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1 Carta para um f��sio te�orioN�os estamos entusiasmados om a possibilidade de uma teoria f��sia inspirada no livro de urantia, quetorne matematiamente oerente a teoria da relatividade geral e o modelo padr~ao da f��sia quântiados ampos. Usando termos da revela�~ao urantiana a id�eia �e que a gravita1, energia material sens��vela gravidade linear, onsista em ult��matons juntos2 formando as part��ulas om massa e arga el�etria:quarks e alguns l�eptons.Os ult��matons n~ao s~ao sens��veis a gravidade linear e de aordo om o livro de urantia surgemem um segundo est�agio de transmuta�~ao de um sistema de energia hamado ultimata. A id�eia, �aser analisada matematiamente, �e que os ult��matons da ultimata formem as part��ulas materiais dagravita nos universos do tempo e do espa�o3.Fazemos a hip�otese de que quando os ult��matons se juntam, por exemplo para formar um el�etron,ent~ao se on�guram - tempo, espa�o e massa [77℄ - de aordo om a desri�~ao matem�atia da relati-vidade geral em ino dimens~oes sobre a qual Kaluza mostrou onter ambas: a teoria da gravidadede quatro dimens~oes de Einstein e a teoria eletromagn�etia de Maxwell. Refor�amos o trabalho deWesson e seus olaboradores [10℄, [11℄, [20℄, [51℄ no sentido de interpretar a quinta dimens~ao, destateoria de Kaluza-Klein, omo sendo a massa de repouso de uma part��ula material. Adiionamos �aesta interpreta�~ao a id�eia que trata-se de uma part��ula material da gravita, que de aordo om olivro de urantia, �e formada por ult��matons, que talvez se organizem em um anel, um tor�oide por ujointerior se alinham as dimens~oes do tempo e do espa�o.2 Kaluza-Klein gravityPara enfatizar a plausibilidade desta hip�otese fazemos algumas ita�~oes pertinentes do trabalhointitulado Kaluza-Klein Gravity por J. M. Overduin & P. S. Wesson dispon��vel no link:... gaia/en/eduaional/siene/dimension/time spae 5dimensional.html2.1 Teoria da relatividade em 5 dimens~oesSobre a uni�a�~ao da teoria da relatividade geral e da teoria eletromagn�etia nas equa�~oes de ampode Einstein em ino dimens~oes:2.1.1 Introdu�~ao 1 Introdution4Introdu�~aoA realiza�~ao de Kaluza [1℄ foi mostrar que a relatividade geral em ino dimens~oes ontêmambas: a teoria da gravidade de Einstein em quatro dimens~oes e a teoria do eletromagnetismode Maxwell. Contudo ele impôs uma restri�~ao um pouo arti�ial (a ondi�~ao il��ndria) nas1\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 14.2\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.6: \Ult��matons, El�etronse �Atomos", Par�agrafo 5.3\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.4: \As Nebulosas - As Anestraisdos Universos", Par�agrafo 2.4Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 1: \Introdution".2



