento qu��mio ferro. Finalizamos este item inferindo que as modi�a�~oes das onex~oes sin�aptiass~ao determinadas n~ao apenas pelos padr~oes temporais das atividades eletroqu��mias dos neurônios,mas tamb�em pelos estados bioqu��mios dos uidos orgânios internos que banham o �erebro.3.8 Cerebelo e aprendizagem motoraSe por um lado o sistema l��mbio molda a aprendizagem de forma a refor�ar os omportamentos doorganismo adequados a sobrevivênia, o erebelo atua de forma a otimizar os movimentos musularesdo orpo. Os sentidos proprioseptivos, e os nervos motores enervando os m�usulos, se interonetame se realimentam no erebelo. Quando esta parte do sistema nervoso �e lesada, o indiv��duo mantêma mesma orienta�~ao global de suas a�~oes ontudo o equil��brio e e�iênia energ�etia do ontrolemusular �a omprometido. O sujeito se movimenta tremendo om os m�usulos antagônios sendoativados simultaneamente.Uma an�alise f��sio matem�atia dos movimentos �otimos, india que no aso dos m�usulos e seuomandante, o erebelo, a e�iênia se relaiona om realizar uma a�~ao musular om o menor gastode energia poss��vel. Talvez por este motivo que o erebelo esteja omo que isolado do sistema l��mbio,j�a que este se relaiona om estrat�egias globais de a�~ao. Um exemplo ilustrativo �e a a�~ao de andar.As \hemo�~oes" odi�adas no estado bioqu��mio do sistema l��mbio s~ao talvez o fator que determina78



om o tempo se o organismo andar�a em \dire�~ao a uma fruta", ou em \dire�~ao a um burao".Contudo o ontrole musular do orpo que anda deve ser aprendido independentemente do estadodo lib��ado e por isso o erebelo est�a mais isolado bioquimiamente do uido erebro-espinal e daglândula pituit�aria.3.9 Campos eletromagn�etios neuronaisA onsiênia em alguns momentos nos paree n~ao apenas uma sequênia l�ogia, mesmo que para-lela, de pulsos eletroqu��mios bin�arios. Frequentemente experimentamos algo mais total e hol��stioomo um ampo de for�as ondulat�orio. A maioria das an�alises eletroqu��mias dos neurônios queenontramos usa a teoria de iruitos e sub-entende que a onsiênia se onstitui apenas nos pulsosde despolariza�~ao nas membranas dos neurônios.A quest~ao que oloamos aqui �e: os ampos e ondas eletromagn�etios, gerados pelo movimentoiônio nos neurônios, fazem parte de nossa onsiênia? Esta quest~ao foi esmi�u�ada por Susan Pokett(2000 [64℄) e tamb�em por Johnjoe MFadden (2006 [51℄). Uma an�alise dos ampos eletromagn�etiosdos neurônios, �e neess�aria para responder esta quest~ao. Menionaremos alguns fatos que estimulem arealiza�~ao desta an�alise. Se a onsiênia �e formada tamb�em pelos ampos de for�a eletromagn�etios,esta perep�~ao hol��stia estaria expliada. Al�em disso este pode ser o fundamento f��sio de muitosfenômenos para-psiol�ogios.O 1o� fato, que menionaremos, �e que o diâmetro dos axônios �e da ordem do omprimento deonda da luz infra-vermelha. Numa guia de ondas eletromagn�etias as dimens~oes s~ao as mesmas doomprimento de onda que ser�a �ltrado e guiado. Isto signi�a que os axônios possuem uma geometriaadequada para guiar ondas eletromagn�etias na frequênia do infra-vermelho. Lembramos que a luzinfra-vermelha �e emitida onstantemente por nosso orpo quente �a uma temperatura de era de 37ograus Celsius.O 2o� fato, �e uma propriedade �optia importante da membrana dos neurônios: ela �e altamenteionizada, om um ��ndie de refra�~ao diferente do n�uleo, formando uma esp�eie de onduinte tubularinternamente espelhado, de uma forma an�aloga a uma �bra �optia. Este �e mais um fato que omprovaa natureza �optia dos neurônios, e favoree a hip�otese de que estas �elulas nervosas transmitam luzpor seus axônios.3.10 C�elulas glias e aprendizgemA grande quantidade de miro�brilas nas �elulas glia11 pode ser um sinal de que al�em da fun�~ao desustenta�~ao e ambienta�~ao bioqu��mia dos neurônios estas �elulas tamb�em partiipam na forma�~ao denovas sinapses. As miro�brilas em outras �elulas possuem fun�~oes que ombinadas fazem das �elulasglias uma engenhosa \teia" de aprendizagem. Nos ��lios de organismos unielulares, na divis~ao elulare nos axônios dos neurônios, as miro�brilas servem respetivamente para mover �elulas, organelas esubstânias12. As �elulas glias est~ao entre os neurônios e s~ao a �unia interfae entre a membrana de11Dynami Properties of Glial Cells [68℄:Uma manifesta�~ao morfol�ogia do t��tulo deste simp�osio �e a pronta habilidade das �elulas glias de mudar sua formae onte�udo em resposta a uma variedade de est��mulos. . . .. . . Um omponente majorit�ario dos proessos da �elula glia �e uma prote��na �aida �brosa glial (Glial FibrillaryAid protein - GFA) . . . (Brightman et al., 1977)12Axonal or Axoplasmati Transport traduzido omo transporte axoplasm�atio, tamb�em hamado transporte axonal,�e um proesso elular respons�avel pelos movimentos de mitoôndrias, lip��dios, ves��ulas sin�aptias, prote��nas, e outraspartes elulares (organelas) para e a partir do orpo elular do neurônio, atrav�es do itoplasma de seu axônio (oaxoplasma). 79



dois neurônios que no futuro possam se interligar atrav�es de uma sinapse.Como a informa�~ao da sinroniidade entre a atividade eletroqu��mia de dois neurônios �e transmi-tida? Como se sabe onde deve se formar uma nova sinapse? Imagine as substânias intra-neuronaisse difundindo para o meio extra-neuronal no momento que os impulsos eletroqu��mio passam abrindoos anais iônios da membrana do neurônio. Estas substânias se difundiriam para as �elulas glias eseriam transportadas ao longo de uma miro�brila. Se no outro extremo da miro�brila houver ativi-dade eletroqu��mia simultânea o mesmo oorreria e em algum ponto deste transportador bioqu��mioda �elula glia, as substânias difundidas pelos dois neurônios em atividade eletroqu��mia oerente seenontrariam. Este enontro poderia promover um movimento de enurtamento da miro�brila quemoveria a membrana da �elula glia de forma a diminuir a distânia entre os neurônios at�e que elesse toquem por uma onex~ao sin�aptia.As �elulas glias s~ao a interfae entre os neurônios e qualquer omunia�~ao qu��mia que indiquea dire�~ao de movimento de uma nova sinapse em forma�~ao passar�a pelas �elulas glias. Se isto foromprovado, as �elulas glias ser~ao reonheidas omo elementos fundamentais na forma�~ao de novassinapses, elementos da plastiidade do sistema nervoso que �e o prin��pio da aprendizagem humana.3.11 Matem�atia do funionamento e aprendizagem neuro-nalAntes de adentrarmos na an�alise matem�atia quantitativa da atividade eletroqu��mia dos neurôniosdo sistema nervoso na base da mente material13, onsideremos o alerta de Jesus sobre o perigo doorgulho matem�atio e do egoentrimo estat��stio. Estimulo-te a ler integralmente o seudisurso sobre a iênia14 quando dialogava om um �l�osofo grego em Atenas. Eis, numa formamoderna, o primeiro par�agrafo do que Jesus disse de aordo om os reveladores do ensinamento��ntegro no \Livro de Urantia", par�agrafo 133.5 4:Os ientistas podem medir, algum dia, a energia ou as manifesta�~oes da for�a, da gravita�~ao,da luz e da eletriidade; mas esses mesmos ientistas nuna poder~ao (ienti�amente) dizer-voso que s~ao esses fenômenos do universo. A iênia lida om as atividades da energia-f��sia; areligi~ao lida om os valores eternos. A verdadeira �loso�a surge da sabedoria que faz o seu melhorpara orrelaionar essas observa�~oes quantitativas e qualitativas. Existe sempre o perigo deque o ientista puramente f��sio possa ser aigido pelo orgulho matem�atio e oegoentrismo estat��stio, sem menionar a egueira espiritual.3.11.1 A \lei de Fehner"KenWilber itou Gustav Fehner ao esrever no in��io de seu livro - \Psiologia Integral - Consiênia,Esp��rito, Psiologia e Terapia" [92℄:Como um manual enfatiamente desreve:\Na manh~a de 22 de outubro - uma data importante na hist�oria da psiologia -Fehner teve a introvis~ao que o fez pereber que a lei da liga�~ao entre mente e orpopode ser enontrada num enuniado da rela�~ao quantitativa entre a sensa�~ao mentale o est��mulo material."13\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.8: \A Mat�eria, a Mente e oEsp��rito", Par�agrafo 7.14\Livro de Urantia", Doumento 133: \O Retorno de Roma", Item 133.5: \Em Atenas - O Disurso sobrea Ciênia". 80



A lei de Fehner, nome pelo qual ela passou a ser onheida, �e enuniada da seguinte forma:S = K � log(I) (a sensa�~ao mental \S" varia omo o logar��tmo do est��mulo material \I").3.11.2 Equa�~ao do funionamento neuronalO n�umero de pulsos eletroqu��mios em um neurônio �e proporional ao logar��timo da intensidade doest��mulo perebido. Esta lei da ogni�~ao �e omprovada experimentalmente quando medimos um au-mento aritim�etio da pulsa�~ao eletroqu��mia neuronal em onsequênia de um aumento geom�etrioda intensidade do est��mulo sensorial omo demonstrado por Fehner15. Este fato matem�atio �e im-portante devido �as propriedades da fun�~ao logar��timia. Primeiramente observamos que o logar��timo�e a fun�~ao usada para medir a quantidade de informa�~ao. Isto sugere que o �erebro �e uma esp�eiede \universo" de s��mbolos e informa�~oes na base dos signos e signi�ados da mente. Outra proprie-dade importante �e que a fun�~ao logar��timia torna adimensional a grandeza f��sia de seu argumento.Esta opera�~ao �e neess�aria antes de podermos operar om informa�~oes sonoras, �optias, de press~ao,e das diferentes grandezas f��sias perebidas. Se operamos om grandezas f��sias diferentes, nossasequa�~oes estar~ao dimensionalmente erradas. N~ao podemos dizer que uma banana mais uma laranja�e igual a duas ma�~as. Embora esta a�rma�~ao seja quantitativamente erta ela �e qualitativamenteerrada. Por isso a opera�~ao logar��timia �e neess�aria antes de operar om grandezas de naturezaf��sia diferentes. O logar��timo torna adimensional as medidas aferidas por nossos sentidos e destaforma elas se tornam informa�~ao. S�o ent~ao poderemos operar indistintamente om estas grandezas.Uma onquista pr�atia da matem�atia �e a transformada de Laplae. Na engenharia esta tranfor-mada leva do dom��nio do tempo e espa�o para o dom��nio da frequênia e do omprimento de onda.A base desta transformada �e a fun�~ao exponenial. Observe que a fun�~ao logar��timia �e a inversa daexponenial. Observe tamb�em que a intensidade de um est��mulo f��sio �e transformada pela fun�~aologar��timia em uma frequênia de pulsos eletroqu��mios no sistema nervoso. Por estas semelhan�ase por motivos liter�arios, em referênia a \transformada de Laplae", a equa�~ao de funionamento,ou �siol�ogia de um neurônio, ser�a hamada neste ontexto de \transformada de Lapla�a"16 e ser�aexpliada posteriormente, mas de�nida pela equa�~ao a seguir:Frequênia = K � log(Intensidade+ 1) (3.1)onde:� Frequênia = Frequênia de pulsos eletroqu��mios de um neurônio� K = onstante� log = logar��timo� Intensidade = intensidade do est��mulo no orpo do neurônio15Gustav Theodor Fehner (1801-1887), foi um �l�osofo e psi�ologo experimental alem~ao. Um dos primeiros pioneirosna psiologia experimental e fundador da psiof��sia, ele inspirou muitos ientistas e �l�osofos do s�eulo 20. Ele tamb�em�e reditado por ter demonstrado a rela�~ao n~ao linear entre sensa�~ao psiol�ogia e intensidade f��sia de um est��muloatrav�es da f�ormula: S = K ln I , a qual se tornou onheida omo a lei Weber-Fihner (Fanher, 1996 [28℄; Sheynin,2004 [70℄).16A \transformada de Lapla�a" �e uma \transformada" bem brasileira, om �-idilha e om a permuta engra�adado \r" de pra�a para o \l" da pla�a da alegria da idade do interior humano. Permuta inspirada no \Cebolinha"aprendendo a falar. Al�em disso existe um pouo da inuênia dos hermanos hispânios transformando \A pra�a" em\La-pla�a". Estes s~ao motivos liter�arios para batizar esta opera�~ao logaritimia om o nome de \transformada deLapla�a". 81



3.11.3 Equa�~ao da aprendizagem neuronalA forma quantitativa das modi�a�~oes nas sinapses tamb�em �e muito importante. A mensura�~aodestas modi�a�~oes �e muito mais dif��il do que da rela�~ao eletroqu��mia instantânea entre est��mulos,no orpo elular, e o n�umero de pulsos no axônio. Contudo, algumas onsidera�~oes podem ser feitas.Primeiramente a teoria de Hebb17 sugere que a varia�~ao da efetividade da onex~ao sin�aptia seja umafun�~ao da sinroniidade entre as frequênias instantâneas do neurônio pr�e-sin�aptio e p�os-sin�aptio.Contudo observamos que existem sinapses positivas e negativas e alguns matem�atios propuseram aovariânia entre as frequênia anteriores. A ovariânia �e uma esp�eie de orrela�~ao das frequêniasentradas em suas m�edias. A ovariânia entre duas vari�aveis estat��stias �e apaz de resultar emvalores negativos e �e dada pela equa�~ao 3.6. Se ontudo observamos a ovariânia onstataremosque ela pode resultar em valores em m�odulo maiores que um. Uma onex~ao sin�aptia om valoresmaiores que um, signi�aria que a frequênia dos neurônios pr�e-sin�aptios poderia ser aumentada.Objetivando manter a intensidade da onex~ao sin�aptia entre +1 e -1 podemos utilizar o oe�ientede orrela�~ao que �e uma esp�eie de ovariânia normalizado pelo desvio padr~ao das vari�aveis.Estas onsidera�~oes quantitativas s~ao espeulativas e podem ser on�rmadas apenas om experi-mentos de simula�~ao omputaional ou atrav�es de medidas diretas. Aprofundaremos estas id�eias nade�ni�~ao do algor��timo de aprendizagem. A seguir apresentamos um esbo�o da equa�~ao aproximadada aprendizagem nas sinapses18:�1 � sinapse = hemo�~ao� orrela�~ao � 1 (3.2)onde:as vari�aveis sinapse, hemo�~ao e orrela�~ao s~ao n�umeros entre - 1 e 1 de�nidas omo:� sinapse: �e um valor que expressa a \for�a da interliga�~ao sin�aptia eletroqu��mia" entre o\neurônio pr�e-sin�aptio" e o orpo elular do \neurônio p�os-sin�aptio" ao qual a sinapse seinterliga.� hemo�~ao: �e um valor que expressa o grau da presen�a de eventos \favor�aveis" ou \desfa-vor�aveis" para vida, no instante de atividade eletroqu��mia dos dois neurônios interligados pelasinapse.� orrela�~ao: oe�iente de orrela�~ao entre a atividade eletroqu��mia dos dois neurônios quese interonetam.De aordo om esta equa�~ao, para alular a \for�a" de interliga�~ao sin�aptia, entre um neurôniopr�e-sin�aptio (Ni) e o respetivo neurônio p�os-sin�aptio (Nj), preisamos de alular o oe�iente deorrela�~ao de suas atividades eletroqu��mias. Al�em disso, preisamos de alular a ovariânia paraalularmos este oe�iente de orrela�~ao. Matematiamente:�1 � oe�iente de orrela�~aoij = ovariâniaijpvariâniai � variâniaj � 1 (3.3)De�nindo o valor esperado de uma vari�avel x omo sendo igual a E(x) = m�edia de x = x, teremos:17Hebbian theory, Wikipedia, novembro de 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/Hebbian learning18Esta equa�~ao hipot�etia �e um onvite para pesquisa de simula�~oes das redes neurais arti�iais. N~ao onsigoimaginar omo a orrela�~ao estat��stia poderia oorrer �siologiamente no sistema nervoso. Talvez a forma�~ao desinapses inibit�orias se deva exlusivamente �a inuênias hemoionais.82