oordenadas, essenialmente impedindo a priori a quinta oordenada de fazer uma apari�~aodireta nas leis da f��sia. A ontribui�~ao de Klein [2℄ foi tornar esta restri�~ao menos arti�ialsugerindo uma base f��sia plaus��vel para a ompati�a�~ao da quinta dimens~ao. Esta id�eiafoi reebida entusiastiamente pelos te�orios do ampo uni�ado, e quando o tempo hegoupara inluir as for�as nuleares forte e fraa atrav�es da extens~ao do meanismo de Kaluza paradimens~oes superiores, foi assumido que estas dimens~oes tamb�em seriam ompatas. Esta linhade pensamento levou �a teorias de supergravidade om onze dimens~oes nos anos de 1980s paraos atuais andidatos favoritos para uma poss��vel \teoria de todas as oisas", uma teoria desuperordas em dez dimens~oes.2.1.2 Teoria de Kaluza-Klein 2.2 Kaluza-Klein Theory5Teoria de Kaluza-KleinInspirados pelas la�os pr�oximos entre o espa�o-tempo de quatro dimens~oes de Minkowski ea uni�a�~ao da eletriidade e magnetismo de Maxwell, Nordstr�om [12℄ em 1914 e (independen-temente) Kaluza [1℄ em 1921, foram os primeiros a tentar uni�ar gravidade e eletromagnetismoem uma teoria de ino dimens~oes (x0 at�e x4). Ambos os homens ent~ao enararam a quest~ao:porque nenhuma quinta dimens~ao foi observada na natureza? Na �epoa de Minkowski, j�a haviamfenômenos experimentais (nomeadamente, os eletromagn�etios) uja invariânia om respeitoas transforma�~oes de Lorentz podiam ser interpretados omo uma invariânia das oordena-das tetra-dimensionais (quatro dimens~oes). Nenhuma destas observa�~oes indiava uma quintadimens~ao. Nordstr�om e Kaluza ent~ao evitaram a quest~ao e simplesmente demandaram quetodas as derivadas om respeito a x4 fossem nulas. Em outras palavras, a f��sia teria lugar -por raz~oes ainda desonheidas - em uma hipersuperf��ie de quatro dimens~oes em um universopenta-dimensional (\ondi�~ao il��ndria de Kaluza").Assumindo isso, ada um deles foi bem suedido em obter as equa�~oes de ampo de am-bos, eletromagnetismo e gravidade, de uma �unia teoria penta-dimensional (ino dimens~oes).Nordstr�om, trabalhando omo estava antes da teoria da relatividade geral, assumiu um po-tenial gravitaional esalar; enquanto Kaluza usou o tensor potenial de Einstein. Espei-�amente, Kaluza demonstrou que a relatividade geral, quando interpretada omo uma teo-ria penta-dimensional no v�auo (isto �e, 5GAB = 0, om A, B variando entre 0, 1, 2, 3, 4),ontêm a relatividade geral tetra-dimensional na presen�a de um ampo eletromagn�etio (ie.,4G�� =4 TEM�� , om �, � variando entre 0, 1, 2, 3), junto om as leis do eletromagnetismo deMaxwell. (Havia tamb�em a equa�~ao de Klein-Gordon para um ampo esalar sem massa, masisso n~ao foi analisado - e de fato foi suprimido - por Kaluza na �epoa.) Todas as subsequentestentativas de uni�a�~ao em dimens~oes superiores brotaram deste resultado marante.2.2 Cino dimens~oes: tempo, espa�o 3D e massaNovamente itamos o trabalho de J. M. Overduin & P. S. Wesson nas pr�oximas subse�~oes. Seleio-namos aqui os itens sobre a interpreta�~ao f��sia da quinta dimens~ao omo sendo a massa de repouso,e a emergênia de uma teoria oordenada de tempo, espa�o e mat�eria.2.2.1 O enfoque n~ao-ompatado2.9 The Nonompati�ed Approah6O Enfoque n~ao CompatadoUma alternativa para ambas abordagens, ompatada e projetiva, �e pegar o valor aparentedas dimens~oes extras, sem neessariamente ompat�a-las, e assumir que a natureza �e somente5Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 2: \Historial Overview", Subse�~ao 2.2: \Kaluza-Klein Theory".6Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 2: \Historial Overview", Subse�~ao 2.9: \The Nonompati�edApproah". 3



aproximadamente independente delas - similarmente omo �e a quarta oordenada de Minkowskinas veloidades n~ao relativ��stias. Em outras palavras, pode-se evitar a neessidade de expliarporque deve haver uma ondi�~ao il��ndria, exatamente pelo relaxamento desta ondi�~ao emprin��pio. �E laro, que permanee a quest~ao de porque a natureza deve ser t~ao aproximadamenteil��ndria na pr�atia. Se as dimens~oes extras s~ao do tipo espaial, ent~ao pode-se tentar responderesta quest~ao supondo-se que as part��ulas est~ao presas pr�oximas em uma hepersuperf��ie tetra-dimensional atrav�es de um po�o de potenial. Id�eias deste tipo tem irulado desde 1962 pelomenos [15℄; para uma disuss~ao reente veja [16℄-[19℄;Contudo, poteniais on�nados n~ao s~ao uma melhoria �obvia sobre os meanismos de om-pati�a�~ao em termos de eonomia de pensamento. Uma alternativa �e pegar o exemplo deMinkowski mais literalmente e ultivar a id�eia de que dimens~oes extras, omo o tempo, podemn~ao ser neessariamente do tipo omprimento. Neste aso a explia�~ao para quase ilindriidadeda natureza est�a para ser enontrada na interpreta�~ao f��sia das oordenadas extras; ou seja,nos valores dos parâmetros de transposi�~ao dimensional (omo ) neess�arios para dar �a estasoordendas as unidades de omprimento. A primeira proposta deste tipo, da qual n�os temosonheimento, �e a teoria de Wesson [20℄ do \espa�o-tempo-massa", publiada em 1983, o qualsugeriu que a quinta dimens~ao pode ser assoiada om a massa de repouso via x4 = Gm=2. Oefeito predominante desta nova oordenada, na f��sia de quatro dimens~oes, seria que a massa derepouso, que usualmente se assume omo sendo onstante, varie om o tempo. Contudo, estavaria�~ao seria pequena e bem onsistente om os experimentos. Este modelo tem sido estudadoom algum detalhe, partiularmente om respeito �as suas onsequênias para astrof��sia e os-mologia, por Wesson [8℄, [21℄-[24℄ e outros [25℄-[33℄, [34℄-[43℄, [44℄-[48℄, e tem sido extendido paramais de ino dimens~aoes por Fukui [49℄, [50℄, om as onstantes \~" e \e" oupando pap�eisan�alogos �a \" e \G".2.2.2 Signi�ado f��sio da quinta oordenada6.10 Physial Meaning of the Fifth Coordinate7Signi�ado F��sio da Quinta CoordenadaN�os temos notado que a arga de uma part��ula de teste pode ser prontamente identi�ada nolimite, omo  � x4 = onstante. N�os tamb�em desobrimos que uma variedade de modelos os-mol�ogios tetra-dimensionais real��stios, e m�etrias de um orpo, podem ser identi�ados omohipersuperf��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 que a introdu�~aode uma quinta oordenada na relatividade geral signi�a um grau extra de liberdade que podesempre ser utilizado se o indiv��duo deseja estabeleer uma ondi�~ao sobre u4.) Contudo, n�osn~ao melhoraremos a ondi�~ao il��ndria de Kaluza �a n~ao ser que n�os onfrontemos a 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 [10℄,[11℄, [20℄, [51℄. 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��ula7Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 6: \Nonompati�ed Theories", Subse�~ao 6.10: \Physial Me-aning of the Fifth Coordinate". 4