Ni e Nj m�edia dos valores da frequênia dos pulsos eletroqu��mios dos neurônios pr�e-sin�aptio(Ni) e p�os-sin�aptio (Nj) no sistema neuronal.Assim, a variânia do neurônio pr�e-sin�aptio (Ni) �e dada por:variâniai = (Ni �Ni)2 (3.4)E a variânia do neurônio p�os-sin�aptio (Nj) �e dada por:variâniaj = (Nj �Nj)2 (3.5)Estas de�ni�~oes e equa�~oes nos permitem alular om preis~ao a ovariânia e o oe�iente deorrela�~ao: ovariâniaij = (Ni �Ni) � (Nj �Nj) (3.6)logo: oe�iente de orrela�~aoij = (Ni �Ni) � (Nj �Nj)q(Ni �Ni)2 � (Nj �Nj)2 (3.7)Onde Ni e Nj s~ao respetivamente os valores da atividade eletroqu��mia do neurônio i (pr�e-sin�aptio) e do neurônio j (p�os-sin�aptio) em um dado instante.
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Cap��tulo 4PsiologiaAlgumas das teorias sobre omo a aprendizagem oorre em um n��vel neurol�ogio, n~ao s~ao on�r-madas diretamente. Vimos alguns ind��ios neurol�ogios da orre�~ao destas id�eias, ontudo a maioron�rma�~ao est�a em mostrar omo estes prin��pios �siol�ogios e de plastiidade do sistema nervoso,expliam as teorias psiol�ogias existentes. Reapitulamos aqui a id�eia b�asia de que a atividade ele-troqu��mia dos neurônios onstitui na \substânia" dos s��mbolos e signos, representados �siamenteno �erebro, orrespondendo �as informa�~oes e aos signi�ados da onsiênia. A aprendizagem neuro-nal se onstitui na modi�a�~ao das onex~oes sin�aptias. Estas modi�a�~oes s~ao fun�~ao da orrela�~aoentre as frequênias de pulsos eletroqu��mios dos neurônios onetados, e de um fator \hemoio-nal" odi�ado na onentra�~ao de substânias bioqu��mias apazes de indiar estados favor�aveis oudesfavor�aveis do organismo em rela�~ao a sua sobrevivênia1.4.1 Livro: \Psiologia Integral"Antes de adentrarmos nos aspetos mais �siol�ogios do �erebro, na base da mente material, �e pon-derado itar uma vis~ao mais integral da psiologia. Se busamos onheer a integridade da pessoahumana, devemos onsiderar tamb�em o esp��rito Ajustador e a alma2, al�em do orpo e da mentehumana que evoluiu3.4.1.1 Ken Wilber redesobre Gustav Fehner espiritualizadoEm erto sentido, tanto Ken Wilber4, quanto a Psiologia Integral5 baseada nos ensinamentos e naiênia interior de Sri Aurobindo6, busam integrar o orpo, a mente, a alma e o esp��rito em umapersonalidade7 uni�ada. Contudo este enfoque espiritualizado n~ao �e omum no meio aadêmio daiênia materialista. Por isso, Wilber �ou perplexo em desobrir que Fehner, pioneiro das medidaspsiof��sias, tamb�em onsiderava om profundidade o eu espiritual8 que, pela gra�a da Pessoa Divina,1Livro: \Dian�etia - Livro Um - O Objetivo do Ser Humano", Cap��tulo 3: \O Objetivo do Ser Humano",Par�agrafo 3.2\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma".3\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.6: \A Evolu�~aoda Mente Humana".4Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Ken Wilber".5Integral psyhology (Sri Aurobindo), Wikipedia, dezembro 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/Integral psyhology (Sri Aurobindo)6Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Sri Aurobindo".7\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 7.8\Livro de Urantia", Doumento 108: \A Miss~ao e o Minist�erio dos Ajustadores do Pensamento", Item108.6: \Deus no Homem", Par�agrafo 6. 85



vive no entro ausal da pessoa humana. A seguir itamos este �l�osofo [92℄:. . . Gra�as ao trabalho de Fehner, os ientistas, pela primeira vez, puderam mensurara mente; por volta de meados do s�eulo XIX, os m�etodos da iênia estavam sendoapliados aos fenômenos mentais. . . .Pareia que todos os manuais onordavam om o fato de que Gustav Fehner fora umadas �guras revoluion�arias mais importantes para a funda�~ao da psiologia moderna, e ostextos se suediam antando louvores ao humano que onebeu uma maneira de apliar �amente a medida quantitativa, tornando �nalmente, deste modo, a psiologia \ient���a".. . . Isso �e tudo o que eu tinha ouvido a respeito de Gustav Fehner at�e que, v�arios anosatr�as, quando eu explorava uma livraria heia de livros de �loso�a maravilhosamenteantigos, �quei perplexo ao deparar om um livro de t��tulo surpreendente - \Life afterDeath [Vida ap�os a Morte℄" - esrito em 1835 por um autor que n~ao era outro sen~aoGustav Fehner. Suas linhas de abertura eram de ausar espanto:\O humano vive na terra n~ao apenas uma vez, mas três vezes: o primeiro est�agio desua vida �e um sono ont��nuo; o segundo, sono e vig��lia alternados; o tereiro, vig��liaeterna."E assim prosseguia este tratado sobre a vig��lia eterna.\No primeiro est�agio, o humano vive no esuro, sozinho; no segundo, ele viveassoiado aos ompanheiros, e no entanto deles separado, numa luz reetida pelasuperf��ie das oisas; no tereiro, sua vida, entrela�ada om . . . o esp��rito universal. . . �e uma vida superior."\No primeiro est�agio, seu orpo se desenvolve a partir do seu germe, elaborandoorg~aos para o segundo est�agio; neste, sua mente se desenvolve a partir do germedesta, elaborando org~aos para o tereiro est�agio; neste, o germe divino se desenvolve,o qual permanee oulto em ada mente humana."\Ao ato de deixar o primeiro est�agio e partir para o segundo n�os hamamos deNasimento; ao de deixar o segundo rumo ao tereiro, de Morte. Nosso aminho dosegundo para o tereiro n~ao �e mais esuro do que o nosso aminho do primeiro parao segundo: um dos aminhos nos leva a ver o mundo externamente, o outro nos levaa vê-lo internamente."Do orpo para a mente e da�� para o esp��rito, os três est�agios do resimento daonsiênia; . . .O pr�oprio Fehner expliava que:\assim omo o nosso orpo pertene ao orpo individual da terra, maior e superior,o nosso esp��rito pertene ao esp��rito individual da terra, maior e superior, e queabrange todos os esp��ritos das riaturas terrestres, de maneira muito pareida omaquela pela qual a terra-orpo abrange os orpos dessas riaturas. Ao mesmo tempo,a terra-esp��rito n~ao �e uma mera reuni~ao de todos os esp��ritos da terra, mas sim, umauni~ao superior, individualmente onsiente, desses esp��ritos".E a terra-esp��rito - Fehner estava tra�ando um per�l preiso de Gaia - �e, ela mesma,simplesmente parte do esp��rito-divino, e\o esp��rito divino �e uno, onisiente e realmente todo-onsiente, isto �e, ele ont�emtoda a onsiênia do universo e, desse modo, ompreende ada onsiênia individual. . . numa liga�~ao superior, a mais elevada das liga�~oes" [29℄.A maneira omo Fehner aborda a psiologia era, pois, um tipo de abordagem inte-gral: ele queria utilizar a medi�~ao emp��ria e ient���a n~ao para negar a alma e o esp��rito,mas para ajudar a eluid�a-los. 86



\Olhar todo o universo material omo internamente vivo e onsiente �e adotar o queFehner hamava de vis~ao �a luz do dia. Consider�a-lo omo mat�eria inerte, arentede qualquer importânia teleol�ogia, �e adotar o que ele hamava de vis~ao noturna.Fehner defendia ardorosamente a vis~ao �a luz do dia e esperava que ela pudesse serembasada indutivamente por meio dos seus experimentos psiof��sios." [95℄Psiologia IntegralConsiênia, Esp��rito,Psiologia e TerapiaNota ao LeitorUma vis~ao �a luz do diaKen Wilber4.1.2 Integra�~ao de iênia e espiritualidade na �loso�a e psiologia in-tegralUma psiologia integral preisa onsiderar todos os fatores de individualidade uni�ados pela per-sonalidade9 humana ��ntegra. Citamos a seguir algumas abordagens psiol�ogias que valorizam oesp��rito:1. Psiologia Transpessoal [Transpersonal Psyhology10℄2. Psiologia Integral [Integral Psyhology (Sri Aurobindo)11℄3. Psiologia Integral (Ken Wilber12)4. Psioss��ntese [Psyhosynthesis13℄5. Logoterapia [Logotherapy14℄6. Psiologia Anal��tia [Analytial Psyhology15℄7. Abordagem Fenomenol�ogia da Psiologia [Phenomenology (Psyhology)16℄Al�em destes onheimentos evoluion�arios dispomos tamb�em de onheimentos revelados sobre oesp��rito que �e a realidade pessoal b�asia:\Livro de Urantia", Item 12.9, par�agrafos 1, 5 e 617:As Realidades PessoaisO esp��rito �e a realidade pessoal b�asia nos universos; e a personalidade �e b�asia paratoda a experiênia de progresso om a realidade espiritual. Cada fase da experiênia da persona-lidade, em ada n��vel suessivo da progress~ao no universo, est�a heia de pistas para a desoberta9\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 11.10Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Transpersonal psyhology".11Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Integral psyhology (Sri Aurobindo)".12Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Ken Wilber".13Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Psyhosynthesis".14Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Logotherapy".15Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Analytial psyhology".16Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology (psyhology)".17\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.9: \As Realidades Pessoais".87



de realidades pessoais fasinantes. O verdadeiro destino do humano onsiste na ria�~ao de novasmetas espirituais e, ent~ao, em responder aos atrativos �osmios dessas metas supernas, de valorn~ao-material. . . .A vossa religi~ao est�a-se tornando real porque est�a emergindo da esravid~ao do medo e dapris~ao da supersti�~ao. A vossa �loso�a luta pela emanipa�~ao do dogma e da tradi�~ao. A vossaiênia est�a empenhada em uma disputa antiga entre a verdade e o erro, enquanto luta paralibertar-se da limita�~ao da abstra�~ao, da esravid~ao da matem�atia e da relativa egueira domaterialismo meaniista.O humano mortal tem um n�uleo espiritual. A mente �e um sistema de energia pessoal, queexiste em torno de um n�uleo espiritual divino e que funiona em um ambiente material. Essarela�~ao viva entre a mente pessoal e o esp��rito, onstitui, pois, o potenial da personalidadeeterna no universo. O problema verdadeiro, o desapontamento duradouro, a derrota s�eria,ou a morte inesap�avel s�o podem advir depois que os oneitos egoêntrios tiverem tido aarrogânia de desloar totalmente o poder dominante do n�uleo espiritual entral, destruindoassim o esquema �osmio de identidade da personalidade.Infelizmente esta abordagem espiritual da pessoa humana frequentemente �e desvalorizada pelomodernismo. No livro \Psiologia Integral", na onlus~ao da Parte Um, Ken Wilber fala da falta deintegridade domaterialismo ient���o18 que nega a realidade da alma, da espiritualidade e a qualidadeda divindade uni�adora da Deidade19. Em sua linguagem evoluion�aria impatante, Wilber esreve:\Psiologia Integral" [92℄ - Conlus~ao da Parte UmOndas, orrentes e o eu. Na Parte Um, examinamos rapidamente os n��veis b�asios20, ouondas b�asias, de desenvolvimento (da mat�eria at�e o esp��rito, passando pelo orpo, pela mente epela alma), as linhas ou orrentes individuais de desenvolvimento (ogni�~ao, prin��pios morais,identidade, vis~oes de mundo, valores, et.) e o eu que navega por ambos. Vimos a importâniade \transender e inluir" e, desse modo, a importânia de levar em onta e de abarar toda equalquer onda, orrente ou n��vel no Grande Ninho do Ser.21Por�em, �a medida que examinamos om mais uidado os n��veis globais da onsiênia, n~ao po-demos deixar de notar que, om algumas exe�~oes, a imensa maioria dos pesquisadores modernosn~ao inlui, ou nem mesmo reonhee, os n��veis superiores, transpessoais, espirituais. Correndo18\Livro de Urantia", Doumento 195: \Depois de Penteostes", Item 195.8: \O Totalitarismo Seular",Par�agrafo 4.19\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade", Par�agrafo16.20Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 2: \Religi~ao, �loso�a eiênia", Subse�~ao 2.4.1: \N��veis: orpo vivo, mente, alma e esp��rito".21Esta explia�~ao, sobre os n��veis do Grande Ninho do Ser, foi traduzida do trabalho de Ken Wilber intitulado\Outline of an Integral Psyhology": . . . Na psique humana, qual �e exatamente a natureza destes n��veis? Basiamente,eles s~ao n��veis de onsiênia, os quais aparentam se estender por todo espetro do subonsiente para o auto-onsientee deste para o superonsiente (Murphy, 1992 [54℄; Wade 1996 [79℄; Wilber 1986 [89℄ e 2000 [92℄). Este espetro geralda onsiênia �e bem onheido no mundo das prinipais tradi�~oes de sabedoria, aonde uma vers~ao dele aparee omoa Grande Corrente do Ser, a qual se diz ir desde o n��vel da mat�eria para o orpo, para mente, para alma, at�e o esp��rito(Smith, 1976 [72℄). A Grande Corrente �e talvez um nome enganoso. N~ao se trata de uma orrente linear mas uma s�eriede esferas envolvidas: se diz que esp��rito transende e inlui alma, que transende mas inlui mente, que transendemas inlui orpo, que transende mas inlui mat�eria. De aordo om isso, �e mais aurado ham�a-lo de o \GrandeNinho do Ser". . . .Para uma disuss~ao sobre o Grande Ninho do Ser, veja \The Marriage of Sense and Soul" [90℄, \Integral Psyhology"[92℄, \One Taste" [91℄, e \A Theory of Everything" [93℄. Veja tamb�em o superbo livro de Huston Smith: \ForgottenTruth" [72℄; de Roger Walsh: \Essential Spirituality" [80℄; e de Mihael Murphy: \The Future of the Body" [54℄. Olivro, esrito por Arthur Lovejoy, intitulado \The Great Chain of Being" [49℄, ontinua sendo a vis~ao geral hist�oriade autoridade sobre o assunto, embora, novamente, a \grande orrente" seja um nome enganoso.88



os olhos pelos mapas, que abrangem todo o espetro, vemos que �e surpreendente omo mui-tos pesquisadores modernos param em algum ponto em torno do entauro e da vis~ao-l�ogia eignoram, ou at�e mesmo negam, as ondas transpessoais e transendentais do desenvolvimentosuperonsiente22.Em �epoas pr�e-modernas, embora seja verdade que grande parte, ou at�e mesmo a maiorparte, da espiritualidade era m�agia, m��tia e pr�e-raional, n~ao obstante os iogues, os santose os s�abios mais evolu��dos terem tido aesso aos dom��nios transraionais, transpessoais, trans-endentais - eles abararam, �a sua pr�opria maneira e em seus pr�oprios termos, todo o GrandeNinho do Ser, do subonsiente ao autoonsiente e ao superonsiente. Essas almas muitoraras evideniaram n~ao apenas uma apaidade para o pensamento de segunda-ordem (omodemonstram seus amplos modelos de desenvolvimento; veja o Cap��tulo 12), omo tamb�em trans-enderam totalmente a mente pensante nos estados superonsiente e supramental. E, de modogeral, foram apoiados por toda ultura ao tentar fazer isso. �E por isso que dizemos que asabedoria da pr�e-modernidade foi inorporada ao Grande Ninho do Ser. E mesmo que o in-div��duo m�edio n~ao tivesse despertado para os n��veis superiores no Ninho, era evidente que estespoteniais superiores estavam ao alane de qualquer pessoa que quisesse seguir o aminho dodespertar, da liberta�~ao ou da ilumina�~ao. A pr�e-modernidade reonheia estes dom��nios su-periores, transpessoais, espirituais, ao passo que a modernidade, em sua maior parte, os negatotalmente. . . .Se deve haver, de fato, uma psiologia realmente integral (ou qualquer tipo de estudo in-tegral), essa extraordin�aria ruptura entre a pr�e-modernidade e a modernidade - espiritual ematerial - preisa ser onfrontada om seriedade. Embora tenha havido um lento movimentonos mundos moderno e p�os-moderno para reintroduzir algum tipo de espiritualidade, a vis~aode mundo \o�ial" e mais difundida no Oidente moderno �e, n~ao obstante, a do materialismoient���o. E, laramente, n~ao podemos ter uma vis~ao integral dos n��veis da onsiênia se amodernidade e a iênia moderna negam a existênia da maioria dos n��veis. \Integral" signi�a,se �e que signi�a alguma oisa, a integra�~ao de tudo que �e proporionado �a humanidade; e sea modernidade insiste, em vez disso, em onsiderar in�util tudo que surge �a sua frente, ent~aoo empreendimento integral est�a fora dos trilhos desde o prin��pio. Ao mesmo tempo, n~ao far�abem nenhum, omo queriam os romântios, tentar voltar ao passado, numa tentativa de \res-susit�a-lo" por meio de um \ressurgimento do real", pois a modernidade trouxe as suas pr�opriasverdades importantes e introvis~oes profundas, que tamb�em preisam ser levadas em onta; e oano passado, verdade seja dita, n~ao foi exatamente aquela perfei�~ao toda.Se preisamos seguir em frente, rumo �a brilhante promessa de uma abordagem integral,preisamos de uma maneira de respeitar tanto os pontos fortes omo os pontos fraos da mo-dernidade e tamb�em da pr�e-modernidade. Se pudermos desobrir uma maneira oerente derespeitar ambas as verdades, a antiga e a moderna, uma abordagem verdadeiramente integralpode se tornar mais do que um sonho passageiro. Ken Wilber4.2 Teoria assoiaionistaUma das primeiras teorias psiol�ogias foi hamada de assoiaionismo23. O seu prin��pio est�a sub-entendido nas outras. Basiamente esta teoria a�rma que os eventos mentais est~ao assoiados de22\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.4: \O Disurso sobre a Realidade",Par�agrafo 9.23Assoiaionismo [Assoiationism℄ �e a id�eia de que o proesso mental opera pela assoia�~ao de um estado mentalom o seu estado suessor. A id�eia foi primeiro registrada em Plat~ao e Arist�oteles, espeialmente em respeito a suess~aode mem�orias. Membros da prinipal \Esola Assoiaionista" Britânia, inluindo John Loke, David Hume, DavidHartley, James Mill, John Stuart Mill, Alexander Bain e Ivan Pavlov, a�rmaram que o prin��pio se aplia a todos89



uma forma aprendida na nossa intera�~ao om o meio. Por exemplo, as pessoas que sabem ler emgeral fazem uma assoia�~ao entre a imagem da letra \O" e o som que ela representa. Isto oorreporque o som e a imagem da letra est~ao assoiados nas onven�~oes de linguagem da fala e da esrita.Nossa mem�oria �e assoiativa. Quando eventos oorrem temporalmente assoiados no tempo, elesse assoiam em nossa lembran�a tamb�em. Outro fato, que omprova este prin��pio, �e a di�uldadede lembrarmos dos sonhos. Durante a vig��lia o enadeamento espaial do mundo f��sio onstr�oi umasequênia de assoia�~oes em nosso �erebro. Por isso onseguimos om alguma failidade lembraros ambientes onde estivemos durante o dia. Durante a noite por outro lado as id�eias dos sonhospossuem muitas vezes uma assoia�~ao somente subonsiente. Por n~ao haver uma sequênia deimagens relaionadas temos di�uldade de lembrar dos sonhos. Contudo quem logo no in��io damanh~a busa lembrar o seu sonho, perebe omo a lembran�a de uma parte failita lembrar outraspartes assoiadas. Assim nossas perep�~oes, id�eias e movimentos que oorrem simultaneamente s~aoassoiadas em nosso �erebro.4.3 Assoia�~oes sin�aptiasO prin��pio neurol�ogio que est�a por tr�as deste fato psiol�ogio �e a equa�~ao da aprendizagem que prevêque neurônios om atividade eletroqu��mia orrelaionadas no tempo s~ao assoiados pelo refor�o deinter-onex~oes sin�aptias. Suponha que a atividade eletroqu��mia de um onjunto de neurônios re-presente a imagem da letra \O". Suponha que outro onjunto represente o som desta letra. Suponhaagora que a imagem e o som desta letra existam simultaneamente em um erto per��odo de apren-dizagem. Neurologiamente a atividade dos neurônios que representam a imagem da letra oorrer�asimultaneamente om a dos que representam o seu som. Segundo a equa�~ao da aprendizagem es-tes grupos de neurônios om atividades orrelaionadas se onetar~ao por sinapses. A onsequêniadestas novas onex~oes �e que quando o grupo de neurônios que representam a imagem da letra, es-tiver ativo, seus pulsos eletroqu��mios se propagar~ao pelas onex~oes sin�aptias re�em formadas eativar~ao o grupo de neurônios uja atividade representa o som da letra. Desta forma, a assoia�~ao deeventos ser�a aprendida, omprendida na rede de interonex~oes neuronais. Exteriormente quandopensarmos na imagem da letra pensaremos no seu som assoiado.4.4 Teoria omportamentalistaA teoria omportamentalista onstata que, a medida que o organismo vivo se omporta, oorremsitua�~oes favor�aveis e desfavor�aveis para sobrevivênia. Exemplo de situa�~oes favor�aveis para sobre-vivênia s~ao a respira�~ao e ingest~ao de �agua e alimentos. Exemplos de situa�~oes desfavor�aveis s~aoaquelas que provoam feridas e dor. A teoria omportamentalista prevê o aumento da probabilidadede um omportamento que anteede uma situa�~ao favor�avel e uma diminui�~ao desta probabilidadequando o omportamento anteede uma situa�~ao desfavor�avel para vida. Em outras palavras, osest��mulos favor�aveis e em geral prazeirosos, refor�am os omportamentos e perep�~oes que levarama ele. Contrariamente os est��mulos desfavor�aveis e em geral dolorosos, enfraqueem a probabilidadedos omportamentos assoiados oorrerem.De erta forma a teoria omportamentalista �e uma generaliza�~ao da teoria assoiaionista. Aprimeira teoria fala expliitamente da assoia�~ao de eventos aptados por nosso �erebro. J�a a te-oria omportamentalista pressup~oe tamb�em uma assoia�~ao dos estados mentais om estados doou a maioria dos proessos mentais. Posteriormente membros da esola desenvolveram prin��pios bem espe���oselaborando omo o assoiaionismo funiona e at�e mesmo um meanismo �siol�ogio que n~ao tem nenhuma semelhan�aom a moderna neuro�siologia. Para uma explana�~ao mais ompleta da hist�oria inteletual do assoiaionismo e da\Esola Assoiaionista", veja assoia�~ao de id�eias [assoiation of ideas℄.90



organismo favor�aveis ou desfavor�aveis para sobrevivênia.Supomos que o que oorre bioquimiamente �e que a ada est��mulo favor�avel ou desfavor�avel orres-ponde uma substânia end�ogena do orpo. A onentra�~ao destas substânias partiipam da equa�~aogeral da aprendizagem. Isso signi�a que a varia�~ao da efetividade das onex~oes sin�aptias �e fun�~aode um termo dependente da orrela�~ao das frequênias eletroqu��mias e outro termo dependenteda onentra�~ao de substânias end�ogenas que odi�am estados do organismo favor�aveis ou des-favor�aveis para vida (equa�~ao 3.2). Chamamos este termo bioqu��mio de fator \hemoional". Elerepresenta uma inuênia do sistema end�orino atrav�es do sistema irulat�orio na plastiidade dosistema nervoso do organismo.244.5 Fundamentos neurol�ogios do ondiionamentoVamos ilustrar om um exemplo. Quando omemos, o alimento digerido promove um aumentoda onentra�~ao de alguma substânia que odi�a a satisfa�~ao do organismo. Esta substânia re-for�a as onex~oes sin�aptias dos neurônios em atividade anteriormente, que odi�am as perep�~oes,onsiênia e a�~oes que levaram �a satisfa�~ao alimentar. Este refor�o onetar�a as perep�~oes omos movimentos que ulminaram om a refei�~ao. Desta forma quando a situa�~ao perebida se repe-tir, a atividade eletroqu��mia dos neurônios que representam as perep�~oes, se propagar~ao para ogrupo de neurônios que representa as a�~oes realizadas no passado, atrav�es das onex~oes sin�aptiasre�em-riadas. O resultado exterior �e que quando diante de uma situa�~ao similar a que anteedea refei�~ao, o organismo realizar�a a a�~ao de se alimentar. Isto �e exatamente o que previa a teoriaomportamentalista, ou seja, a probabilidade de realiza�~ao de um omportamento aumenta, se asonsequênias do omportamento naquela situa�~ao s~ao favor�aveis para vida.Intuitivamente assoiamos o pensamento om o sistema nervoso e o �erebro. Assoiamos o senti-mento om o sistema irulat�orio e o ora�~ao. Biologiamente ada pensamento orresponde a umpadr~ao de atividade eletroqu��mia de nosso �erebro e ada sentimento a um estado bioqu��mio denosso sangue. A teoria assoiaionista prevê uma assoia�~ao de pensamentos e sentimentos. Ossentimentos s~ao omo um sentido, uma dire�~ao, uma valora�~ao do ambiente e de nossas a�~oes. Aequa�~ao da aprendizagem 3.2 explia, em um n��vel neurol�ogio, estas teorias psiol�ogias sobre aaprendizagem ognitiva e motora. Contudo as onsequênias da ompreens~ao desta teoria sobre n�osmesmos �e fundamental para o autoonheimento e amadureimento saud�avel de nossa onsiênia eat�e para defesa de nossa psique.Os publiit�arios usam os onheimentos da psiologia para \fazer nossa abe�a" de forma a om-24�E importante lembrar que este meanismo de ondiionamento �siol�ogio da mente material, �e transendidopela apaidade da personalidade de uni�ar os fatores de individualidade assoiados de mat�eria, mente e esp��rito. Aautoonsiênia, liberdade relativa e ontrole do livre-arb��trio, s~ao atributos da personalidade. N~ao h�a personalidadefora de Deus, o Pai. Por isso, falamos da mente animal om graves restri�~oes �a teoria behavorista e seu enfoquemeânio apliado ao omportamento do ser humano dotado, pela gra�a de Deus, de personalidade e de um esp��ritodivino individualizado. Os animais n~ao possuem o poder de mente e vontade reexiva do ser humano. Jesus explia que�e a ausênia de tais poderes mentais que, para sempre, torna imposs��vel, aos animais, desenvolverem uma linguagemno tempo ou experimentar qualquer oisa equivalente �a sobrevivênia da personalidade na eternidade. Assim a teoriaomportamentalista pode ser apliada aos omportamentos do orpo dos animais, por�em ela n~ao diz nada sobre oesp��rito, a alma e a personalidade humana.A presen�a de um esp��rito eterno individualizado, e uma personalidade uni�adora, torna a realidade da vidahumana muito superior �as explia�~oes materialistas da teoria omportamentalista. Como revelado no \Livro deUrantia", par�agrafo 112.1 13:\A vida realmente �e um proesso que oorre entre o organismo (a individualidade) e o seu meio ambiente. Apersonalidade atribui valor de identidade e signi�ados de ontinuidade a essa assoia�~ao organismo-ambiente. Assim,ser�a reonheido que o fenômeno de est��mulo-resposta n~ao �e um mero proesso meânio, pois a personalidadefuniona omo um fator na situa�~ao total. �E sempre verdade que os meanismos s~ao inatamente passivos; e osorganismos, inerentemente ativos." 91



prarmos o que eles querem. Uma propaganda de igarro em geral oloa o igarro e sua maralado a lado om outras oisas boas. Em nosso �erebro fazemos uma assoia�~ao do igarro om estasoisas. Esta assoia�~ao, as vezes subonsiente, nos faz lembrar das oisas boas quando vemos oigarro. Al�em disso o prin��pio das substânias que ausam o v��io �e ser funionalmente omo umfator positivo na equa�~ao da aprendizagem. Substânias omo a niotina do igarro e a afe��na dosrefrigerantes e af�e, de alguma forma refor�am as onex~oes sin�aptias dos neurônios ativos nos mo-mentos anteriores a sua ingest~ao. Isto aumenta a probabilidade de realizar o omportamento quelevou a ingest~ao dos refrigerantes ou inala�~ao da niotina. Tudo se proessa de forma que ada vezmais a pessoa tome o refrigerante e fume o igarro. Isto �e exatamente o que arateriza os v��ios.Areditamos que �e poss��vel que as substânias, refor�adoras das onex~oes sin�aptias que represen-tam os est��mulos favor�aveis inpl��itos na teoria omportamentalista, sejam onheidas em detalhespor muitas ind�ustrias fabriantes de \alimentos". Esta informa�~ao �e entretanto mantida sereta nasf�ormulas dos fabriantes porquê o seu uso viiante �e em erto sentido ilegal. Cabem aos neuro-ientistas determinar exatamente quais s~ao estas substânias e aos engenheiros eletrônios projetarinstrumentos de medida aess��veis apazes de medir a presen�a destas substânias nos alimentosonsumidos pela popula�~ao humilde de onheimentos neurol�ogios.4.6 Teoria onstrutivistaJean Piaget foi um bi�ologo e epistem�ologo que observou as rian�as, e teorizou sobre a gênese doonheimento no ser humano. Ele esreveu um livro hamado \Epistemologia Gen�etia" [62℄. Nestelivro Piaget verbaliza a lei de aprendizagem om as seguintes palavras: \O que �e forma em umaetapa do onheimento passa a ser onte�udo na outra".Uma analogia sugere porque sua teoria sobre a aprendizagem se hama onstrutivismo. Primeiroaprendemos o que �e um tijolo, o oneito de tijolo se forma em nossa onsiênia, o tijolo �e formanesta etapa do onheimento. Depois aprendemos o que �e uma parede. Uma parede �e formada detijolos. Por isso o tijolo que era forma na etapa anterior passa a ser onte�udo das paredes que s~ao onovo oneito formado. Na pr�oxima etapa de aprendizagem as paredes que eram forma passam aser onte�udo das asas que s~ao o novo oneito formado. Assim suessivamente forma-se o oneito debairro que ont�em asas e de idades que ont�em bairros. Sempre o novo oneito formado em umaetapa da aprendizagem passa a ser um elemento ontido nos onjuntos que omo um todo formamos novos oneitos.Piaget observou esta lei, n~ao somente na gênese do onheimento de uma rian�a, o pr�oprioonheimento da humanidade obedee esta lei. Por isso, pegando omo exemplo a matem�atia, Piagetobserva a gênese epistemol�ogia desta linguagem. Primeiro desenvolve-se o oneito de n�umero.Depois surgem as opera�~oes elementares om os n�umeros. Surgem as equa�~oes alg�ebrias e fun�~oesompostas por n�umeros, in�ognitas num�erias e opera�~oes. Surgem ent~ao os sistemas de equa�~oesalg�ebrias. Por �m, surgem teoremas, omo o da inompletude de G�odel [35℄, que se referem aossistemas l�ogio-matem�atios omo um todo.4.7 Constru�~ao de hierarquias neuronaisA explia�~ao neurol�ogia para teoria onstrutivista de Jean Piaget �e simples. O �erebro se divideem diferentes n��veis hier�arquios de interonex~oes e realimenta�~oes. Os est��mulos eletroqu��mios nosneurônios sensoriais representam o primeiro n��vel de oneitos. Com o tempo os elementos, destaperep�~ao b�asia, que oorrem onjuntamente om frequênia, tender~ao a se onetar por sinapses.Estas onex~oes onvergentes de elementos que apareem sempre onjuntamente s~ao neurologiamente92



a realiza�~ao da aprendizagem de um novo oneito. O novo oneito �e representado pelo neurônio queemerge das onex~oes sin�aptias onvergentes do n��vel anterior. Este novo oneito �e o onjunto deelementos onvergentes. O novo oneito �e formado pelos oneitos anteriores nele ontidos. Quandoos elementos neuronais do primeiro n��vel estiverem em atividade eletroqu��mia, esta atividade sesomar�a no ponto de onvergênia e estar�a ontida na atividade do neurônio do n��vel seguinte querepresenta o onjunto omo um todo. A pr�oxima etapa de aprendizagem oorrer�a entre os neurôniosdo segundo n��vel de interonex~oes. Estes neurônios tamb�em se interonetam de aordo om a leida aprendizagem. Os que oorrem onjuntamente se interonetar~ao sinaptiamente em pontos deonvergênia formando novos oneitos representados pelos neurônios que emergem destes pontos emdire�~ao ao tereiro n��vel de onvergênia omo representado analogamente na pr�oxima �gura.

Figura 4.1: Construtivismo e n��veis epistemol�ogios de s��mbolos e oneitos, signos e signi�ados
4.8 Aprendizagem de sequêniasPiaget tamb�em observou que a a�~ao e a parte motora do �erebro �e fundamental na aprendizagem.Vimos anteriormente que a realimenta�~ao �e importante na mem�oria de sequênias. No item anteriorvimos omo a lei de aprendizagem explia a forma�~ao de oneitos ada vez mais abrangentes.Contudo estes oneitos aprendidos est~ao no espa�o de possibilidades dos sentidos e ogni�~ao. Arealimenta�~ao �e fundamental para aprender as rela�~oes temporais entre os eventos da onsiênia.Podemos visualizar ada n��vel de onex~oes sin�aptias do sistema nervoso omo ontendo neurôniosaferentes vindos dos sentidos, neurônios eferentes ujos impulsos se propagam para regi~ao motora,\onex~oes em aro" para a regi~ao motora e de realimenta�~ao desta para regi~ao sensorial. Conex~oespara os n��veis superiores e vindas destes n��veis omo representado na pr�oxima �gura.As realimenta�~oes oorreriam n~ao apenas internamente ao sistema nervoso, mas podemos visu-alizar as onsequênias de nossas a�~oes no meio ambiente omo uma realimenta�~ao do universo noindiv��duo. Existe um fato observado pelos omportamentalistas, que pode ser expliado pelas reali-menta�~aos e memoriza�~ao de sequênias fundamentais na aprendizagem segundo o onstrutivismo.Observa-se que o est��mulo ondiionador e o ondiionado devem estar defasados para que oorraa assoia�~ao. Se forem apresentados simultaneamente n~ao oorre a aprendizagem. O motivo �e quea aprendizagem de sequênias neessita o intervalo de tempo pelo qual o est��mulo ondiionador�e realimentado e hega simultaneamente ao est��mulo seguinte na regi~ao de realimenta�~ao. Se osdois est��mulos forem simultâneos, as onex~oes formadas n~ao ser~ao apazes de odi�ar a rela�~ao deausalidade temporal entre o est��mulo anteedente e o est��mulo onsequente.93



Figura 4.2: N��veis e realimenta�~oes das amadas sensorial e motora.4.9 T�enia psianal��tia da livre assoia�~aoA teoria psian�alitia �e o resultado da observa�~ao de Freud primeiramente de si mesmo e depoisdos sujeitos que prouravam sua ajuda para resolu�~ao de seus problemas psiol�ogios. O pai dapsian�alise falou sobre muitas oisas, omo n~ao poderia deixar de ser quando o assunto �e a mentehumana. Algumas destas oisas s~ao expli�aveis pelo que j�a foi falado. Primeiramente o nome dat�enia de an�alise �e \livre assoia�~ao". Freud onstatou, assim omo na teoria assoiaionista, que aslembran�as, o disurso, a fala dos psianalisandos �e sempre um enadeamento de fatos psiol�ogiosassoiados. Quando a assoia�~ao n~ao �e onsiente ela existe em uma outra esfera que hamamos aquide subonsiente. Na hip�otese de que a nossa fala seja uma sequênia de id�eias assoiadas, e no fatode que estas assoia�~oes nem sempre s~ao aparentes, est�a a gênese do oneito de subonsiente, ouinonsiente inferior25.Mas porque se formam estas assoia�~oes subonsientes, estes \buraos" na fala dos sujeitos? �Eneste ponto que a teoria omportamentalista vem ontribuir. De aordo om ela quando o sujeitovive situa�~oes dolorosas, traumatizantes e desfavor�aveis para sobrevivênia, as lembran�as e a�~oes en-volvidas s~ao omo que deprimidas, pois as onex~oes sin�aptias que orrespondem aquelas assoia�~oess~ao enfraqueidas ou at�e se tornam inibit�orias. O subonsiente muitas vezes esonde uma fase do-lorosa e traum�atia de nossa vida. Quando a fala e o disurso do sujeito se aproxima destes traumasps��quios ela se desvia e toma rumos sintom�atios que s~ao ruiais para an�alise do psianalista.4.10 Resistênia �a lembran�a dos traumasA depress~ao das assoia�~oes sin�aptias relaionadas om eventos traum�atios, pode ser forte o su�-iente para fazer om que a v��tima pare�a estar fugindo de entrar em ontato om estes omplexossubonsientes. Freud hamou de resistênia, esta atitude n~ao premeditada. A ura psianal��tiavem algumas vezes om o onheimento destes omplexos subonsientes traum�atios, e depois om25Livro: \O Ato da Vontade, Psioss��ntese (Roberto Assagioli)", Cap��tulo 1: \Psioss��ntese - Roberto Assagioli",Item 1.1: \Assagioli e sua artogra�a", Par�agrafo 2. 94



o preenhimento deste vazio om entendimentos e vivênias favor�aveis sabiamente esolhidas. Istooorre quando, paientemente e om a ajuda do outro, onseguimos lembrar, reontar e reviver ostraumas antes submersos no subonsiente reativo, que se tornam lembran�as, sem tens~ao, da nossaexperiênia de vida.Nesta vivênia terapêutia, de lareamento dos traumas obsuresidos no subonsiente, podeoorrer o fenômeno da trasferênia. O psianalisando vê a si, e outros personagens da sua vida, no\espelho psiol�ogio" do psianalista. A resistênia pode ser expliada pela lei da aprendizagem. Aresistênia e o subonsiente s~ao o resultado da depress~ao das onex~oes sin�aptias diante dos eventostraum�atios e dolorosos da vida. A amin�esia por trauma, a resistênia e a di�uldade de lembrardos traumas vividos no passado s~ao expliados pelo fato neurol�ogio de que as onex~oes sin�aptiase neurônios, ativos nos momentos que ateederam o evento traum�atio, s~ao enfraqueidos. Istoexplia porque as perep�~oes, mem�orias e omportamentos, ao redor de uma vivênia traum�atia,s~ao obsuresidos e submersos no subonsiente de dor da v��tima.4.11 Interpreta�~ao dos sonhosO livro \A Interpreta�~ao dos Sonhos" [The Interpretation of Dreams26℄, esrito por Freud [32℄, e suat�enia de interpreta�~ao, �e outro exemplo de omo a teoria assoiaionista, e onsequentemente aequa�~ao 3.2 da aprendizagem neurol�ogia, explia um oneito psiol�ogio.Cada evento on��rio �e relembrado e depois se pergunta �a quem sonhou, que lembran�as est~aoassoiadas a eles. Por assoia�~ao aos pouos o signi�ado de ada evento dos sonhos �e expliado.�E importante dizer que, em ada experiênia dos sonhos, as rela�~oes, assoia�~oes e signi�ados s~aopessoais do indiv��duo que sonhou. Isto sugere mais uma vez que os eventos ps��quios est~ao assoiadosou onetados um om outro de uma forma partiular em ada sujeito. Ou seja, as assoia�~oesplasmadas nas onex~oes sin�aptias se desenvolvem de aordo om a experiênia pessoal de ada um,mas sempre obedeendo a equa�~ao da aprendizagem dentro do espetro de vivênias impressas namente de ada sujeito. Nas palavras do pr�oprio Sigmund Freud:Interpreta�~ao dos sonhos, Psiologia, FreudVoê desonsidera inteiramente as onex~oes aparentes entre os elementos no sonho manifestoe oleta as id�eias que lhe oorrem em onex~ao om ada elemento separado do sonho atrav�esda livre assoia�~ao de aordo om o proedimento psioanal��tio padr~ao. Deste material voêhega aos pensamentos-sonho latentes, justamente omo voê hega aos omplexos esondidos dopaiente �a partir de suas assoia�~oes om seus sintomas e mem�orias . . . [Freud, Cino Palestrassobre Psian�alise (1909); Tereira Palestra℄Dream interpretation, Psyhology, Freud27You entirely disregard the apparent onnetions between the elements in the manifest dreamand ollet the ideas that our to you in onnetion with eah separate element of the dreamby free assoiation28 aording to the psyhoanalyti rule of proedure. From this material youarrive at the latent dream-thoughts, just as you arrived at the patient's hidden omplexes fromhis assoiations to his symptoms and memories . . . [Freud, Five Letures on Psyho-Analysis(1909); Leture Three℄26Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/The Interpretation of Dreams".27Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Dream analysis#Freud".28Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Free assoiation (psyhology)".95



4.12 Dian�etia e psique-terapiaDian�etia29 �e uma t�enia de psique-terapia e lareamento da mente. A dian�etia se baseia na iêniade que as vivênias de dor e inonsiênia s~ao registradas em uma parte subonsiente da mente quefoi hamada de mente reativa30 por L. Ron Hubbard. Atrav�es dos proedimentos da dian�etia, ede algumas psio-terapias, �e poss��vel om a \luz da onsiênia" larear estas mem�orias traum�atiasesondidas na \sombra subonsiente". Em um proedimento hamado audi�~ao, a v��tima de traumaspassados aessa e reonta estas experiênias de dor e inonsiênia. Assim, o que antes era umregistro om tens~ao subonsiente na hamada mente reativa, passa a ser uma mem�oria vivenial naonsiênia raional de uma parte da mente31 a qual �e hamada na dian�etia de mente anal��tia32.H�a uma poss��vel explia�~ao neurol�ogia e psiol�ogia na iênia que baseia a pr�atia da dian�etia.N�os j�a vimos neste trabalho que a plastiidade refor�a as onex~oes sin�aptias entre os neurôniosativos durante os omportamentos que anteedem experiênias favor�aveis a sobrevivênia. Estuda-mos omo a mente aprende, a aumentar as hanes de sobrevivênia, refor�ando os pensamentose omportamentos que anteedem as experiênias de prazer, feliidade e vida. Vimos tamb�em, deaordo om a equa�~ao de aprendizagem neuronal 3.2, que as experiênias traum�atias, desfavor�aveisa sobrevivênia, desestimulam as mem�orias e omportamentos que anteedem os momentos de dore sofrimento. Devido �a este meanismo de sobrevivênia, arater��stio da mente animal, as ex-periênias traum�atias �am submersas no subonsiente podendo aonteer at�e uma amin�esia portrauma. Esta �e a explia�~ao da mente reativa subonsiente. A ura psiol�ogia aontee quando,estes registros subonsientes de dor, se tornam onsientes na mente mais amadureida e s�abia dopr�e-laro33. �E esta ura que se busa na psique-terapia da dian�etia e em outras terapias psiol�ogias.