omo uma oordenada de omprimento, em analogia om x0 = t. (2) M�etrias que n~ao de-pendem de x4, omo a m�etria soliton (equa�~ao 77), podem expliar apenas mat�eria ompostapor f�otons; enquanto as que dependem de x4, omo a m�etria osmol�ogia (equa�~ao 68), re-tornam equa�~oes de estado para u��dos ompostos por part��ulas massivas. (3) As m�etriasdŝ2 = dT 2� d�2� d	2 e dŝ2 =  2dt2� d�2 � t2d 2 est~ao relaionadas pelas transforma�~oes deoordenadas T = t2 2=4+ln[(t= )1=2℄ e 	 = t2 2=4� ln[(t= )1=2℄. A primeira destas m�etrias �eplana, enquanto a �ultima resulta um prin��pio de a�~ao Æ R dt = 0 para part��ulas em repouso noespa�o ordin�ario (d�=ds = 0), visto na hipersuperf��ie  = onstante. Este prin��pio de a�~ao �eformalmente o mesmo que na f��sia de part��ulas se  ! m no limite loal e de baixa veloidade.(O mesmo argumento se aplia �as m�etrias osmol�ogias (equa�~ao 68).) Esta vis~ao da origem damassa �e similar aquela em algumas teorias quântias de ampo [66℄, aonde massas de repousos~ao geradas espontaneamente em uma teoria onforme invariante que inlui um ampo dilatonesalar ou boson de Nambu-Goldstone no espa�o de Minkowski.H�a v�arias outras raz~oes mais �los�o�as [10℄, [11℄ para onsiderar a hip�oteses STM (\eSpa�o-Tempo-Mat�eria") nas quais  deva estar relaionado 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 virtude deser invariante em rela�~ao �as oordenadas (porque massas de part��ulas s~ao uma parte neess�ariade qualquer sistema de unidades, ou \esalas"). A id�eia de que a natureza deva ser invarianteem rela�~ao �a esala tem sido onsiderada de tempos em tempos por ientistas eminentes taisomo Dira, Hoyle e outros [10℄, [55℄-[63℄. (Contudo, o enfoque STM �e bem distinto destasteorias, n~ao menos pelo fato de que ele prediz uma varia�~ao na massa de repouso m ao inv�esda onstante G de transposi�~ao de dimens~ao.) (5) Existe tamb�em uma simetria agrad�avel naeleva�~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 - tem sido t~ao pequena quetem esapado a dete�~ao at�e aqui: o �ultimo fator �e era de 43 ordens de magnitude menor doque o primeiro, e o primeiro j�a �e pequeno o su�iente para que os efeitos da relatividade espeialn~ao fossem notados at�e a segunda metade deste s�eulo. (6) Finalmente, n�os notamos que x4 n~aoest�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 inorrer tolamente em urvas do tipo-tempo eproblemas de ausalidade (x6.18). N�os n~ao vamos fazer mais onsidera�~oes sobre a teoria STMnesta revis~ao, ontudo, notamos que suas implia�~oes observaionais foram estudadas ao longodos anos por Wesson [8℄, [21℄-[24℄ e numerosos outros [25℄-[33℄, [34℄-[43℄, [44℄-[48℄.2.3 O meanismo matem�atio do \espa�o" om 5 oordenadasAs pr�oximas ita�~oes ontêm o detalhamento matem�atio da extens~ao da relatividade geral paraino dimens~oes (Teoria de Kaluza-Klein).3 The Kaluza Mehanism9O Meanismo de Kaluza-KleinKaluza uni�ou eletromagnetismo om gravidade atrav�es da aplia�~ao da teoria da rela-tividade geral de Einstein em uma estrutura espa�o temporal om ino, ao inv�es de quatrodimens~oes. A seguir, n�os onsideraremos generaliza�~oes deste proedimento que podem ser no-vas para alguns leitores, ent~ao ser�a vantajoso brevemente rever a matem�atia subentendida naspremissas deste trabalho.8Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 6: \Nonompati�ed Theories", Subse�~ao 6.1: \The Metri".9Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 3: \The Kaluza Mehanism".
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2.3.1 Mat�eria originada na geometria3.1 Matter from Geometry10Mat�eria da GeometriaAs equa�~oes de Einstein em ino dimens~oes sem um tensor de energia-momento penta-dimensional s~ao: ĜAB = 0 ; (1)ou, equivalentemente: R̂AB = 0 ; (2)aonde ĜAB � R̂AB � R̂ĝAB=2 �e o tensor de Einstein, R̂AB e R̂ = ĝABR̂AB s~ao respetivamenteo tensor e o esalar de Rii penta-dimensional, e ĝAB �e o tensor m�etrio em ino dimens~oes.(Ao longo desta revis~ao os ��ndies Latinos mai�usulos A, B, . . . variam entre 0, 1, 2, 3, 4,e as quantidades penta-dimensionais s~ao denotadas por aento irunexo.) Estas equa�~oespodem ser derivadas variando-se uma vers~ao penta-dimensional do \prin��pio de a�~ao" usualdas equa�~oes de Einstein: S = 116�Ĝ Z R̂p�ĝd4xdy ; (3)om respeito a m�etria de ino dimens~oes, aonde y = x4 representa a nova (quinta) oordenadae Ĝ �e uma \onstante gravitaional penta-dimensional".A ausênia de fontes de massa nestas equa�~oes reete o que n�os enfatizamos omo sendoa primeira premissa have de Kaluza (i)11, inspirado por Einstein: a de que o universo emdimens~oes mais elevadas �e vazio. A id�eia �e expliar a mat�eria (em quatro dimens~oes) omo umamanifesta�~ao de geometria pura (em dimens~oes mais elevadas). Se, por outro lado, introduzir-se novos tipos de mat�eria em dimens~oes superiores, ent~ao ir�a se ganhar pouo na eonomia depensamento. No modo de dizer de Weinberg, se ir�a onseguir obter uma \sopa de pedras" deuma lata.2.3.2 Uma extens~ao m��nima da relatividade geral3.2 A Minimal Extension of General Relativity12Uma Extens~ao M��nima da Relatividade GeralO tensor de Rii e os s��mbols de Christo�el em ino dimens~oes s~ao de�nidos, em termosda m�etria, exatamente omo em quatro dimens~oes:R̂AB = �C �̂CAB � �B�̂CAC + �̂CAB�̂DCD � �̂CAD�̂DBC ;�̂CAB = 12 ĝCD(�AĝDB + �B ĝDA � �DĝAB) : (4)Note que, afora o fato dos ��ndies dos tensores irem de 0 at�e 4 ao inv�es de 0 at�e 3, tudo�e exatamente omo era na teoria de Einstein. N�os enfatizamos isto omo sendo a segundaarater��stia have (ii)13 do enfoque de uni�a�~ao de Kaluza.10Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 3: \The Kaluza Mehanism", Subse�~ao 3.1: \Matter fromGeometry".11Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 2: \Historial Overview", Subse�~ao 2.3: \Approahes to Higher-Dimensional Uni�ation".12Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 3: \The Kaluza Mehanism", Subse�~ao 3.2: \A Minimal Exten-sion of General Relativity".13(ii) Estes modelos s~ao extens~oes m��nimas da relatividade geral no sentido de que n~ao h�a modi�a�~oes na estruturamatem�atia da teoria de Einstein. A �unia mudan�a �e que os ��ndies dos tensores variam de 0 at�e (3 + d) ao inv�es de0 at�e 3. 6