29Livro: \Dian�etia: A Ciênia da Sa�ude Mental".30Livro: \Dian�etia - Livro Dois - A Fonte das Doen�as Mentais", Cap��tulo 2: \A Mente Reativa".31Informativo: \Cita�~oes: O que �e Cientologia?", Se�~ao 2: \Dian�etia: ompreendendo a mente", Subse�~ao2.3: \As partes da mente".32Livro: \Dian�etia - Livro Dois - A Fonte das Doen�as Mentais", Cap��tulo 1: \A Mente Anal��tia e os Banosde Mem�oria Padr~ao".33Em dian�etia o indiv��duo que busa a ura e lareamento �e hamada de pr�e-laro, do inglês pr�e-lear.96
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Cap��tulo 5F��siaAs onsidera�~oes �los�o�as anteriores abrem duas frentes de pesquisa. Se a mente humana fosseapenas uma esfera de s��mbolos e informa�~oes da realidade exterior, ent~ao o omputador poderia si-mul�a-la. Contudo se nossa pr�opria onsiênia for um ontato direto om a realidade, a natureza f��siade nosso organismo �e importante para expli�a-la. Neste ap��tulo analisaremos a possibilidade dosampos de for�a eletromagn�etios, na veloidade da luz, fazerem parte de nossa pr�opria onsiênia.A maior parte deste texto foi esrita antes do onheimento da revela�~ao no Livro de Urantia1. Apartir deste onheimento iluminador, elaboramos um informativo a respeito da iênia revelada eevoluion�aria sobre a mente humana2. Conlu��mos que, nos universos do tempo e do espa�o, a mente�e mediadora entre o esp��rito e a mat�eria3. �E revelado que a onsiênia humana4 repousa gentil-mente sobre o meanismo eletroqu��mio abaixo; e deliadamente toa o sistema de energiaespiritual-moronial aima.5.1 Eletroqu��mia dos neurôniosEletro-quimiamente os neurônios s~ao �elulas om uma parte hamada axônio semelhante a um �oapaz de onduzir impulsos eletroqu��mios. A natureza destes impulsos �e diferente da forma omoas argas el�etrias se desloam nos �os met�alios produzidos pelo ser humano. Nestes �ultimos osel�etrons se desloam na dire�~ao da orrente ao longo do �o. Os neurônios s~ao diferentes, a hamada\bomba de s�odio e pot�assio" omo que bombeia diferentes ��ons atrav�es da membrana elular. Oresultado �nal �e que o meio extra-elular se mantêm om uma maior onentra�~ao de s�odio e o meiointraelular �e rio em ��ons proteios e de pot�assio. Esta diferen�a na onentra�~ao iônia mantêmuma diferen�a de potenial el�etrio de era de -70 mili-Volts entre a fae interior e a exterior damembrana elular dos neurônios, sendo o interior mais negativo.A atividade neurol�ogia onsiste na passagem de pulsos eletroqu��mios ao longo da membrana. Seem algum ponto da membrana a diferen�a de potenial ruza um erto limiar alguns anais sens��veisa voltagem se abrem. Com a abertura destes anais os ��ons se difundem homogenizando a diferen�ade onentra�~ao de argas el�etrias. Por �m esta varia�~ao na onentra�~ao iônia ria novamente umadiferen�a de potenial que iniializa o mesmo proesso na parte vizinha da membrana. O resultado�nal �e que estes pulsos de orrentes iônias perpendiulares �a membrana, se propagam ao longo da1\Livro de Urantia".2Informativo: \A Ciênia Revelada e Evoluion�aria sobre a Mente Humana".3Informativo: \A Ciênia Revelada e Evoluion�aria sobre a Mente Humana", Se�~ao 5: \A mente mediadoraentre a Luz Espiritual e o orpo material".4\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma", Item 111.1: \A Mente, Arena da Esolha",Par�agrafo 5. 99



superf��ie do neurônio a partir do seu orpo elular, passando pelo \�o" axonal e ulminando nasonex~oes sin�aptias.5.2 As ondas eletromgn�etias fazem parte de nosso onsiênia?Para saber se os ampos eletromagn�etios fazem parte de nossa onsiênia, �e importante fazeruma an�alise destes ampos no neurônio, utilizando a teoria f��sia. Existem m�etodos num�erios queutilizam an�alise de elementos �nitos para modelar os ampos el�etrios neuronais5 [5℄. Estas an�aliseseletromagn�etias podem ser utilizadas para o interior do neurônio. Lembramos aqui que os axôniosdos neurônios possuem a geometria de uma guia de onda de infra-vermelho e a natureza de uma �bra�optia om a membrana exterior reetindo as ondas eletromagn�etias na veloidade da luz no interiordo axônio. Considerando os axônios dos neurônios, as guias de onda e as �bras �optias6, inferimos apossibilidade dos ampos eletromagn�etios ondulat�orios, na veloidade da luz, ressoarem no interiordos axônios promovendo uma ampli�a�~ao da luz por uma emiss~ao estimulada de radia�~ao (lightampli�ation by stimulated emission of radiation - laser). Assim talvez possa ser demonstrado queos ampos eletromagn�etios possam ser ampli�ados no interior do neurônio a ponto de inueniara atividade bioqu��mia dos ��ons e neurotransmissores intra-neuronais.�E importante o estudo da natureza das ondas e part��ulas, dos ampos de for�a e da mat�eria quepartiipam da onsiênia humana. Tanto as ondas eletromagn�etias na veloidade da luz quanto asondas de probabilidade da f��sia quântia, apresentam uma natureza mais hol��stia e transendentedo que as part��ulas materiais. De aordo om a teoria da relatividade restrita existem singularidadestempo-espaiais na veloidade da luz.Pode pareer pouo pr�atio estudar a teoria da relatividade e a f��sia quântia para determinarpreisamente os ampos eletromagn�etios que inueniam as argas iônias nos neurônios. Contudo,este estudo �e auto-onheimento aso as ondas eletromagn�etias na veloidade da luz partiipem denossa onsiênia. Pereba as onsequênias de se on�rmar a hip�otese de que a luz pode ser emitidae absorvidas pelo sol da alma humana no foo do ora�~ao, e na antena da espinha dorsal, de umpratiante de medita�~ao sentado om a oluna ereta omo ensina seu mestre.Primeiramente uma onsequênia da teoria da relatividade �e que um observador na veloidade daluz, em rela�~ao �a um objeto material observado, perebe o uir do tempo parar e o espa�o se ontrairem um ponto. Ora se as ondas eletromagn�etias, que s~ao luz em baixa frequênia, fazem parte denossa onsiênia e ser, ent~ao a parte de nosso ser que �e \luz" de algumas dezenas de Hertz, �e tamb�emum observador na veloidade da luz! Segundo a teoria da relatividade um intervalo de tempo e umenorme espa�o se torna zero para este observador. Al�em disso a possibilidade de \f�otons" de luzem baixa frequênia serem emitidos por nosso orpo, pode ser uma explia�~ao para fenômenos detelepatia e mais surpreendente ainda, pode ser uma possibilidade do organismo vivo transformar aenergia material \limitada" no tempo e espa�o em energia ondulat�oria eletromagn�etia na veloidadeda luz!5.3 Os neurônios, guias de onda e �bras �optias�E oportuno menionarmos alguns fatos que motivar~ao ao leitor seguir por esta linha de pesquisa.Primeiramente ressaltamos o fato de que o omprimento de onda da luz infravermelha, 10�6 = 1miro metro, �e da ordem do diâmetro dos axônios. Ele �e dado pela equa�~ao:5Doumento: \. . . gaia/mental/teoapr/Finite element analysis of neuronal eletri �elds.pdf".6Informativo: \A Ciênia Revelada e Evoluion�aria sobre a Mente Humana", Se�~ao 9: \Axônios dos neurônios,guias de onda e �bras �optias". 100



omprimento de onda (�) = veloidade da luz ()frequênia da onda (f)) � = 3�1083�1014) � = 10�6 = 1 miro metro (5.1)Esta oinidênia �e importante primeiramente porque o orpo humano quente �e sabidamente umemissor de luz infravermelha e segundo porque o axônio pode funionar omo uma guia de onda, um�ltro ou �bra �optia desta luz infravermelha. A guia de onda eletromagn�etia e o �ltro possuem apropriedade fundamental de ter sua geometria de dimens~oes iguais ao do omprimento da onda quedeseja guiar e �ltrar respetivamente.A �bra �optia possui as dimens~oes bem maiores do que o omprimento de onda da luz que eletransmite. Por isso ela usa uma outra t�enia para manter a luz se propagando no seu interior. Aveloidade da luz e onsequentemente o ângulo de refra�~ao, �e maior na apa do que no n�uleo da�bra �optia. Isto provoa um fenômeno hamado reex~ao interna total, a partir de um erto ângulode inidênia limite. Com isso a luz n~ao refrata para fora do n�uleo da �bra �optia, ela permaneereetindo no seu interior de um extremo �a outro.Os neurônios, al�em de possuirem axônios om a geometria das guias de onda [waveguide7℄ deinfravermelho, possuem uma natureza eletromagn�etia omo a das �bras �optias [optial �ber8℄. Amembrana elular dos neurônios �e ionizada e talvez funione omo um espelho9. �E muito prov�avelent~ao que �alulos mais preisos on�rmem o fato de que as ondas eletromagn�etias de luz, dentrode erta faixa de frequênia, permaneer~ao dentro das �bras axonais de um extremo a outro dosneurônios.5.4 Da eletriidade e magnetismo at�e a luz e a relatividadeConlu��mos ent~ao que os neurônios possuem propriedades �optias de dispositivos transmissores deluz infravermelha. Os axônios dos neurônios possuem a geometria de uma guia de ondas de luzinfravermelha e a natureza reetora da membrana elular omo a da apa de uma �bra �optia. Oleitor poderia perguntar para que serve tudo isso e onde a luz �e aproveitada? Talvez, os amposeletromagn�etios, gerados pelas ondas que passam, possam servir para desloar ��ons em sentidosopostos de aordo om sua polaridade, podem partiipar da despolariza�~ao de um neurônio e gerarnovos pulsos, podem inueniar os movimentos extremos das termina�~oes sin�aptias e sua modi-�a�~ao. Al�em disso este estudo pode revelar que embora a existênia de um pulso eletroqu��mio noneurônio seja um fenômeno aparentemente bin�ario omo nos omputadores, a gera�~ao deste pulso �einueniada a urto e longo prazo por ampos de for�a eletromagn�etios arater��stios de ondas deluz!A luz �e um fato ao mesmo tempo simples e singular, na iênia e na ilumina�~ao interior. �Einteressante a hist�oria e o desenvolvimento das teorias f��sias sobre a luz. No in��io onheia-seapenas as pedras magn�etias e alguns fenômenos el�etrios. O magnetismo e a eletriidade eramduas iênias separadas at�e que perebeu-se que uma orrente el�etria em um �o pr�oximo as pontasmagn�etias de uma b�ussula desloava a agulha desta �ultima. Come�ou-se a estudar a rela�~ao entre7Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide (eletromagnetism)".8Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Optial �ber".9Um espelho �e feito om uma pel��ula de metal na superf��ie de um vidro. A luz inidente reete na superf��ie dometal do espelho devido aos el�etrons livres da nuvem eletrônia arater��stia das liga�~oes qu��mias dos metais. Osel�etrons livres da liga�~ao met�alia, os ��ons da ionosfera e os ��ons da membrana elular dos neurônios reetem as ondaseletromagn�etias de luz. 101



os im~as e a eletriidade e desobriu-se que uma bobina de �os el�etrios om orrente se omportaomo um im~a e inferiu-se que os el�etrons nos �atomos de um im~a est~ao girando irularmente omoa orrente no �o de uma bobina. Estes experimentos uniram em uma mesma iênia os fenômenosel�etrios e magn�etios.Ent~ao estas observa�~oes experimentais foram sintetizadas nas equa�~oes matem�atias de Maxwell.Ele olhou para dois termos dependentes do tempo10 em suas equa�~oes. Um ampo magn�etio variantegera um ampo el�etrio. Um ampo el�etrio gerado �e um ampo el�etrio variante. Mas uma dasquatro equa�~oes a�rma tamb�em que um ampo el�etrio variante gera um ampo magn�etio. Umgerando o outro matematiamente impliava na forma�~ao de uma onda. Maxwell foi alular a velo-idade desta onda e desobriu que era a mesma que a veloidade da luz medida experimentalmente.Deduziu-se ent~ao que a luz �e uma onda eletromagn�etia11 e neste ponto a �optia foi inorporada ateoria eletromagn�etia dos ampos ondulat�orios. Finalmente Albert Einstein12, diante do fato experi-mental da onstânia da veloidade da luz, mostrou a relatividade do tempo e do espa�o13, expliou agravidade de uma forma geom�etria e fundamentou prin��pios mais gerais do que os da teoria l�assiado eletromagnetismo e da meânia.5.5 Ondas eletromagn�etiasVamos agora, para o ponto ruial desta an�alise das ondas eletromagn�etias no axônio de um neurônio.Sem onsiderar os detalhes geom�etrios, podemos dizer que uma onda eletromagn�etia existe, porqueuma varia�~ao do ampo el�etrio produz um ampo magn�etio vari�avel. Por sua vez, uma varia�~ao doampo magn�etio produz um ampo el�etrio vari�avel. Isso faz om que uma onda eletromagn�etiaseja propagada ada vez que de alguma forma o ampo el�etrio ou magn�etio varie abruptamente.Quando oorre a despolariza�~ao nas membranas do neurônio, o ampo el�etrio varia abruptamente,esta varia�~ao produz um ampo magn�etio vari�avel, que por sua vez produz um ampo el�etriovari�avel e assim suessivamente. Isto induz uma onda eletromagn�etia se propagando ao longo damembrana elular do axônio dos neurônios. Esta onda induzida se propaga de aordo om as equa�~oesde Maxwell14 do eletromagnetismo l�assio. Na formula�~ao onvenional15 om as equa�~oes integrais,utilizando unidades gaussianas16, a equa�~ao Maxwell-Faraday expressa-se na seguinte forma:IC Edl = ZZS �1 �B�t ds (5.2)onde:HC Edl �e a integral irular de linha (HC) do ampo el�etrio (E) ao longo das difereniais de linha(dl) de um iruito fehado.RRS �1 �B�t ds �e a integral de superf��ie (RRS) da derivada parial (�) do ampo magn�etio (B) emrela�~ao ao tempo ( ��t) dividido pela veloidade da luz (1 ). Esta integral �e alulada integrando-se osvalores difereniais (ds) sobre uma superf��ie delimitada pelo iruito fehado utilizado para o �aluloda integral de linha anterior.Na forma integral, om unidades gaussianas17, a lei de Amp�ere, om a orre�~ao de Maxwell,10Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell's equations#Time evolution".11Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell's equations#Vauum equations.2C eletromagneti waves and speed of light".12Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Albert Einstein".13Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Introdution to speial relativity#Clok delays and rod ontrations: more on Lorentz transformations".14Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell's equations".15Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell's equations#Conventional formulation in SI units".16Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell's equations#Equations in Gaussian units".17Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian units".102



expressa-se na seguinte equa�~ao: IC Bdl = ZZS �1 �E�t + 4� J� ds (5.3)onde:HC Bdl �e a integral irular de linha (HC) do ampo magn�etio (B) ao longo das difereniais delinha (dl) de um iruito fehado.RRS �1 �E�t + 4� J� ds �e a integral de superf��ie (RRS) da soma da derivada parial (�) do ampoel�etrio (E) em rela�~ao ao tempo ( ��t) mais (+) a intensidade da orrente el�etria (J) vezes 4 pi (4�)dividido pela veloidade da luz (1 ). Esta integral �e alulada integrando-se os valores difereniais(ds) sobre uma superf��ie delimitada pelo iruito fehada utilizado para o �alulo da integral delinha anterior.5.6 Correntes de ��ons nas membranas nos neurôniosEm um meio om argas el�etrias, a equa�~ao aima possui um termo proporional a orrente el�etria(J) que ruza a superf��ie ontornada aonde se alula as integrais. O modelamento do fenômenoeletroqu��mio dos neurônios, segundo um enfoque da teoria dos iruitos, onsidera este termo que�e proporional a orrente el�etria. O pulso eletroqu��mio que oorre nas membranas dos neurôniosem atividade, onsiste na abertura dos anais iônios desta membrana, o que possibilita, por difus~aopassiva, que as onentra�~oes iônias dentro e fora da �elula neuronal, diminuam este gradiente de��ons.Analisando este fenômeno perebemos que ele �e araterizado eletriamente, n~ao apenas pelasorrentes iônias que uem atrav�es da membrana, mas tamb�em pela abrupta varia�~ao do ampoel�etrio na normal da superf��ie do neurônio que est�a transmitindo um impulso. A orrente iônia�e onsiderada pelo modelamento dos neurônios de aordo om a teoria dos iruitos, om elementosdisretos passivos lineares (resistores), integrativos (apaitores) e derivativos (indutores). Por�em,se quisermos fazer uma an�alise mais ompleta do fenômeno, preisaremos utilizar um modelo queonsidere os ampos el�etrios (�E�t ) e magn�etios (�B�t ) variantes om o tempo ( 1�t), que geram as ondaseletromagn�etias na veloidade da luz quando oorrem os pulsos eletroqu��mios de despolariza�~ao damembrana dos neurônios.5.7 Ondas eletromagn�etios na superf��ie dos neurôniosConsideremos a teoria eletromagn�etia l�assia, formalizada pelas equa�~aoes de Maxwell, dentre elasas equa�~oes 5.2 e 5.3. Vamos agora, de aordo om estas equa�~oes, veri�ar o que oorre om osampos eletromagn�etios ao longo do axônio de um neurônio. Geometriamente, um axônio deum neurônio �e omo um ilindro om o diâmetro da ordem do \omprimento de onda" (�) da luzinfravermelha (equa�~ao 5.1).Os pulsos de despolariza�~ao da membrana dos axônios dos neurônios em atividade, orrespondem�a uma mudan�a abrupta do ampo el�etrio na normal �a superf��ie do ilindro axonal, ao longo deum ontorno irular ao redor de uma se�~ao de um neurônio. A fonte da onda eletromagn�etiagerada, �e a varia�~ao abrupta do ampo el�etrio na espessura da membrana elular do axônio deum neurônio. De aordo a segunda parela (4� J) do segundo membro da equa�~ao 5.3, a orrenteel�etria (J) orrespondente aos ��ons que ruzam a membrana do axônio neuronal, tamb�em ontribuipara gera�~oes de ondas eletromagn�etias de luz. Por�em, na presente edi�~ao deste trabalho, n~ao103



onsideraremos estas inuênias, das orrentes iônias, nos ampos magn�etios da membrana dosneurônios.De aordo om a referênia [43℄ a diferen�a de potenial entre o interior e o exterior da �elulaneuronal �e era de -70 miliVolts (�7 �10�2 V) sendo o interior mais negativo. Na passagem do pulsoeletroqu��mio, esta diferen�a de potenial pode aumentar at�e mais de 30 miliVolts (3 �10�2 V) em umtempo menor que 10�3 = 1 mili segundo18. Considerando que a espessura da membrana elular doneurônio, �e era de 70 Angstrons (7 � 10�9 metros), a varia�~ao do ampo el�etrio na normal paralela�a espessura da membrana do axônio de um neurônio, no primeiro ilo de um pulso eletroqu��mio �edado pela seguinte equa�~ao:varia�~ao do ampo el�etrio = diferen�a de potenial el�etrio (ddp)espessura da membrana elulartempo de varia�~ao da ddpvaria�~ao do ampo el�etrio = �E�t � �E�t = 3�10�2�(�7�10�2)V7�10�9m10�3s) �E�t = (3+7)�10�2V10�3s�7�10�9m) �E�t = 10�10�2V7�10�12s�m = 10�1V7�10�12s�m) �E�t = 1V7s�m � 10�1+12 = 10117 > 1010 V oltssegundo�metro) �E�t > 10 bilh~oes de Volts por segundo por metro (5.4)Ressaltamos aqui que �E�t foi alulado na espessura da �n��ssima membrana dos axônios dosneurônios. Que foram feitas in�umeras aproxima�~oes. Que foi suposto aproximadamente a maiorfrequênia de pulsos eletroqu��mios nos axônios dos neurônios. E que todos os �alulos foram feitasutilizando o eletromagnetismo l�assio sem onsiderar as orre�~oes quântias. Certamente estesvalores alulados n~ao s~ao exatos, mas uma an�alise qualitativa nos permite onluir a importâniade aprofundarmos os estudos te�orios e experimentais dos ampos eletromagn�etios ondulat�orios naveloidade da luz em intera�~ao om a bio-eletro-qu��mia dos neurônios do sistema nervoso na basematerial da mente.Podemos veri�ar que este valor �e extremamente alto. Um pulso eletroqu��mio em um neurônio,aminha ao longo do axônio om uma veloidade entre 1 e 100 metros por segundo. Considerandoque a frequênia de pulsos na membrana do neurônio pode ser de at�e 1000 Hertz (ilos por segundo),ou ainda, que o impulso do potenial de repouso ao pio, e a \volta", dura era de um milisegundo,teremos nos neurônios nos quais o impulso eletroqu��mio possui veloidade de 20 metros por segundoque: v = veloidade = frequênia� omprimento de onda = f � �) v = f � �) � = vf) � = 20ms1000 1s = 2100 � metro�segundosegundo) � = 2metro100 ) �2 = 1 ent��metro (5.5)Isto signi�a que a metade do omprimento, da \onda neural" expressa na equa�~ao 5.5 aima,18Os neurônios podem pulsar om uma frequênia de at�e 1000 Hertz (ilos por segundo). Isto signi�a que em umper��odo menor que 1 milisegundo pode oorrer meio ilo de um pulso de despolariza�~ao na membrana do axônio deum neurônio. Em outras palavras a diferen�a de potenial el�etrio na espessura da membrana elular pode variar de-70 at�e 30 miliVolts em um tempo menor que 1 milisegundo.104



�e igual a 1 ent��metro. Visualize um \ilindro" om diâmetro igual ao do axônio, e omprimentode 1 ent��metro. Nossos �alulos indiam que neste \ilindro axonal", em dado instante, o ampoel�etrio (\E") varia de aordo om a equa�~ao 5.4, a uma taxa maior que 1010 Volts por metro emum segundo. Se onsiderarmos a equa�~ao de Maxwell 5.3 numa superf��ie il��ndria de 1 ent��metrode omprimento ao longo membrana do axônio, no qual o ampo el�etrio (\E") varia onforme5.4, e onsiderarmos o ontorno que irunsreve este ilindro19, teremos um ampo magn�etio nairunferênia do axônio, no ponto de pio do pulso eletroqu��mio, dado por:IC Bdl = RRS �1 �E�t + 4� J� dsdesonsiderando a orrente; fazendo J = 0) IC Bdl = RRS �1 � �E�t � ds) B � (irunferênia do axônio) > �1 � 1010� � superf��ie il��ndria do axônio) B � (2�R) > �1 � 1010� � 10�2 � (2�R)) B > 1 � 108 (5.6)Este ampo magn�etio anelar gerado, induz um ampo el�etrio perpendiular no interior do axôniodo neurônio, na dire�~ao longitudinal deste. Normalmente a an�alise de um ampo eletromagn�etiovariante �e feita s�o om o ampo el�etrio ombinando as duas equa�~oes de Maxwell, 5.2 e 5.3, paragerar a equa�~ao da onda. N~ao aprofundaremos a an�alise deste ponto em diante. Mas �e importantealular exatamente o ampo, no eixo longitudinal do axônio, porque ele pode ser uma for�a el�etriavetorial signi�ativa que ontribui para o transporte de ��ons, e talvez neurotransmissores, atrav�es doaxônio entre o orpo e as termina�~oes sin�aptias dos neurônios.5.8 Teoria da relatividade do espa�o e do tempoIndependentemente da geometria e intensidade exata dos ampos eletromagn�etios variantes geradosem um neurônio, podemos a�rmar que ondas eletromagn�etias na veloidade da luz s~ao emitidas porestas �elulas nervosas, e talvez reebidas tamb�em. Uma quest~ao intrigante: ser�a que estes amposondulat�orios luminosos fazem parte de nossa onsiênia e ser? Se somos parialmente feitos de\luz", poderemos dizer que em erto sentido somos um observador na veloidade da luz? Talvez issosigni�que que podemos estar onsientes das singularidades do tempo e do espa�o de nosso \orpo deluz", previstas pela teoria da relatividade espeial [speial relativity20℄ elaborada por Albert Einstein21.No in��io do s�eulo passado veri�ou-se experimentalmente que a veloidade da luz [speed of light22℄era a mesma para todos os observadores ineriais23 om veloidade onstante. Einstein enfatizou estefato experimental e baseou a teoria da relatividade espeial [theory of relativity24℄ nos dois postuladosseguintes: [The postulates of speial relativity, Wikipedia (2013)25℄Os postulados da relatividade espeial19Este ontorno onsiste na irunferênia do axônio 2�R (2pi vezes o raio R).20Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Speial relativity".21Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Albert Einstein".22Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Speed of light".23Um observador inerial �e aquele que tem veloidade onstante, em rela�~ao �a um sistema de referênias inerial deespa�o e tempo, no qual as leis da f��sia se apliam na sua forma mais simples.24Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Theory of Relativity#Speial relativity".25Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Introdution to speial relativity#The postulates of speial relativity".105



1. Primeiro postulado - Prin��pio da relatividade26 - As leis da f��sia s~ao as mesmas em todosos sistemas de referênia ineriais27. Em outras palavras, n~ao existe sistema inerial dereferênia privilegiado.2. Segundo postulado - Invariânia de  - A veloidade da luz () no v�auo �e a mesmapara todos os observadores. Ela n~ao depende do movimento relativo do observador ou domovimento da fonte de luz.A onstânia da veloidade da luz pode ser expressa na linguagem matem�atia da seguinte forma:onstante = veloidade da luz () = intervalo espaial (�xluz)intervalo temporal (�tluz)) onstante =  = �xluz�tluz)  ��tluz = �xluz) 2 ��t2luz = �x2luz (5.7)Elaborando este oneito, hega-se a express~ao do invariante relativ��stio das oordenadas tempo-espaiais de eventos mensurados por todos os observadores ineriais om veloidade onstante. Oinvariante relativ��stio �e dado por: �x2 � 2 ��t2 = onstante (5.8)onde:�x �e um interevalo espaial entre as posi�~oes de dois eventos suessivos medidos em rela�~ao �a umsistema de referênia inerial.�t �e um intervalo temporal entre os instantes dos mesmos eventos suessivos menionados aima. �e a veloidade da luz.Em outras palavras, suponhamos que um observador O' e outro observador O sejam ineriais eestejam se movendo um em rela�~ao ao outro om veloidade v onforme representado na �gura �aseguir:

Figura 5.1: Sistemas de referênia ineriais om veloidade relativa v.26Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Priniple of relativity".27Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Inertial frame of referene".106



De aordo om a teoria da relatividade, as medidas dos intervalos de espa�o e de tempo entreeventos suessivos, feita pelos observadores O e O', resultar�a no �alulo do invariante relativ��stioonstante. Matematiamente o invariante relativ��stio �e dado por:�x2 � 2 ��t2 = �x02 � 2 ��t02 = onstante (5.9)onde:�x0 e �t0 s~ao os intervalos de espa�o e tempo respetivamente, entre dois eventos suessivos,medidos pelo observador O'.�x e �t s~ao os intervalos de espa�o e tempo respetivamente, entre os mesmos dois eventossuessivos aima menionado, medidos por outro observador O indiado na �gura anterior.5.9 Dilata�~ao do tempoPodemos dizer, em uma linguagem mais elaborada, que a equa�~ao 5.9 expressa a invariânia dosintervalos no espa�o-tempo de Minkowski [Minkowski spaetime28℄ medidos por um observador dosistema de referênia inerial nos quais as posi�~oes de espa�o e os instantes de tempo de eventossuessivos s~ao observados. Um evento �e um fato om oordenadas no espa�o e no tempo.Exempli�ando, imagine o evento de um rel�ogio parado na origem do sistema de referênia inerialdo observador O representado na �gura anterior. Do ponto de vista de outro observador O' sedesloando om veloidade v em rela�~ao ao rel�ogio, os intervalos de espa�o �x0 e de tempo �t0 s~aodiferentes de zero. Do ponto de vista do observador O, parado em rela�~ao ao rel�ogio, o intervalo deespa�o �x �e zero. Considerando agora o invariante relativ��stio expresso na equa�~ao 5.9, apliadaneste exemplo espe���o, teremos:�x2 � 2 ��t2 = �x02 � 2 ��t02�x2 = 0) �2 ��t2 = �x02 � 2 ��t02) �t2 = �t02 � �x022 (5.10)Sabendo que a veloidade v, do observador O' em rela�~ao ao rel�ogio, �e expressa por:v = �x0�t0) �x0 = v ��t0) �x02 = v2 ��t02 (5.11)Subistituindo esta equa�~ao 5.11 na equa�~ao 5.10 anteedente, obtemos:�t2 = �t02 � v2�t022) �t2 = �t02 � �1� v22�) �t = �t0 �q1� v22) �t0 = �tq1� v22 (5.12)28Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Introdution to speial relativity#The Minkowski formulation: introdution of spaetime".107



Repare que a medida que a veloidade v, do observador O' em rela�~ao ao rel�ogio observado, seaproxima da veloidade da luz (), o resultado, dentro da raiz no denominador da �ultima equa�~ao,tende �a zero. Quando o denominador de uma fra�~ao tende �a zero, a fra�~ao em si tende �a in�nito.O signi�ado f��sio, desta singularidade matem�atia, �e que na medida que rese a veloidade v,relativa ao rel�ogio, o observador O' perebe os intervalos de tempo �t0 ada vez maiores em rela�~aoaos respetivos intervalos de tempo �t entre os mesmos eventos suessivos medidos pelo observadorO parado em rela�~ao ao rel�ogio.Este efeito �e hamado pelos f��sios de dilata�~ao do tempo [time dilation29℄. No limite, quando aveloidade relativa v, entre o observador O' e o rel�ogio observado, se igualar a veloidade da luz ,este observador pereber�a a \parada" do rel�ogio e do tempo relativo observado!De aordo om o segundo postulado30 da teoria da relatividade, um observador na veloidade daluz, em rela�~ao �a um sistema de referênia inerial, est�a na veloidade da luz em rela�~ao a todos ossistemas de referênia ineriais. Isto signi�a que tal \observador luminoso" perebe a \parada" dotempo relativo dos eventos materiais!Considere a possibilidade das ondas eletromagn�etias na veloidade da luz, que s~ao produzidasem nossos neurônios, partiiparem de nossa onsiênia. Considere a possibilidade de estarmos ons-ientes deste nosso \orpo de luz" que emana da atividade eletroqu��mia de nossas �elulas nervosas.Considere a possibilidade de que om esta \onsiênia iluminada" observemos os eventos omo umobservador na veloidade da luz. Ser�a que isto expliaria a onsiênia do eterno agora?Estamos onsiderando a possibilidade da luz f��sia, que emana da atividade eletroqu��mia denossos neurônios, partiipar de nossa onsiênia e mente. Estamos tamb�em expliando omo, deaordo om a teoria da relatividade, oorrem singularidades no espa�o-tempo quando um observadorse aproxima da veloidade da luz. Estas onsidera�~oes metaf��sias31 s~ao transendidas pela revela�~aono \Livro de Urantia", par�agrafos 0.6 8-932:Mente �e um fenômeno que denota a presen�a-atividade do minist�erio vivo e tamb�em desistemas variados de energia; e isso �e verdadeiro para todos os n��veis de inteligênia. Na persona-lidade, a mente interv�em ontinuamente, entre o esp��rito e a mat�eria; e desse modo, o universo�e iluminado por três esp�eies de luz: a luz material, a luz do disernimento intuitivo-inteletuale a luminosidade do esp��rito.Luz - a luminosidade do esp��rito - �e um s��mbolo verbal, uma �gura de disurso que onotaa manifesta�~ao da personalidade arater��stia dos seres espirituais de v�arias ordens. Essaemana�~ao luminosa n~ao est�a relaionada, sob nenhum ponto de vista, �a luz do disernimentointuitivo-inteletual nem �as manifesta�~oes da luz f��sia.E ainda mais importante, que o entendimento do fenômeno damente e da luz f��sia, �e a revela�~aode que a personalidade33 uni�a o esp��rito, a alma, a mente e o orpo. Liberdadora �e a revela�~ao deque a personalidade funiona omo um fator na situa�~ao total34 da vida. Transendente �e a revela�~aode que a personalidade humana �e a �unia realidade, do mundo f��sio, que pode transender �a29Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Time dilation".30Informativo: \Teoria da Aprendizagem", Se�~ao 5: \F��sia", Subse�~ao 5.8: \Teoria da relatividade do espa�oe do tempo", Par�agrafo 2.31\Livro de Urantia", Doumento 101: \A Verdadeira Natureza da Religi~ao", Item 101.2: \A Religi~ao omoUm Fato", Par�agrafo 7.32\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.6: \Energia e Modelo Original",Par�agrafo 8.33\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 11.34\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 13. 108



sequênia material dos eventos temporais. Nas palavras de Jesus, omo revelado no \Livro deUrantia", par�agrafo 130.7 435:O tempo �e a orrente, que ui, dos eventos temporais perebidos pela onsiênia da riatura.Tempo �e um nome dado ao arranjo-suess~ao por meio do qual os eventos s~ao reonheidos edifereniados. O universo do espa�o �e um fenômeno relaionado ao tempo, omo �e visto dequalquer posi�~ao interior, fora da morada �xa do Para��so. O movimento do tempo �e reveladoapenas em rela�~ao a algo que, omo um fenômeno no tempo, n~ao se move no espa�o. No universodos universos, o Para��so e as suas Deidades transendem a ambos, ao tempo e ao espa�o. Nosmundos habitados, a personalidade humana (residida e orientada pelo esp��rito do Pai doPara��so) �e a �unia realidade, do mundo f��sio, que pode transender �a sequênia materialdos eventos temporais.5.10 Contra�~ao do espa�oAlgo intrigante e singular oorre tamb�em om os intervalos de espa�o, quando o observador est�a emuma veloidade pr�oxima �a da luz em rela�~ao ao evento observado. Para veri�ar isto, vamos adiionaruma r�egua parada em rela�~ao ao observadorO representado na �gura36 anterior dos sistemas ineriais.Suponhamos que esta r�egua tenha um omprimento �x quando medida no sistema de referênia desteobservador O.Agora imagine que o observador O' passe om veloidade v pr�oximo ao rel�ogio e a r�egua paradosna origem do observador O desrito anteriormente. Os intervalos de tempo, �t e �t0, observados porO e O', entre a passagem pelos extremos da r�egua, parada em rela�~ao ao rel�ogio e a O, s~ao dadosrespetivamente por: �t = �xv�t0 = �x0v) �x = v ��t) �x0 = v ��t0) v = �x�t = �x0�t0 (5.13)onde:�t �e o intervalo de tempo, medido pelo observador O om veloidade v em rela�~ao ao observadorO', durante o qual este �ultimo passa pelas extremidades da r�egua de omprimento �x.�t0 �e este mesmo intervalo de tempo medido pelo observador O' om veloidade relativa v, peloqual ele passa pelos dois extremos da r�egua om omprimento �x0 parada em rela�~ao ao rel�ogio e oobservador O.Lembrando que de aordo om a equa�~ao 5.12 veri�amos que:�t0 = �tq1� v22Substituindo este resultado na equa�~ao 5.13 onlu��mos que:35\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.7: \Em Cartago - O Disurso sobreo Tempo e o Espa�o", Par�agrafo 4.36Informativo: \Teoria da Aprendizagem", Se�~ao 5: \F��sia", Subse�~ao 5.8: \Teoria da relatividade do espa�oe do tempo", Par�agrafo 11. 109



�x�t = �x0�t0) �x�t = �x0�tr1� v22) �x�t ��t = �x0 �q1� v22) �x = �x0 �q1� v22 (5.14)Em outras palavras, a r�egua parada em rela�~ao ao observador O, que para ele tem o omprimentode �x, aparenta estar ontra��da por um fator igual �a q1� v22 para o observador O', que mede oomprimento �x0 desta r�egua pela qual ele passa om veloidade relativa v.Este �ultimo resultado �e hamado pelos f��sios de ontra�~ao do espa�o [length ontration37℄. Elesigni�a que na medida que aumenta a veloidade relativa v de um observador inerial em rela�~ao�a um evento observado, ada vez mais ele perebe suas medidas espaiais ontra��rem na dire�~aodesta veloidade. At�e que no limite, quando a veloidade relativa v for igual �a veloidade da luz, o segundo termo do segundo membro da equa�~ao 5.14 se torna zero e um enorme omprimentoespaial �e perebido ontra��do em um �unio ponto . . . teoriamente.Conlu��mos que de aordo om a teoria da relatividade restrita um observador na veloidade daluz transende o espa�o e o tempo relativo dos orpos materiais. Podemos onsiderar a possibilidadede que esta transendênia possa ser uma etapa no aminho que leva do tempo para eternidade e doespa�o limitado para o in�nito. Finalmente lembremos que Jesus havia dito que a id�eia que temosde Deus n~ao importa muito, desde que n�os sejamos sabedores do ideal da natureza in�nita e eternaDele38.5.11 Observadores luminosos na veloidade da luzRepare no �ultimo termo, da equa�~ao 5.14, que na medida que a veloidade v se aproxima da veloidadeda luz , o resultado dentro do radial (q1� v22 ), se aproxima de zero (q1� 22 = p1� 1 = 0).Fisiamente isto signi�a que na medida aumenta a veloidade relativa v, de uma r�egua em rela�~ao �aum observador, este que observa pereber�a esta r�egua se ontrair na dire�~ao do movimento at�e que,no limite, quando a veloidade v for igual a veloidade da luz , o omprimento relativo da r�eguaser�a zero. Em resumo um observador que estivesse na veloidade da luz veria o tempo parar e oespa�o se ontrair at�e um �unio ponto. Mas se as ondas eletromagn�etias na veloidade da luz fazemparte do nosso ser, poderemos dizer que somos, em parte, um observador na veloidade da luz!O que signi�aria pereber o tempo e onsequentemente o movimento dos orpos materiais parar?Seria talvez, omo dizem os que experimentaram uma unidade om o esp��rito, viver no eternoagora, transendendo o tempo. E o que signi�aria, para o ser na veloidade da luz, onsientedo eu espiritual transendente, pereber uma dimens~ao in�nita do espa�o se ontrair em um ponto?Seria talvez, uma onsiênia de estar unido ao riador divino do tempo e do espa�o, presente naessênia ausal de todo universo! Mas a omnipresen�a �e um atributo apenas de Deus. Ele �e esp��ritoin�nito e eterno.37Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Length ontration".38\Livro de Urantia", Doumento 161: \Novas Disuss~oes om Rodam", Item 161.1: \A Pessoalidade deDeus", Par�agrafo 3. 110