Tudo agora depende da esolha que se faz para forma da m�etria em ino dimens~oes. Emgeral, identi�a-se a parte �� de ĝAB om g�� (o tensor m�etrio tetra-dimensional), a parte �4om A� (o potenial eletromagn�etio), e a parte 44 om � (um ampo esalar). Uma maneiraonveniente de parametrizar isto �e a seguinte:(ĝAB) = � g�� + �2�2A�A� ��2A���2A� �2 � ; (5)aonde n�os esalonamos o potenial eletromagn�etio A� por uma onstante � de maneira a obtermais tarde os fatores multipliativos orretos no \prin��pio de a�~ao". (Ao longo desta revis~ao,��ndies Gregos �, �, . . . variam entre 0, 1, 2, 3, e ��ndies Latinos min�usulos a, b, . . . variamentre 1, 2, 3. A assinatura da m�etria de quatro dimens~oes foi esolhida omo sendo (+ - - -),e n�os trabalhamos om unidades tais que  = 1. Al�em disso, por onveniênia e de aordo omoutros trabalhos, n�os estabeleemos ~ = 1 no x314, e G = 1 no x715 e no x816.)2.3.3 A ondi�~ao il��ndria 3.3 The Cylinder Condition17A Condi�~ao Cil��ndriaSe ent~ao apliarmos a tereira arater��stia have (iii)18 da teoria de Kaluza (a ondi�~aoil��ndria), que signi�a anelar todas as derivadas respetivas �a quinta oordenada, ent~ao sedesobre, usando a m�etria (5) e as de�ni�~oes (4), que os omponentes ��, �4, e 44 da equa�~aode ampo em ino dimens~oes (2) se reduzem respetivamente para as seguintes equa�~oes deampo [7℄, [13℄ em quatro dimens~oes:G�� = �2�22 TEM�� � 1�"r�(���)� g����#r�F�� = �3���� F�� ; �� = �2�34 F��F�� ; (6)aonde G�� � R�� �Rg��=2 o tensor de Einstein, TEM�� � g��FÆF Æ=4 � F �F� �e o tensor deenergia-momento eletromagn�etio, e F�� � ��A� � ��A�. Existem um total de 10 + 4 + 1 =15 equa�~oes omo esperado, pois h�a quinze elementos independentes em uma m�etria de inodimens~oes (5).2.4 Conlus~ao parialPodemos pereber que esta teoria do tempo-espa�o-mat�eria est�a matematiamente bem formulada.Ela �e hamada de teoria de Kaluza-Klein e onsiste em uma extens~ao, para ino dimens~oes, dateoria da relatividade geral de Einstein. A relatividade geometrizou a gravita�~ao e a interpreta�~aoque propomos �e que as part��ulas materiais da gravita19, sens��veis a gravidade linear, se onstituemde ult��matons20, ainda desonheidos da iênia humana, que se organizam omo em um anel, om as14Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 3: \The Kaluza Mehanism".15Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 7: \Cosmology".16Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 8: \Astrophysis".17Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 3: \The Kaluza Mehanism", Subse�~ao 3.3: \The CylinderCondition".18(iii) Estes modelos s~ao il��ndrios a priori. Nenhum meanismo �e sugerido para expliar porque a f��sia dependedas primeiras quatro oordenadas, mas n~ao depende das outras extras.19Informativo: \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 5.20\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.6: \Ult��matons, El�etronse �Atomos", Par�agrafo 4. 7