Observe estimulado leitor, que as ondas eletromagn�etias de luz s~ao um ampo de for�a e n~aoum objeto material. A mat�eria se arateriza pela presen�a de massa, e embora seja tamb�em umaforma de energia, um orpo material jamais poder�a hegar a veloidade da luz. A luz f��sia �e umasingularidade tempo-espaial na iênia humana evoluion�aria. A luminosidade do esp��rito39 �e umamanifesta�~ao da personalidade arater��stia dos seres espirituais de v�arias ordens, de aordo om arevela�~ao supra-humana no Livro de Urantia. E se o esp��rito divino �e a verdadeira luz que iluminatodo humano que vem ao mundo40, a religi~ao e a iênia est~ao onordando sobre a mesma ausaprimordial.A teoria da relatividade, do espa�o e do tempo, �e tamb�em a teoria da rela�~ao, da raz~ao, entrea varia�~ao de espa�o e de tempo, igual a veloidade da luz no v�auo. Foi provado, no in��io dos�eulo XX41, que a veloidade da luz �e onstante no v�auo e que ela �e a veloidade limite dos orposmateriais. Tamb�em foi provado teoriamente, que para um observador movendo-se nesta veloidadelimite, o tempo e o movimento dos orpos materiais paree parar, e um enorme espa�o paree seontrair em um ponto. Cera de em anos depois estamos a�rmado que quando os ��ons se movem nosistema nervoso de nosso organismo, nosso orpo orgânio emite ondas eletromagn�etias na veloidadeda luz. Se estas ondas na veloidade da luz fazem parte de nossa onsiênia e ser, signi�a que emparte somos um observador na veloidade da luz.Nossa esperan�a, ao esrever estas id�eias, �e que muitos ientistas voltem sua aten�~ao para luzdivina em seu interior. Ser�a bom para todos, se ada personalidade42 humana for mais uni�ada,ou seja, que o esp��rito, alma, mente e orpo de ada um esteja unido na pessoa integral de adaum. Trabalhamos para que as esolas de edua�~ao integral43 possam estimular este onheimentouni�ado da iênia da energia-mat�eria, da �loso�a da mente e da religi~ao do esp��rito.5.12 Transformando a energia material em energia luminosaA famosa equa�~ao de Albert Einstein expressa o fato de que a massa �e uma forma de energia:Energia (E) = massa (m) � (veloidade da luz ())2E = m � 2 (5.15)Esta equa�~ao est�a oerente om a revela�~ao no \Livro de Urantia", par�agrafos 42.4 10-1144:Em toda essa metamorfose, que nuna aaba, entre energia e mat�eria . . .O ar�esimo de massa �a mat�eria �e igual ao ar�esimo de energia, dividido pelo quadrado daveloidade da luz. . . .Expressando isso na linguagem matem�atia:39\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.6: \Energia e Modelo Original",Par�agrafo 9.40\Livro de Urantia", Doumento 40: \Os Filhos Asendentes de Deus", Item 40.5: \Os Mortais do Tempoe do Espa�o", Par�agrafo 19.41No in��io do s�eulo XX, no ano de 1905, Albert Einstein publiou seu artigo sobre o que �e hoje onheido omo ateoria da relatividade espeial.42Livro: \Di�alogos `�que s~ao' (��~ao) baseados no Livro de Urantia - Livro Um", Cap��tulo 7: \Di�alogo, Psiologiae Espiritualidade", Item 7.4: \Pessoalidade ou personalidade".43Informativo: \Edua�~ao Integral (Urantia-GAIA e Sri Aurobindo), Steiner, Montessori, Esola da Ponte, GaiaEduation e Doman (IAHP)".44\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.4: \A Energia e asTransmuta�~oes da Mat�eria", Par�agrafo 10. 111



Tabela 5.1: Diferentes formas da energiaTipo de Grandeza Express~ao Matem�atiaEnergia RelaionadaAtômia Massa Energia = m � 2Potenial Espa�o Energia potenial (TRG)Cin�etia Tempo Energia = m�v22Luminosa Luz Energia = h � f
massa (m) = Energia (E)(veloidade da luz ())2m = E2 (5.16)A energia pode se manifestar de muitas formas. Basiamente temos a energia material na massados orpos materiais. A energia potenial que determina a geometria do espa�o de aordo om ateoria da relatividade geral [General relativity45℄. A energia in�etia, manifestada no movimento dosorpos materiais, que ao se moverem determinam o passar do tempo. E a energia luminosa, nasondas eletromagn�etias na veloidade da luz, dada por:Energia (E) = onstante de P lank (h) � frequênia da luz (f)E = h � f (5.17)A energia �e um dos oneitos f��sios mais entrais da iênia ontemporânea. Conforme podemosonstatar na tabela a seguir:onde:� m simboliza a massa�  simboliza a veloidade da luz� TRG �e a abrevia�~ao de Teoria da Relatividade Geral� v simboliza a veloidade de um orpo material� h simboliza a onstante de Plank� f simboliza a frequênia de um f�oton de luz5.13 \Inteligênia" da luzO fato �e que a atividade eletroqu��mia no nosso �erebro, e o alor de nosso orpo, emite ondas ele-tromagn�etias na veloidade da luz. Neste fenômeno estamos transformando a energia qu��mia dosalimentos metabolizados em energia luminosa. Estamos transformando mat�eria em \luz" infraver-melho. Mas a luz �e uma forma muito mais organizada de energia, assim omo a vida. Fisiamente �eposs��vel transformar a mat�eria de nosso orpo em luz. A forma e estado da energia e de um sistemadepende da entropia deste sistema. A entropia por sua vez se relaiona om o grau de organiza�~ao45Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/General relativity".112



dos estados de um sistema no espa�o e a quantidade de informa�~ao de seus movimentos no tempo.Estas grandezas dependem da probabilidade de um evento no espa�o-tempo.A luz �e uma forma de energia das mais organizadas, por isso �e uma forma da energia om baixaentropia e grande quantidade de informa�~ao. Este elevado grau de organiza�~ao �e arater��stio dosorganismos vivos. A energia �e uma grandeza f��sia universal. A teoria da relatividade demonstrouque a massa �e uma forma de energia ondensada, e que a energia potenial, do ampo gravitaionaldos orpos materiais, �e que determina a geometria do espa�o. A energia in�etia nos movimentos dasmassas, �atomos e el�etrons, �e respetivamente onheida omo energia meânia, t�ermia e el�etria.Estes movimentos \maram o ompasso" do passar do tempo. A energia luminosa �e proporional afrequênia dos f�otons de luz. Em outras palavras, a massa, o espa�o, o tempo, e todas as grandezasf��sias orretamente ombinadas, relaionam-se om a energia. Podemos a�rmar om Lavousierdepois de Einstein46, que: \na natureza a energia n~ao se perde e n~ao se ria, ela se transforma".5.14 Teoria da relatividade geralPodemos pesquisar na Internet que:General relativity, Wikipedia (2013)47Teoria da Relatividade GeralA relatividade geral, ou a teoria da relatividade geral, �e uma teoria geom�etria da gravita�~aopubliada por Albert Einstein em 1916 [23℄ e tamb�em �e a desri�~ao atual da gravita�~ao na f��siamoderna. A teoria da relatividade geral generaliza a relatividade restrita e a lei da gravita�~aouniversal de Newton, provendo uma desri�~ao uni�ada da gravidade omo uma propriedadegeom�etria do espa�o e tempo, ou espa�o-tempo. Em partiular, a urvatura do espa�o-tempoest�a diretamente relaionada om a energia e o momento da mat�eria e radia�~ao presente. Arela�~ao �e espei�ada pelas equa�~aoes de ampo de Einstein, um sistema de equa�~oes difereniaispariais.A teoria da relatividade restrita equaionou omo as nossas medidas relativas de tempo e espa�o semodi�am quando mudamos a veloidade. Na teoria da relatividade geral estendeu-se este oneitopara inluir os ampos gravitaionais. A seguir faremos algumas simpli�a�~oes para obtermos umano�~ao qualitativa das sigularidades48 espa�o-temporais que transparessem na solu�~ao das equa�~oesde Einstein obtidas por Shwarzshild49.Em um sistema meânio a energia total se onserva. Imaginemos um planeta de massa (m) quea partir de uma enorme distânia, e om uma energia in�etia iniial nula, ai livremente at�e seaproximar de um orpo solar de massa (M) e se estabilizar em uma �orbita irular om veloidade�nal (v) �a uma distânia (r) do sol. Sabemos que:Energia Total = ConstanteEnergia Total = Energia Cin�etia + Energia PotenialNeste aso:46Lavousier, ao pesquisar a onserva�~ao da molaridade dos elementos nas rea�~oes qu��mias, a�rmou que: \nanatureza nada se ria nada se perde, tudo se transforma". Einstein mostrou que esta lei da onserva�~ao da molaridadedos elementos qu��mios n~ao �e exata, pois a massa dos n�uleos atômios pode se transformar em energia. Por�em,embora a massa e a quantidade de �atomos de um elemento qu��mio possa n~ao se onservar em uma rea�~ao nulear,podemos ainda a�rmar que a energia se onserva, j�a que a massa �e uma forma de energia segundo a famosa equa�~aoE = m2.47Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/General relativity".48Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/General relativity#Singularities".49Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Shwarzshild solution".113



Energia Cin�etia Final = m�v22Energia Cin�etia Iniial (v = 0) = m�022 = 0Energia Potenial Final = �GMmrEnergia Potenial Iniial (r =1) = �GMm1 = 0Logo:Energia Total Iniial = 0 + 0 = 0 = Energia Total FinalEnergia Total Final = m�v22 � GMmr = 0Conlu��mos que:m � v22 = GMmr (5.18)logo,v2 = 2GMr (5.19)onde:G �e a onstante gravitaionalM �e a massa da fonte entral de ampo gravitaional omo o solm �e a massa do orpo em queda livre omo a terrar �e o raio ou distânia �nal entre os dois orpos de massa M e mv �e a veloidade �nal do orpo omo a terraNovamente lembramos da equa�~ao 5.12 da dilata�~ao do tempo, que:�t0 = �tq1�v22) �t = �t0 �q1� v22 (5.20)Substituindo 5.19 na equa�~ao anterior 5.20, obtemos:�t = �t0 �r1� 2GMr � 2 (5.21)Nesta �ultima equa�~ao �t0 �e o tempo medido pelo observador' em queda livre em um ampogravitaional gerado por um orpo de massa M �a uma distânia r. Se o orpo atrator for muitodenso ser�a poss��vel ultrapassar o limite de Shwarzshild dado por:2GMr � 2 = 1 (5.22)114



ent~ao: �t = �t0 � p1� 1 = �t0 � 0 (5.23)Esta �ultima equa�~ao s�o �e satisfeita no limite quando �t0 tende a in�nito. Conluimos e provamosque de aordo om a teoria da relatividade do tempo e do espa�o existem dois pontos r��tios no qualo tempo relativo para e um enorme espa�o aparenta se ontrair �a um ponto. Um deles revelado pelateoria da relatividade restrita �e a veloidade da luz. O outro revelado pela teoria da relatividadegeral �e a densidade material aima de um limiar quando se formam os buraos negros.
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Cap��tulo 6Matem�atiaSer�a que a mente pode ser expliado por um modelo matem�atio? Ser�a que a matem�atia e oonheimento humano �e uma parte da mente? Muitos onordar~ao que a matem�atia �e uma dasrealiza�~oes inteletuais da mente humana. Por este motivo remos que se formalizarmos um modelo,que se equipare em generalidade ao sistema nervoso, a linguagem matem�atia estar�a inlu��da nestemodelo.Neste ap��tulo mostraremos que podemos fazer uma assoia�~ao entre a teoria dos onjuntos e dosgrafos om a do formalismo aqui de�nido que hamaremos de sistemas neural gen�erio. Neste for-malismo os onjuntos de qualquer sistema matem�atio s~ao assoiados aos \n�os" ou neurônios de umsistema neural gen�erio. As fun�~oes que estabeleem rela�~oes entre os elementos dos onjuntos ques~ao vari�aveis s~ao representadas pelos \ramos" ou onex~oes inter-neurais do modelo. Estas rela�~oespodem ser determin��stias ou probabil��stias. O modelo pode ter uma representa�~ao em forma delista ou de um grafo. O espa�o de um sistema neural gen�erio ser�a representado pelos poss��veisestados de suas vari�aveis. O passar do tempo de nosso modelo �e representado pelos movimentos,varia�~oes e mais preisamente itera�~oes das fun�~oes do sistema. O espa�o e o tempo f��sio omo o-nheemos �e um aso partiular dos espa�os e tempos poss��veis no nosso sistema neural gen�erio. Poisassim omo a matem�atia, as teorias f��sias tamb�em s~ao uma realiza�~ao e uma parte do pensamentohumano. Quando de�nirmos laramente estas id�eias mostraremos que a aprendizagem em um sis-tema matem�atio oorre quando as fun�~oes do sistema variam om o tempo. Ent~ao apresentaremosa fun�~ao de aprendizagem de v�arios modelos matem�atios tradiionais e onluiremos esta se�~ao oma forma gen�eria da equa�~ao de aprendizagem.
6.1 Sistemas neurais gen�eriosUma das teorias mais fundamentais da matem�atia �e a teoria dos onjuntos e de suas fun�~oes.Qualquer modelo matem�atio �e omposto de um onjunto de possibilidades e de fun�~oes relaionandoos elementos vari�aveis destes onjuntos. Um sistema neural gen�erio �e simplesmente um grafo onde osonjuntos de vari�aveis do sistema matem�atio s~ao assoiados aos \neurônios" do sistema, e as fun�~oesque relaionam estes onjuntos s~ao representadas pelas onex~oes destes. Seguem alguns exemplos desistemas matem�atios representados pelos respetivos sistemas neurais gen�erios.y = f(x)Y (s) = H(s) �X(s)MatrizA =MatrizB �MatrizC 117



6.2 Sistemas neurais nos omputadoresOs omputadores em erto sentido s~ao mais pr�oximos da mente humana que os modelos matem�atios.Se observarmos os omputadores omo um aso partiular dos sistemas neurais gen�erios os onjuntosde vari�aveis do modelo matem�atio representados pelos neurônios orresponde aos bits de informa�~aoda mem�oria dos omputadores. As fun�~oes do modelo matem�atio representadas pelas onex~oes dosistema neural gen�erio orrespondem aos softwares dos omputadores. Para falar da generalidadedeste modelo podemos pensar nos omputadores omo um proessador de s��mbolos e de informa�~ao.O matem�atio deve ser humilde para onstatar que qualquer onheimento matem�atio que tenhahegado a ele por meio da linguagem humana esrita ou falada, veio atrav�es de s��mbolos. Qualquerimagem ou informa�~ao que possa estar no omputador abe em um aso partiular dos sistemasneurais gen�erios. Basta pegar o modelo matem�atio ou seja apenas uma sequênia de palavras ouseja l�a o que for e oloar no omputador. Feito isto assoie a mem�oria e os dados om os neurôniose as fun�~oes e programas om as onex~oes do sistema neural gen�erio. A denomina�~ao gen�erio,�e neess�aria pois as redes neurais arti�iais e o aspeto simb�olio dos sistemas nervosos biol�ogiospodem ser representados pelos sistemas neurais gen�erios.A generalidade do omputador est�a no fato que ele �e um proessador de informa�~oes 1. E ageneralidade disto est�a na amplitude e abrangênia do oneito de quantidade de informa�~ao. Aquantidade de informa�~ao de um evento em bits �e o logat��timo na base dois do inverso da proba-bilidade de oorrênia deste evento. Um evento dentre outros pode ser sempre simbolizado omouma \letra" dentro de um alfabeto. Tudo para dizer que o oneito fundamental por tr�as dos sis-temas neurais gen�erios �e a id�eia de s��mbolo omo de�nido na se�~ao �los�o�a 2.3 deste trabalho.A probabilidade de existênia dos s��mbolos determina a quantidade de informa�~ao. A quantidadede informa�~ao �e o elemento da mem�oria dos omputadores onde est~ao n~ao apenas os dados mastamb�em os programas que os animam. Muitas das id�eias matem�atias podem ser mapeadas em umomputador. Os modelos matem�atios simboliz�aveis pelas informa�~oes de uma linguagem humana,de um livro, de um desenho ou de um software de omputador �e um aso partiular de um sistemaneural gen�erio. Nestes sistemas os s��mbolos poss��veis de existirem em vari�aveis quantidades s~aorepresentados pelo estado dos n�os neuronais de nosso sistema neural gen�erio. As rela�~oes funionaise l�ogias que dizem a respeito de omo a existênia destes s��mbolos oorre e em que probabilidade,s~ao representadas pelos rami�a�~oes que onetam os neurônios do nosso sistema neural gen�erio.1Os elementos de mem�orias do omputador hamados bits, s~ao d��gitos bin�arios que quanti�am uma unidade deinforma�~ao 118



6.3 Sistemas neurais no �erebroSe a atividade eletroqu��mia dos neurônios �e dentre uma esp�eie de s��mbolo da realidade exterior e n�osn~ao podemos ter onsiênia direta, dos ampos de for�a, das part��ulas e das substânias esseniaisque formam nosso pr�oprio �erebro, ent~ao este modelo hamado sistema neural gen�erio �e apaz n~ao s�ode representar a matem�atia omo tamb�em um aspeto de nossa mente. Os s��mbolos representadosna atividade eletroqu��mia de nossos neurônios s~ao modelados pelo estado dos neurônios arti�iaisde nosso sistema neural gen�erio. As onex~oes sin�aptias que determinam as rela�~oes funionaisinter-neurais s~ao modeladas pelas rami�a�~oes que onetam os neurônios arti�iais de nosso sistemaneural gen�erio.
6.4 Tempo e espa�o nos sistemas neuraisEm um sistema neural gen�erio, o estado dos n�os neuronais orresponde �a um espa�o de possibilidadese os movimentos das vari�aveis regulados pelas fun�~oes das onex~oes orrespondem ao passar do tempo.A assoia�~ao de espa�o om estado e onjunto e de movimento om tempo e fun�~ao, generaliza estesoneitos da f��sia. No sistema neural gen�erio ada valor vari�avel em ada n�o neuronal orresponde�a uma dimens~ao do espa�o de estados. Por sua vez as fun�~oes arater��stias das rami�a�~oes queonetam os neurônios determinam omo �a ada itera�~ao a ada diferenial as vari�aveis se moveme este movimento �e o passar do tempo no sistema. Em erto sentido o espa�o e o tempo f��sio s~aos~ao o aso partiular ont��nuo do espa�o e tempo gen�erio de�nido aima para nosso sistema neuralgen�erio. Com raz~ao o leitor pode relamar, porquê mais uma nomelatura para os onjuntos efun�~oes matem�atias? Por que hamar de sistemas neuronais gen�erios, e n~ao grafo gen�erio, a umarepresenta�~ao dos onjuntos e fun�~oes de um modelo matem�atio? O objetivo desta nomelatura �esimplesmente lembrar que os modelos simb�olios est~ao em nossa mente material. Mas tamb�em existeum objetivo mais amplo de generaliza�~ao que onsiste numa �unia estrutura simb�olia enontrar umalinguagem ex��vel o su�iente para falar de qualquer modelo matem�atio. A representa�~ao gr�a�a �emuito informativa. Nela tamb�em estar�a os fundamentos para se fazer um software de omputadorom paralelismo e em tempo real.
6.5 Sistemas neurais e matem�atiaOs sistemas neurais gen�erios enfatizam e representam gra�amente oneitos abrangentes da ma-tem�atia: onjuntos de elementos e fun�~oes. Estes oneitos matem�atias se relaionam om osfenômenos de espa�o e tempo da f��sia e om a id�eia �los�o�a de elementos e movimentos. A teoriados onjuntos e mais preisamente o Platonismo te�orio dos onjuntos [set theoretial Platonism2℄�e uma das esolas da matem�atia. Ela �e exempli�ada pelo matem�atio Kurt G�odel3. Existem2Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Foundations of mathematis#Set-theoretial Platonism".3Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt G�odel".119



outras esolas de fundamentos da matem�atia4 omo a formalista5 adotada por David Hilbert6, aintuiionista7 exempli�ada por L. E. J. Brouwer8, e a logiista9 defendida por Bertrand Russell10.Neste trabalho utilizaremos a teoria dos onjuntos para representar um sistema neural gen�erio.Cada neurônio �e representado por um elemento de um onjuto. As onex~oes e rela�~oes ausais entreos neurônios s~ao representadas pelas fun�~oes.6.6 Aprendizagem nos sistemas neuraisVamos agora de�nir um dos pr�e-requisitos para que haja aprendizagem em um sistema matem�atio.Como vimos um sistema neuronal gen�erio �e um modelo de qualquer sistema matem�atio onde osonjuntos de elementos vari�aveis s~ao representados pelos \n�os" neuronais de um grafo e as fun�~oess~ao representadas pelos \ramos" que onetam os neurônios do grafo.Uma fun�~ao �e de�nida omo uma opera�~ao em um onjunto hamado dom��nio que omputa o valorde um onjunto hamado imagem. O dom��nio �e a ausa l�ogia, a imagem �e a onsequênia l�ogia e aopera�~ao �e o movimento do sistema que determina o passar do \tempo" l�ogio do sistema neuronalgen�erio que pode tamb�em ser hamado de modelo matem�atio gen�erio. Com isso pretendemosdizer que entendemos por fun�~ao uma opera�~ao sobre as ausas que logiamente impliam em umaonsequênia. Isto signi�a que os grafos que representam os sistemas neuronais gen�erios s~ao grafosdireionais. Isto n~ao impede que hajam realimenta�~oes e um onjunto dom��nio passe a ser imagem evie versa atrav�es de um iruito de onex~oes. Agora imagine nosso sistema neuronal. Tudo que voêimaginou s~ao vari�aveis dentro do sistema, o que voê n~ao imaginou s~ao vari�aveis fora do sistema.Como somos limitados voê deve onordar omigo que os onjuntos de s��mbolos vari�aveis internos do4Fundamentos da matem�atia - Vis~oes Filos�o�as. Novembro de 2013, traduzido da Wikipedia: Foundations ofMathematis - Philosophial Views.No in��io do s�eulo 20, 3 esolas de �loso�a da matem�atia estavam em debate: Formalismo, Intuiionismo eLogiismo.Formalismo:Foi a�rmado que formalistas, tais omo David Hilbert (1862-1943), sustentam que a matem�atia �e somente umalinguagem e uma s�erie de jogos. De fato ele usou as palavras \jogo de f�ormulas" em 1927, ao responder �as r��tias deL.E.J. Brouwer: . . .Intuiionismo:Intuiionistas, tais omo L.E.J. Brouwer (1882-1966), sustentam que a matem�atia �e uma ria�~ao da mente humana.N�umeros, tais omo arater��stios ontos de fadas, s~ao meramente entidades mentais, as quais n~ao existiriam se n~aohouvesse nenhuma mente humana para pensar sobre eles. . . .Logiismo:Logiismo �e uma das esolas de pensamento na �loso�a da matem�atia, que prop~oe a teoria de que a matem�atia�e uma extens~ao da l�ogia e assim alguma ou toda matem�atia �e reduz��vel �a l�ogia. Bertrand Russell e Alfred NorthWhitehead defenderam esta teoria patroinada por Gottlob Frege. . . .5Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Formalism (mathematis)".6Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/David Hilbert".7Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Intuitionism".8Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/L. E. J. Brouwer".9Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Logiism".10Russel, \Prin��pios da Matem�atia". Bertrand Arthur William Russell (1872-1970), Britânio, foi um �l�osofo,logiista, matem�atio, historiador e r��tio soial. Em v�arios pontos de sua vida ele onsiderou a si mesmo um liberal,um soialista, e um pai�sta. Contudo, ele tamb�em admitiu que nuna ter sido qualquer uma destas oisas em umsentido profundo.Russell �e onsiderado um dos fundadores da �loso�a anal��tia juntamente om seu predeessor Gottlob Frege eseu protegido Ludwig Wittgenstein. Ele �e amplamente reonheido omo um dos prinipais logiistas do s�eulo 20.Russel �e o-autor, om A. N. Whitehead, de \Prinipia Mathematia [Prin��pios da Matem�atia℄", uma tentativa defundamentar a matem�atia na l�ogia. Seu ensaio �los�o�o \On Denoting [Sobre a Designa�~ao℄" tem sido onsideradoum \paradigma da �loso�a". Seu trabalho tem tido uma inuênia onsider�avel na l�ogia, matem�atia, teoria dosonjuntos, lingu��stia, inteligênia arti�ial, iênia da omputa�~ao, (veja teoria dos arateres e sistemas de arateres),e �loso�a, espeialmente �loso�a da linguagem, epistemologia, e metaf��sia.120



sistema ser~ao lassi�ados omo fazendo parte dele e os onjuntos de s��mbolos vari�aveis externos a eleser~ao lassi�ados omo o exterior do Sistema Neuronal Gen�erio (SNG). De�niremos as vari�aveisde entrada omo sendo aquelas vari�aveis externas que fazem parte do dom��nio das fun�~oes de entradado sistema e as vari�aveis de sa��da omo sendo aquelas vari�aveis externas que fazem parte da imagemdas fun�~oes de sa��da do sistema. A fun�~ao de aprendizagem �e uma fun�~ao que a medida que osistema opera modi�a as fun�~oes do sistema.6.7 Introdu�~ao a aprendizagem em inteligênia arti�ialA inteligênia arti�ial �e uma �area de pesquisa multidisiplinar que objetiva realizar sistemas ar-ti�iais omo o omputador, que realizem tarefas t��pias da inteligênia do ser humano omo porexemplo a linguagem, a perep�~ao e o ontrole do meio ambiente. Uma \inteligênia arti�ial" �euma inteligênia que n~ao aparee naturalmente e expontaneamente no meio ambiente. Uma \in-teligênia arti�ial" �e feita e programada pelo ser humano. Talvez seja imposs��vel um ser humanofazer arti�ialmente um sistema inteligente t~ao omplexo quanto sua pr�opria inteligênia. Contudoexiste uma alternativa que onsiste em um ser humano fazer um sistema que aprenda om o meioambiente. Este trabalho se entitula \Teoria da Aprendizagem", �e sobre os sistemas que aprendem eque se tornam inteligentes naturalmente.Alguns autores [45℄ observam dois enfoques nesta �area de pesquisa denominada inteligênia arti�-ial. De um lado est~ao os simbolistas e de outro est~ao os onexionistas. Os simbolistas, omo o nomediz, enfatizam prinipalmente os s��mbolos omo aqueles das diferentes linguagens. Os onexionistas,por outro lado, busam inspira�~ao no sistema nervoso humano e simulam grosseiramente as suasonex~oes atrav�es de redes neurais arti�iais. As redes neurais arti�iais se modi�am om o tempoe por isso onstituem sistemas que aprendem e se adaptam. Contudo, n~ao est�a muito laro paramuitos o signi�ado simb�olio dos valores dos elementos de uma rede neural arti�ial. Neste ap��tulomostraremos omo �e poss��vel introduzir a no�~ao de aprendizagem no formalismo matem�atio dossimbolistas e omo �e poss��vel dar um signi�ado simb�olio ao estado dos neurônios de uma redearti�ial. O resultado ser�a um \asamento" das id�eias destas duas vis~oes.6.8 De�ni�~ao matem�atia de aprendizagem em sistemasComeemos por formalizar simboliamente a id�eia de um sistema que aprende. Um sistema �e de�nidomatematiamente por um onjunto de elementos e fun�~oes que os relaionam. Um sistema queaprende seria um sistema que modi�asse as fun�~oes matem�atias que o araterizam. Assim omon�os temos os sentidos, a mente e os m�usulos, os sistemas arti�iais possuem os elementos de entrada,os elementos internos e os elementos de sa��da. Assim omo n�os temos a fun�~ao ognitiva e a fun�~aomotora, os sistemas arti�iais possuem a fun�~ao de entrada e a de sa��da.6.9 Aprendizagem em sistemas digitaisMarvin Minsky (1972 [52℄), um renomado pesquisador da �area de inteligênia arti�ial, ujo enfoque�e mais simbolista do que onexionista, de�ne um sistema digital de aordo om as seguintes equa�~oes:O estado interno futuro �e fun�~ao do estado interno presente e das entradas de um sistema, ou seja,E(n + 1) = Fe[E(n); I(n)℄ (6.1)121



Sa��das futuras s~ao fun�~ao do estado interno presente e das entradas de um sistemaS(n+ 1) = Fs[E(n); I(n)℄ (6.2)onde:E = Estado dos elementos internos do sistema (exemplo: os valores na mem�oria de um omputa-dor)I = Input = Entradas do sistema (exemplo: uma âmara, mirofone ou telado de um omputador)S = Sa��da do sistema (exemplo: um monitor, uma aixa de som ou uma impressora de omputador)Fe = Fun�~ao de entrada do sistema que determina um novo estado em fun�~ao do estado anteriore das entradasFs = Fun�~ao de sa��da do sistema que determina a sa��da em fun�~ao do estado anterior e dasentradasn = um instante \n" qualquer do rel�ogio do sistema digitaln + 1 = o instante seguinte ao instante \n"O sistema digital aima �e de�nido por um onjunto de elementos internos (E) e externos (I,S)e de fun�~oes (Fe, Fs) l�ogias que relaionam estes elementos. Neste sistema, omo na maioria dosoutros, os elementos (E, I, S) que o formam, se relaionam e variam de aordo om as fun�~oes (Fe,Fs)arater��stias do sistema. Contudo as fun�~oes (Fe,Fs) s~ao est�atias e n~ao se modi�am om o tempo.Num sistema que aprende estas fun�~oes se modi�ariam de aordo om as equa�~oes:Fun�~oes do sistema s~ao modi�adas em fun�~ao do onjunto de elementos e fun�~oes passadas dosistema [Fe(n+ 1); F s(n+ 1)℄ = Fa[Fe(n); F s(n); E(n); I(n); S(n)℄ (6.3)onde:Fa = Fun�~ao de aprendizagem que modi�am as fun�~oes de entrada(Fe) e sa��da (Fs) do sistema,que por sua vez determinam omo o valor dos elementos internos (E) e externos (S,I) variam.6.10 Aprendizagem em sistemas anal�ogiosO exemplo anterior ilustra a id�eia de que um sistema �e araterizado por um onjunto de elementose fun�~oes. Nos sistemas onvenionais os elementos internos e externos se modi�am de aordo omas fun�~oes est�atias que araterizam o sistema. Um sistema que aprende �e um sistema no qual asfun�~oes que o araterizam se modi�am om o tempo. Vamos dar um outro exemplo ilustrativo destaid�eia de aprendizagem. Alguns sistemas de ontrole podem ser de�nidos pelas seguintes equa�~oes deestado [58℄:A derivada das vari�aveis de estado fun�~ao do valor delas e das entradasdxdt = A:x+B:uAs sa��das do sistema s~ao fun�~ao do valor das vari�aveis de estado e das entradasy = C:x+D:u122



onde:x = Vetor om as vari�aveis de estado do sistemadxdt = Derivada em rela�~ao ao tempo (t) do vetor de vari�aveis de estado (x)u = Vetor om as entradas do sistemay = Vetor om as sa��das do sistema.A, B, C, D = matrizes do sistema que determinam omo as vari�aveis de estado (x) e as sa��das(y) do sistema variam em fun�~ao das vari�aveis de estado (x) e das entradas do sistema (u).Repare que, omo no aso digital, n�os temos no aso anal�ogio as fun�~oes arater��stias dosistema (A, B, C, D) que determinam a dinâmia dos elementos de quantidades vari�aveis internos(x) e externos (u, y) ao sistema. Embora o valor quantitativo dos elementos do sistema (x,y,u)variem, as matrizes (A, B, C, D) funionais do sistema s~ao est�atias no dom��nio das frequênias. Ooneito de aprendizagem de�nido omo uma modi�a�~ao das fun�~oes arater��stias do sistema (A,B, C, D) pode ser matematiamente de�nido neste aso de um sistema de ontrole anal�ogio omosendo:Fun�~oes do sistema s~ao modi�adas em fun�~ao do onjunto de elementos e fun�~oes passadas dosistema [Adt ; Bdt ; Cdt ; Ddt ℄ = Fa[A;B;C;D; x; u℄onde:Fa = Fun�~ao de aprendizagem que modi�am as fun�~oes de entrada(A, B) e sa��da (C, D) dosistema, que por sua vez determinam omo o valor dos elementos internos (x) e externos (y,u)variam.Podemos fazer uma ompara�~ao deste sistema de ontrole anal�ogio, om o sistema digital e at�emesmo om o sistema nervoso humano. De aordo om os s��mbolos que utilizamos anteriormentepara de�nir os elementos e fun�~oes do sistema digital e do sistema anal�ogio observamos que:Fun�~ao de aprendizagem em diferentes sistemasPartes do sis-tema Sistema Ner-voso Sistema Digi-tal SistemaAnal�ogioEntradas Sentidos I uElementos in-ternos C�erebro E xSa��das M�usulos S yFun�~ao de En-trada Fun�~ao ogni-tiva E(n+1) =Fe[E(n), I(n)℄ dx/dt = A.x +B.uFun�~ao deSa��da Fun�~ao motora S(n+1) =Fs[E(n), I(n)℄ y = C.x + D.uFun�~ao deAprendizagem Aprendizagem [Fe; Fs℄ =Fa[Fe; Fs; E; I; S℄[A;B;C;D℄ =Fa[A;B;C;D; x; u℄O leitor deve pereber o aminho que estamos seguindo. De�nimos matematiamente os sistemasque aprendem omo sendo aqueles ujas fun�~oes arater��stias se modi�am de alguma forma om otempo. Ent~ao aos pouos n�os fomos ilustrando esta de�ni�~ao para sistemas ada vez mais gen�erios.Primeiro um sistema digital e depois um sistema anal�ogio. Vamos agora generalizar mais aindaestas id�eias e aplia-las aos sistemas estudados na teoria dos iruitos [14℄. De�niremos a no�~ao deaprendizagem neste aso. 123



6.11 Aprendizagem em sistemas f��siosOs iruitos el�etrios s~ao representados por desenhos hamados grafos que indiam os aminhos poronde os el�etrons irulam no iruito. Estes aminhos s~ao hamados \Ramos da Rede [R℄" el�etria.Os el�etrons que entram (input = I) e aminham em ada ramo, s~ao a orrente el�etria (I) daqueleramo. Os pontos de interonex~ao dos ramos do iruitos s~ao hamados n�os. O valor da EnergiaEl�etria (E) potenial em ada n�o �e a tens~ao el�etria do n�o. Em geral existe uma rela�~ao matem�atiaentre a orrente (I) que perorre um ramo, e a diferen�a de energia el�etria (E) potenial entre osdois n�os extremos do ramo em quest~ao. A forma matem�atia desta rela�~ao depende dos omponentesontidos em ada ramo. Quando a diferen�a de Energia El�etria Potenial entre o in��io e o �m de umramo for diretamente proporional a orrente no ramo (I), o omponente �e onheido omo resistor,quando for proporional a integral, teremos um apaitor e quando for proporional a derivadateremos um indutor. O fato �e que de�nido om uidado observamos em um iruito el�etrio que:E = [R℄:I (6.4)onde:E = Vetor om a diferen�a de Energia Potenial El�etria nos dois n�os extremos de um ramo doiruito.I = Vetor de Corrente El�etria em ada ramo do iruito.R = Matriz diagonal do iruito que ont�em a geometria do iruito e a arater��stia matem�atiados omponentes de ada ramo.A matriz R ont�em tantas olunas quantos sejam os ramos do iruito, e tantas linhas quantossejam os n�os do iruito. Os elementos desta matriz s~ao operadores matem�atios lineares, as vezeshamados de fun�~ao de transferênia do ramo ou mais teniamente a Transformada de Laplae daresposta em tens~ao de um ramo quando exitado por um impulso de orrente. O fato �e que omo noaso das matrizes (A,B,C e D) das equa�~oes de estado, a matriz [R℄ da rede �e invariante no dom��niodas frequênias. Isso signi�a que a fun�~ao arater��stia do sistema �e a mesma. Para se introduziro oneito de aprendizagem no aso dos iruitos el�etrios, seria neess�ario algo do tipo:[Rdt ℄ = Fa(R;E; I) (6.5)Na verdade as equa�~oes aima se apliam n~ao apenas a iruitos el�etrios, mas a in�umeros outrossistemas f��sios. Seja em sistemas meânios lineares, ou angulares, seja em sistemas a�ustios eoutros sistemas f��sios. Muitas vezes �e poss��vel de�nir uma grandeza f��sia an�aloga a orrente el�etriae uma an�aloga a tens~ao el�etria, de tal forma que as duas multipliadas resultem dimensionalmentena potênia. A partir da de�ni�~ao das dimens~oes f��sias da orrente e da tens~ao an�aloga, �e poss��velde�nir a resistênia, a indutânia e a apaitânia an�aloga. O fato �e que os grafos podem ser usadospara representar um grande n�umero de sistemas f��sios. Observe a tabela 6.11 de analogias, baseadana an�alise dimensional das v�arias grandezas f��sias:Analogias entre grandezas f��sias om os elementos de um iruito el�etrioonde: M = Massa, L = Espa�o, T = Tempoe Potênia = Tens~ao x Carga = M �L2T 3Expliar omo esta tabela �e obtida, n~ao �e dif��il. Pegue a grandeza f��sia da primeira linha databela e hame-a de arga. Dividindo esta arga pelo tempo, voê enontrar�a uma grandeza quemede a quantidade de arga que ui por um ramo do iruito entre dois n�os em um intervalo de124