linhas de tempo e espa�o, por hip�otese, analogamente dispostas omo o ampo magn�etio ao redorde uma bobina por onde ue uma orrente de part��ulas.Assim as linhas geod�esias de espa�o se disporiam ao longo do eixo axial e ao redor do anel deult��matons, que omp~oe ada part��ula material om massa, omo em uma singularidade em um anel- ring singularity - an�alogo a um burao negro rodando omo previsto por Kerr - Kerr blak hole21- om a diferen�a que os ult��matons n~ao respondem a gravidade linear omo as part��ulas materiaisda gravita que eles formam.A hip�otese �e que quando os ult��matons se juntam para formar os l�eptons e quarks eles passam aompor uma part��ula material da gravita omo por exemplo um el�etron. Este anel ultimatômioorganizado d�a origem a massa, sens��vel a gravidade linear, as linhas de espa�o om geod�esias ara-ter��stias perorridas pelas part��ulas f��sias na medida que o tempo passa.3 Urantia, tempo, espa�o e mat�eriaNesta se�~ao seleionamos alguns trehos de um trabalho que busa oniliar a iênia humana oma iênia revelada no livro de urantia. O trabalho em andamento pode ser enontrado no link:... gaia/mental/teoapr/index.html223.1 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 tempo23. Assim, entender a natureza do espa�o e do tempo ajuda a ompreender as dimens~oesda personalidade �nita24 do ser humano.3.1.1 Jesus ensina que o tempo-espa�o pode ser transendido pela personalidade emente 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 4-625: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. No21Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Kerr blak hole".22Livro: \Teoria da Aprendizagem".23\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.4: \Realidade do Universo", Par�agrafo8.24\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 5.25\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. 8



universo dos universos26, o Para��so e as suas Deidades27 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 eventos28;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.3.1.2 Perguntas, Einstein, teoria da relatividade, teoria do espa�o e do tempoO 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�o29? Qual a naturezado n��vel absonito30 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.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 [71℄, 1922.26\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos".27\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade".28A 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 [71℄)29\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 3.30\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade", Par�agrafo12. 9



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.3.1.3 Por que o primeiro, dentre os sete sistemas de energia f��sia, �e hamado depotênia de espa�o?Por que a revela�~ao hama de potênia de espa�o um dos sete sistemas de energia31 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��soinferior32. Tamb�em, aparentemente, o espa�o origina-se logo abaixo do Para��so inferior33. Fiquelaro, que esta �e apenas uma interpreta�~ao humana do que foi revelado no original \Livro de Urantia",par�agrafos 42.2 3-634:Potênia de espa�o. Essa �e a presen�a inquestion�avel, no espa�o livre, do Absoluto Inqua-li��avel35. 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�a36.Em Uversa37, faz-se referênia �a potênia do espa�o omo absoluta.3.1.4 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 energia38, pelo nome de potênia de espa�o. Em sinergia31Informativo: \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 9.32\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.5: \O Para��so Inferior".33\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.2: \Natureza da Ilha Eterna",Par�agrafo 11.34\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 3.35\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.11: \Os Três Absolutos", Par�agrafo7.36\Livro de Urantia", Doumento 29: \Os Diretores de Potênia do Universo", Item 29.5: \Os MestresOrganizadores da For�a".37\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.7: \As Esferas Arquitetônias",Par�agrafo 10.38\Livro de Urantia", Doumento 104: \O Cresimento do Coneito da Trindade", Item 104.4: \As SeteTriunidades", Par�agrafo 22. 10



om estes oneitos, a teoria da relatividade geral39 �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 ampo deEinstein40, determina as trajet�orias geod�esias41 perorridas pelas massas ineriais de forma oerenteom a lei de Newton da gravita�~ao42. Em outras palavras, a geometria e densidade das linhasgeod�esias do espa�o s~ao moldadas e determinadas pela mat�eria sens��vel a gravidade linear, hamadano Livro de Urantia de gravita (poder universal)43. Em ressonânia om Sean Carroll:Espa�o-tempo e GeometriaUma Introdu�~ao para Relatividade Geral2.1 - Gravidade omo Geometria (p�agina 48)44Gravidade �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 manifold45 urvado[um espa�o matem�atio om urvaturas℄. Sean M. Carroll [68℄, 2004.University of Chiago
Figura 1: Wikipedia 2012 - General relativity (Spaetime urvature)3.1.5 O prin��pio da equivalênia, relatividade geral e a solu�~ao de ShwarzshildAlbert Einstein ressaltou a igualdade quantitativa, a equivalênia universal, entre a massa ineriale a massa gravitaional passiva; e este fato, omprovado experimentalmente, onsiste no prin��pio39Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/General relativity".40Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein �eld equations#Mathematial form".41Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Geodesi".42Informativo: \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".43\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 14.44T��tulo original em inglês: \Spaetime and Geometry - An Introdution to General Relativity". Se�~ao 2.1 - \Gravityas Geometry" (p. 48)45Wikipedia (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 . . . 11



da equivalênia46. Este prin��pio foi onebido por Einstein em 1907/190847 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 Shwarzshild48.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-seum sistema de oordenadas esf�erias49 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 Shwarzshild50 tem a forma:ds2 = 2�1� 2MG2r � dt2 � dr2�1� 2MG2r � � r2(d�2 + sin2�d�2) (7)Introdu�~ao �a Relatividade Geral4.2 - A M�etria de Shwarzshild (p�agina 104)51H. A. Atwater [65℄, 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�o52, ao fenômeno que anteede todaenergia e mat�eria do universo no qual vivemos.3.1.6 A iênia e a revela�~ao on�rmam que a luz se urva devido �a atra�~ao da gravi-dadeEm 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 movimentoinerial 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"53 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 sentimento46Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalene priniple".47Hist�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 [70℄. 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.48Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Shwarzshild solution".49Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Spherial oordinate system.html".50Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Shwarzshild metri".51T��tulo original: \Introdution to General Relativity". Se�~ao 4.2 - \The Shwarzshild Metri" (p. 104)52Informativo: \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 11.53Internet: \http://www.truthbook.om/". 12



de seguran�a de quem desobriu o ensinamento orreto, �e o que enontramos no \Livro de Urantia",par�agrafo 41.5 654: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.3.2 Uma teoria uni�ada om simetria de esala3.2.1 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�ada55, 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 1-356: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 deliberdade 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 [10℄,[11℄, [20℄, [51℄. 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. . . .54\Livro de Urantia", Doumento 41: \Aspetos F��sios do Universo Loal", Item 41.5: \A Irradia�~ao Solar",Par�agrafo 6.55\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.4: \Realidade do Universo", Par�agrafo2.56Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 6: \Nonompati�ed Theories", Subse�~ao 6.10: \Physial Me-aning of the Fifth Coordinate", Par�agrafo 1. 13



H�a v�arias outras raz~oes mais �los�o�as [10℄, [11℄ 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 [10℄, [55℄. (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 inorrer tolamente em urvas do tipo-tempo eproblemas de ausalidade (x6.157). N�os n~ao vamos fazer mais onsidera�~oes sobre a teoria STMnesta revis~ao, ontudo, notamos que suas implia�~oes observaionais foram estudadas ao longodos anos por Wesson [8℄, [21℄-[24℄ e numerosos outros [25℄-[33℄, [34℄-[43℄, [44℄-[48℄.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 Plank58. Fioa pensar se o raio m�edio R do grande ��rulo59 perorrido pelos sete superuniversos, orresponde-ria �a uma estrutura sim�etria om uma diminuta esala de dimens~ao `PR no interior das part��ulassubatômias60. Assim, podemos ler na Wikipedia (2013):Teoria-M61A 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-T62; 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.57Informativo: \Kaluza-Klein Gravity", Se�~ao 6: \Nonompati�ed Theories", Subse�~ao 6.1: \The Metri".58Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Plank length".59\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.1: \O N��vel Espaial do Superuni-verso", Par�agrafo 2.60Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Subatomi partile".61Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/M-theory#M-theory".62Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/T-duality".14



3.2.2 Gravita e ultimata, el�etrons e ult��matons, gravidade linear e irularOuso 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 �a1363:Os el�etrons e �atomos64 da gravita est~ao sujeitos �a gravidade linear. Vimos no item ante-rior65 que existe um outro sistema de energia hamado de ultimata (Energias emergentes66),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 loal67, �a intera�~ao da atra�~ao material, mas eles s~ao totalmente obedientes �agravidade do Para��so68, �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 grandeelipse69 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 paraa 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 negativas63Informativo: \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 6.64\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.6: \Ult��matons, El�etronse �Atomos".65Informativo: \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".66\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 10.67\Livro de Urantia", Doumento 41: \Aspetos F��sios do Universo Loal", Item 41.9: \A Estabilidade dosS�ois", Par�agrafo 2.68\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.8: \A Gravidade do Para��so".69\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.1: \O N��vel Espaial do Superuni-verso", Par�agrafo 2. 15



ou 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.3.2.3 Ult��matons no el�etron, \tor�oide ultimatômio" e enurvamento do espa�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"70. 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. Wesson71 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 �amassa 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~oes72. 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�eria73.3.2.4 Solu�~ao de G�odel, urvas de tempo fehadas e simultaneidade irularTalvez 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:70\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.8: \A Gravidade do Para��so",Par�agrafo 9.71Informativo: \Kaluza-Klein Gravity".72Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Five-dimensional spae.html".73\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.3: \A Classi�a�~ao daMat�eria". 16