Grandeza El�etria MeâniaLinear MeâniaAngular A�ustia\Carga" pM �L3T L espa�o 1 ânguloadimensio-nal L3 volume
CorrenteCargaT pM �L3T 2 LTveloidade 1Tveloidadeangular L3Tveloidadevo-lum�etriaTens~aoEnergiaCarga pM �LT M �LT 2 for�a M �L2T 2torque ML�T 2press~aotempo. Chamaremos esta grandeza de orrente. Estes nomes est~ao entre aspas porque na verdadeos n�os do iruito orrespondem a pontos do espa�o om uma erta energia potenial. Os ramosdo iruito orrespondem a aminhos no espa�o pelos quais ui a arga. E o fundamento destasanalogias �e a lei f��sia da onserva�~ao de energia.O fato �e que a varia�~ao de energia potenial que oorre quando a arga ui de um ponto do espa�opara outro, tem que ser ompensada por uma orrespondente varia�~ao da energia in�etia da arga.No �nal das ontas uma erta quantidade de energia muda de forma por unidade de tempo. Energiadividida por tempo possui a dimens~ao da potênia. Esta energia que muda da forma potenial parain�etia quando as argas aminham entre dois pontos do espa�o om diferen�a de energia potenial,�e exatamente a quantidade de arga que aminha nos ramos por unidade de tempo vezes a diferen�ade energia potenial entre os dois pontos do extremos do aminho. Se voê observar om aten�~ao a�ultima frase ver�a que foi dito de uma outra forma que:(Diferen�a de tens~ao entre os (n�os) extremos do aminho (ramo)) � (orrente no aminho) =Potênia.(tens~ao) � (orrente) = PotêniaA tens~ao e a orrente est~ao entre parênteses porque as suas dimens~oes f��sias n~ao s~ao neessaria-mente de for�a e veloidade onvenionais. Contudo se voê olhar na tabela, veri�ar�a que a tens~ao�e sempre a energia dividida pelo an�alogo da arga, e que a orrente �e sempre esta arga dividida pelotempo. Pode-se veri�ar tamb�em que em ada analogia a orrente vezes a tens~ao orrespondente,sempre resulta dimensionalmente na potênia. Em termos f��sios o que aontee �e que a potênia�e a for�a vezes a veloidade da arga. Cada tipo de arga responde a um tipo de ampo de for�adiferente.Se nos aprofundarmos no formalismo matem�atio da f��sia l�assia, iremos nos depararam oma lagrangiana de um sistema (Goldstein, 1980 [36℄). A lagrangiana orresponde a energia total dosistema, in�etia (movimento orrente) + potenial (tens~ao no espa�o), sendo que a energia poteniale in�etia, s~ao dadas em fun�~ao de grandezas gen�erias. Para ada grandeza vari�avel do sistema, �ede�nida uma for�a espe���a que vezes a veloidade daquela grandeza resulta em potênia. Destaforma onseguimos de�nir uma for�a gen�eria para ada unidade de espa�o. A �unia oisa que temque ser observada �e que For�a gen�eria vezes veloidade �e igual a potênia. No aso da meânia125



Tabela 6.1: An�alise dimensional de grandezas el�etriasGrandeza El�etriaCarga Carga2distânia2 = For�a ) q2L2 = M �LT 2 ) q2 =M �L3T 2 ) q = pM �L3TCorrenteCargaT CargaTempo = qT = pM�L3TT = pM �L3T 2Tens~aoPotêniaCorrente Massa�Espa�o2Tempo3Corrente = M�L2T3pM�L3T2 = M �L2T �pM �L3 =pM �L( 42� 32 )T = pM �LTlinear esta equa�~ao �e �obvia:For�a � desloamento = Energia ) For�a � veloidade = PotêniaNo aso da meânia angular teremos:(For�a angular) � ângulo = Torque � ângulo = Energia.Como o ângulo em radianos �e adimensional, as dimens~oes do torque devem ser a mesma da energia.Agora �ou f�ail de entender o prin��pio f��sio da onserva�~ao da energia pelo qual dimensio-nalmente as grandezas da tabela 6.11 de analogias foram formadas. Vamos aplia-los no aso dosiruitos el�etrios.6.12 Aprendizagem em sistemas matem�atiosVimos ent~ao um sistema digital, um sistema anal�ogio e um sistema f��sio gen�erio representadopor um grafo. A teoria dos iruitos, o oneito de grafos e de fun�~ao de transferênia, �e talveza representa�~ao gr�a�a e matem�atia mais gen�eria dos sistemas f��sios que onhe�o. Contudo ooneito de grafo pode ser estendido para representar qualquer onjunto de elementos matem�atios equalquer fun�~ao, e n~ao apenas os sistemas f��sios que vimos anteriormente. De uma maneira simplesuma vari�avel matem�atia pode ser representada por um n�o de um grafo, e uma fun�~ao por um ramo.Quando falarmos sobre redes neurais arti�iais, tornaremos mais exato o signi�ado do onjunto deelementos do sistema representados pelos n�os de um grafo e do onjunto de fun�~oes representado pelosramos. Al�em disso daremos um exemplo de um sistema representado por uma rede neural arti�ial edetalharemos matematiamente a sua fun�~ao de aprendizagem, antes disso por�em gostaria de de�nirmelhor o oneito de entrada e sa��da bem omo dar um signi�ado aos onjuntos de elementos efun�~oes que de�nem um sistema. Tentarei expliar a seguinte tabela que usa o termo \elemento" eo termo \fun�~ao" t~ao omuns a teoria dos onjuntos e a l�ogia matem�atia.O aspeto que desejo ressaltar nesta tabela �e que matematiamente um sistema �e de�nido porfun�~oes que relaionam onjuntos de elementos vari�aveis externos e internos ao sistema. O oneitode elemento �e a base da teoria dos onjuntos. O oneito de fun�~ao �e o aminho dos raio��nios l�ogio-matem�atios. Assim omo na linguagem temos sujeito e verbo, na matem�atia temos elementos efun�~oes. O sujeito substantivo e os elementos possuem substânia e existênia real. Os verbos eas fun�~oes s~ao um movimento do sujeito e dos elementos. Os elementos determinam uma forma noespa�o. As fun�~oes determinam um movimento dos elementos no tempo.Contudo uma fun�~ao matem�atia possui um onjunto de elementos hamado dom��nio que s~aoas \ausas l�ogias" e o passado do fenômeno que est�a sendo modelado matematiamente. Al�em doonjunto dom��nio uma fun�~ao matem�atia possui um onjunto de elementos hamado imagem que s~ao126



Tabela 6.2: Elementos e fun�~oes da de�ni�~ao matem�atia de um sistemaElementos do sistema Fun�~oes do sistemaElementos Internos (Ei)Conjunto de elementosvari�aveis internos ao sis-tema Fun�~ao interna (Fi), Ei =Fi(Ei) O valor \futuro" doselementos internos (Ei) �efun�~ao (Fi) do valor \pre-sente" e \passado" desteselementos (Ei).Elementos Externos de en-trada (Ee) Conjunto de ele-mentos vari�aveis do meioque envolve o sistema ques~ao \ausas funionais" davaria�~ao dos elementos in-ternos do sistema
Fun�~ao de entrada (Fe) Ei= Fe(Ee) O valor \futuro"dos elementos internos (Ei)�e tamb�em fun�~ao (Fe) do va-lor \presente" e \passado"dos elementos externos deentrada (Ee) do sistema.Elementos Externos desa��da (Es) Conjunto deelementos vari�aveis do meioque envolve o sistema ques~ao \onsequênias funio-nais" do valor dos elementosinternos do sistema
Fun�~ao de sa��da (Fs) Es =Fs(Ei) O valor \futuro" doselementos externos de sa��da(Es) �e fun�~ao (Fs) do valor\presente" e \passado" doselementos internos (Ei) dosistema.as \onsequênias" l�ogias e a imagem futura do que oorrer�a se nossas premissas estiverem orretas.Estas palavras objetivam ressaltar a abrangênia de uma de�ni�~ao de aprendizagem, omo sendouma modi�a�~ao das fun�~oes que araterizam um sistema. Tudo que �e de�nido matematiamenteomo sendo um onjunto de elementos e fun�~oes matem�atias, pode usufruir desta de�ni�~ao deaprendizagem.Eu diria que o problema de alular os valores dos elementos vari�aveis de um sistema araterizadopor uma fun�~ao, �e um problema de an�alise matem�atia. Nos sistemas que aprendem, o objetivo �einverso. A partir da varia�~ao dos elementos internos e externos do meio no qual o sistema se insere, afun�~ao arater��stia do sistema �e \onstru��da". Este problema �e um problema de s��ntese matem�atiaomum quando se faz projetos de engenharia. Na engenharia frequentemente sabemos para adaentrada as sa��das que o sistema deve apresentar. Ent~ao projetamos um sistema que realize a fun�~aodesejada. N�os sintetizamos a fun�~ao do sistema. A diferen�a �e que esta fun�~ao �e sintetizada pelo serhumano, e por isso trata-se de uma s��ntese arti�ial. Assim embora a onstru�~ao e modi�a�~ao dafun�~ao de um sistema seja aprendizagem segundo a de�ni�~ao dada, trata-se de uma s��ntese arti�ial.O objetivo �nal deste trabalho �e apresentar um sistema ujas fun�~oes s~ao sintetizadas naturalmentede aordo om o meio no qual o sistema est�a inserido.O melhor exemplo de um sistema que aprende, nos moldes que estamos de�nindo, est�a nas redesneurais arti�iais. Nestas redes os pesos das onex~oes s~ao onstantemente alterados. Mas omodissemos antes, os pesos dos ramos representam as fun�~oes do sistema. Dissemos tamb�em queaprender signi�a alterar as fun�~oes do sistema. Sendo assim, uma rede que altera as fun�~oes nosramos, representa um sistema que aprende. O que desejei mostrar, om a tabela de analogiasf��sias, �e a amplitude do oneito de iruitos e o vasto n�umero de sistemas que ele representa.Agora vou mostrar omo uma rede ou diagrama pode representar qualquer onjunto de elementose fun�~oes matem�atias que os relaionam. Desta forma se refor�ar�a a abrangênia da de�ni�~ao deaprendizagem dada anteriormente. De maneira gen�eria ada elemento de determinada naturezaque existe em diferentes quantidades num�erias, �e representado por um n�o da rede, e ada fun�~ao127



Tabela 6.3: Signi�ado das grandezas nos n�os e ramos de um sistema neuralContexto E IInteligêniaArti�ial(simbolistas) Estados do sistema Input - Entradas do sistemaInteligêniaArti�ial (o-nexionistas) Valor alulado pela fun�~ao de ativa�~ao deum neurônio de uma rede neural arti�ial. Valor nas onex~oes de uma rede neural que�e igual a entrada vezes o peso da onex~ao.InteligêniaNatural (neu-robiologistas) Valor do potenial eletroqu��mio na mem-brana elular do orpo de um neurônio. N�umero de pulsos por segundo nosaxônios de um neurônio.EngenhariaEl�etria Tens~ao nos n�os do iruito Corrente nos ramos do iruitoF��sia Energia potenial nos pontos do espa�o Cargas gen�erias que se movem, alterandosua energia in�etia no tempo.Engenhariade Comu-nia�~ao Energia Informa�~aoMatem�atia Elementos do onjunto dom��nio nos n n�osde um grafo, ou se preferir nas n dimens~oesde um espa�o Rn. Valor num�erio da imagem de uma fun�~aomatem�atia representada pelos ramos deum grafo matem�atio.Gen�erio Grandeza nos n�os da rede [R℄ Grandeza dos ramos da rede.matem�atia �e representada por um ramo.O que desejo exempli�ar om estas express~oes matem�atias e os orrespondentes grafos, �e o fatode que uma de�ni�~ao matem�atia de um sistema pode ser representada por um grafo, ou iruito,ou diagrama ou rede, ou os objetos e morfemas da teoria das ategorias, seja l�a o nome que se dê, oselementos podem ser representados pelos n�os de uma rede e as fun�~oes pelos ramos. Para equa�~oesde uma e in�umeras vari�aveis, operadores lineares e diferenias, na forma matriial ou n~ao, existesempre um grafo que pode representar matematiamente o sistema. Uma outra forma de pereberisto �e onstatar que muitos iruitos podem ser representados por grafos e pelas orrespondentesexpress~oes matriiais om fun�~oes de transferênia e operadores. Isso �e mais um indiativo de quepara toda formula�~ao alg�ebria e matriial existe uma representa�~ao gr�a�a. De forma gen�eria ent~ao,teremos para uma grande lasse de sistemas de�nidos matematiamente, a orrespondente rede queo representa. Usarei uma representa�~ao matriial gen�eria para os v�arios sistemas represent�aveis poruma rede, direi que:6.13 Aprendizagem em um sistema qualquerE = [R℄:I (6.6)onde, [R℄ representa os ramos de uma rede de um sistema.Pode ser visto tamb�em omo uma matriz do sistema om tantas olunas quantos sejam os ramosda rede e tantas linhas quantos sejam os n�os da rede. Os omponentes nos ramos podem representarqualquer fun�~ao matem�atia entre os elementos nos n�os extremos do ramo em quest~ao. Os vetores Ee I da express~ao aima podem reeber signi�ados diferentes onforme o ontexto e a tabela abaixo:De forma gen�eria ent~ao teremos uma fun�~ao de aprendizagem dada por:128



[R℄dt = Fa([R℄; I; E) (6.7)Assim de forma gen�eria os onjuntos matem�atios de elementos internos e externos de um sistemas~ao representados pelos n�os de uma rede de ramos [R℄. E estes ramos da rede [R℄ orrespondem �asfun�~oes que araterizam o sistema. Em muitos sistemas arti�iais, normalmente as fun�~oes s~ao�xas no tempo ou na frequênia, e n�os realizamos uma an�alise a partir destas fun�~oes est�atias arespeito da varia�~ao dos elementos imagem e dom��nio destas fun�~oes que s~ao as grandezas vari�aveisdo sistema. Nestes sistemas n~ao existe aprendizagem, pois as fun�~oes do sistema, representadaspela matriz de ramos da rede [R℄, s~ao est�atias no tempo ou na frequênia. Esse ontudo, n~ao �eo aso das redes neurais arti�iais. Nestas redes as fun�~oes que relaionam os diversos elementosinternos e externos do sistema, est~ao representadas nos valores dos pesos das onex~oes. Estes valoresse alteram om o tempo. Conforme as entradas e sa��das desejadas de uma rede neural arti�ial,a fun�~ao arater��stia do sistema na matriz de ramos da rede [R℄ se modi�a. Uma rede neuralarti�ial �e o melhor exemplo da fun�~ao de aprendizagem em um sistema arti�ial. Esta primeiraparte deste trabalho, apenas mostrou omo outros formalismos das fun�~oes matem�atias podem serbiunivoamente relaionados om um grafo, ou rede de ramos [R℄ se preferir. Sabendo que nos grafosas fun�~oes s~ao representadas pelas opera�~oes que oorrem nos ramos, �a f�ail apliar a de�ni�~aode aprendizagem para qualquer sistema, qual seja, um sistema que aprende �e aquele que modi�aas suas fun�~oes arater��stias, que numa representa�~ao gr�a�o-matem�atia apareem nos ramos darede [R℄.Conlu��mos aqui a parte matem�atia deste trabalho entitulada: \Teoria da Aprendizagem". Comohavia prometido, n�os demos uma de�ni�~ao matem�atia do que seria aprendizagem de um sistema.6.14 Bibliogra�a
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[24℄ Einstein, A., \Relativit�atsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen (Sobre oPrin��pio da Relatividade e as Conlus~oes Obtidas Dele)", Jahrbuh der Radioaktivit�at (Li-vro Anual da Radioatividade) 4: 411-462 p�agina 454 (Wir betrahen zwei Bewegung systeme. . . ).[25℄ Einstein, Albert (1922). \The Meaning of Relativity [O Signi�ado da Relatividade℄". PrinetonUniversity Press, Prineton, New Jersey.[26℄ Einstein, Albert (1953). \Como Vejo o Mundo"18. Europa Verlag, Zurih.[27℄ Ellis, George F.R.19; Van Elst, Henk (1999), Cosmologial Models (Carg�ese Letures 1998)[Modelos Cosmol�ogios (Palestras em Carg�ese 1998)℄, in Lahi�eze-Rey, Mar, \Theoretialand Observational Cosmology", Theoretial and observational osmology: proeedings of theNATO Advaned Study Institute on Theoretial and Observational Cosmology (Kluwer): 1-116, arXiv:gr-q/981204620, ISBN 978-0-7923-5946-3. A loser look at the singularity itself istaken in B�orner 1993 [7℄:setion1:2.[28℄ Fanher, R. E. (1996). Pioneers of Psyhology [Pioneiros da Psiologia℄ (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company. ISBN 0-393-96994-0.[29℄ Fehner, Gustav Theodor (1882). \Life after Death [Vida ap�os a Morte℄", p�agina 16-17.[30℄ D. Z. Freedman, P. van Nieuwenhuizen and S. Ferrara, Progress Towards a Theory of Supergra-vity [Progresso em Dire�~ao a uma Teoria da Supergravidade℄, Phys. Rev. D13 (1976) 3214.[31℄ D. Z. Freedman and P. van Nieuwenhuizen, The Hidden Dimensions of Spaetime [As Dimens~oesEsondidas do Espa�o-Tempo℄, Si. Am. 252, 3 (1985) 74.[32℄ Freud, Sigmund (1900). \Obras Psiol�ogias Completas"; \A Interpreta�~ao dos Sonhos".[33℄ P. G. O. Freund and M. A. Rubin, Dynamis of Dimensional Redution [Dinâmia da Redu�~aoDimensional℄, Phys. Lett. 97B (1980) 233.[34℄ Gaudium et spes, no. 24. Esta id�eia aparentemente paradoxal - todo aquele que quiser salvara sua vida egoistiamente, perdê-la-�a21, mas todo aquele que perder a sua vida, por ausa deCristo22 e por ausa do evangelho, salv�a-la-�a - tem suas ra��zes no evangelho: Mateus 16:25;Maros 8:35; Luas 17:33. Isto �e revelado tamb�em na B��blia da Terra23, o Livro de Urantia, nospar�agrafos: 103.5 624, 140.5 1925, 158.7 5 itado aima, 160.5 1026 e par�agrafo 174.5 827.18Livro: \Como Vejo o Mundo".19Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/George Franis Rayner Ellis".20Internet: \http://arxiv.org/abs/gr-q/9812046".21\Livro de Urantia", Doumento 158: \O Monte da Trans�gura�~ao", Item 158.7: \O Protesto de Pedro",Par�agrafo 5.22\Livro de Urantia", Parte IV: \A Vida e os Ensinamentos de Jesus".23B��blia signi�a livro, e, Urantia �e o nome da Terra, por isso, Livro de Urantia signi�a literalmente B��blia daTerra.24\Livro de Urantia", Doumento 103: \A Realidade da Experiênia Religiosa", Item 103.5: \A Origem dosIdeais", Par�agrafo 6.25\Livro de Urantia", Doumento 140: \A Ordena�~ao dos Doze", Item 140.5: \O Amor Paterno e o AmorFraterno", Par�agrafo 19.26\Livro de Urantia", Doumento 160: \Rodam de Alexandria", Item 160.5: \A Religi~ao do Ideal",Par�agrafo 10.27\Livro de Urantia", Doumento 174: \Ter�a-Feira de Manh~a no Templo", Item 174.5: \Os Gregos Inda-gadores", Par�agrafo 8. 133
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