G�odel metri74 [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 fehadas75(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 presenialismo76, enquanto G�odelpareia ter estado argumentando sobre alguma oisa mais pareida om a �loso�a do eter-nalismo77). G�odel argumentou sobre isso de uma maneira similar que �a de seus Teoremas daInompletude78 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 tempo79: o perebido pelamente, o tempo perebido pelo esp��rito e o senso de tempo da personalidade. Creio que o tempoanalisado pela iênia se refere ao tempo perebido pela mente: a onsiênia da seq�uênia domovimento 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 130.7 580:\. . . �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."3.2.5 Anel ultimatômio, m�etria de G�odel e de Kerr, singularidades e buraos 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�odel81 �e umasolu�~ao das equa�~oes relativ��stias para part��ulas de poeira rodando em torno de um eixo axial. Am�etria de Kerr82 �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 anel83 �e uma singularidade gravitaional84 de um burao negro85 rodando, ou um74Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/G�odel metri.html".75Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Closed timelike urve".76Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Presentism (philosophy of time)".77Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Eternalism (philosophy of time)".78Doumento: \. . . gaia/en/eduaional/siene/godel/godel inompleteness theorem.pdf".79\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.5: \O Espa�o e o Tempo",Par�agrafo 6.80\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.7: \Em Cartago - O Disurso sobreo Tempo e o Espa�o", Par�agrafo 5.81Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/G�odel metri.html".82Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Kerr metri.html".83Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Ring singularity.html".84Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational singularity".85Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Blak hole".17



burao negro de Kerr86 que tem a forma de um anel [76℄.Como aprendizes da informa�~ao aberta87 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-Newman3.2.6 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 Jesus88. 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 formateoriamente 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��stia89total. 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 42.6 290: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.86Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Kerr blak hole".87Informativo: \Informativos do Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta (GAIA)".88\Livro de Urantia", Parte IV: \A Vida e os Ensinamentos de Jesus".89Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Mass in speial relativity".90\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.6: \Ult��matons, El�etronse �Atomos", Par�agrafo 2. 18



3.2.7 Superuniversos, ��rulo giganteso, respira�~ao do espa�o e teoria uni�ada dotempo-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 verdade91. 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 giganteso92, se assemelha �a interpreta�~ao osmol�ogia93 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�o94. 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"95.Neste quadro �osmio, o Para��so existe fora do tempo96 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�aria97. 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�axias98do 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 subatômias99 que formam os pr�otons eneutrons, sejam \an�eis ultimatômios" onêntrios girando em sentidos alternados no \�eter quies-ente de ult��matons100" que transende, a gravidade linear da gravita101, e talvez alguns aspetos do91\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 7.92\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos", Item 15.1: \O N��vel Espaial do Superuni-verso", Par�agrafo 2.93Interpreta�~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, . . .94\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.6: \A Respira�~ao do Espa�o".95Big 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)℄:Tao 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." [69℄:p: 136 Ele tem sido variadamentedenotado omo o \uxo do universo" [67℄:p: 13, um \fundamento ontol�ogio oneptualmente neess�ario" [73℄:p: 20, ouuma demonstra�~ao da natureza [75℄:pp: 168�169. O Tao �e tamb�em algo que os indiv��duos podem ahar imanente nelespr�oprios [74℄:p: 283.96\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.2: \Natureza da Ilha Eterna",Par�agrafo 10.97\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.4: \O Espa�o e o Movimento",Par�agrafo 15.98\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so", Item 11.7: \As Fun�~oes Espaiais doPara��so", Par�agrafo 9.99Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Partile physis#Subatomi partiles".100\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.6: \Ult��matons, El�etronse �Atomos".101\Livro de Urantia", Doumento 42: \A Energia - a Mente e a Mat�eria", Item 42.2: \Sistemas Universais19
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