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Cap��tulo 1Introdu�~ao
1.1 Capa e ontra-apa

Figura 1.1: Capa Figura 1.2: Contra-apa1.2 Propriedade do seu inteletoEste trabalho inteletual foi elaborado para ser utilizado, multipliado e disseminado livremente portodos que om sineridade e boa f�e busam onheer e pratiar a lei da vida e do amor de Deus.A informa�~ao e o onheimento libertam, j�a que liberdade n~ao �e apenas poder seguir por qualqueraminho, mas antes disso, informar-se a respeito dos aminhos que existem para serem seguidos.1



A lien�a de uso, �opia e modi�a�~ao deste texto possui elementos da Lien�a P�ublia Geral desoftwares de omputadores, da Free Software Foundation referida no Item 2.2.4 deste livro, e queaparee na Internet no endere�o: www.fsf.org/lienses/gpl.html11.3 Resumo do LivroEste livro �e sobre o uso da Internet em uma edua�~ao integral2 fundamentada na institui�~ao do lar e naverdadeira fam��lia3. A Internet transende as barreiras que separam o mestre professor do dis��puloaluno (Item 3.2). Chamei o universo desta edua�~ao transendental de: universidade sem fronteiras.Esta organiza�~ao �e apresentada de forma resumida (Item 1.7), na forma de um di�alogo entre ummestre professor e um dis��pulo aluno (Item 2), e �nalmente na forma de um projeto (Item 3). Odi�alogo perorre as quest~oes fundamentais da edua�~ao que nasem da onvivênia entre o mestreprofessor e o dis��pulo aluno (Item 2.1). Logo ap�os, aborda a tenologia e a legisla�~ao da universidadesem fronteiras (Itens 2.2 e 2.3). Segue uma aula de humanidades, sobre omo a omunia�~ao atrav�esda fala, da esrita, da imprensa e da Internet ajudou a humanidade a transender o espa�o, o tempo,a veloidade e a mat�eria respetivamente (Item 2.4). Finalmente surge uma aula de iênias sobreteoria da informa�~ao4 abordando sua natureza imaterial e sua rela�~ao om a vida (Item 2.5). Oap��tulo 4 ont�em poesias sobre edua�~ao e ursos universit�arios.1.4 O autor e a obraEsrevi este livro om a motiva�~ao de um pai desejando partiipar mais da edua�~ao de meus �lhos.Na ontra-apa deste livro, o desenho do sol amarelo, da terra azul e da lua rosa simbolizam a luz(light), a vida (life) e o amor (love). Este simbolismo est�a expresso na palavra SoLightLifeLoveLua,ou Solllua, ou abreviadamente Solua. Em uma vis~ao ampla foalizo, no s��mbolo verbal Solua, o idealUrantia-Gaia5 da terra estabeleida em luz e vida6 (e amor7).Aqui e agora buso intensamente a unidade espiritual8 do Pai Universal em ada esp��rito Ajustadore alma9 individualizados no erne��ntegro de ada personalidade humana deste mundo, hamado pelosreveladores imortais de Urantia10. Para mim Solua tamb�em sintetiza um ideal da terra inteira unida1Internet: \http://www.fsf.org/lienses/gpl.html".2Livro: \Di�alogos baseados no Livro de Urantia - Livro Dois", Cap��tulo 6: \Edua�~ao Integral (Fam��lia eEsola)".3\Livro de Urantia", Doumento 84: \O Matrimônio e a Vida Familiar", Item 84.7: \Os Ideais da VidaFamiliar", Par�agrafo 30.4Informativo: \Teoria da Informa�~ao e Organismos Vivos".5Informativo: \Urantia-Gaia: Ideal de Luz e Vida".6\Livro de Urantia", Doumento 55: \As Esferas de Luz e Vida".7Lembro da assoia�~ao signi�ativa, entre a palavra vida e amor, perebida pelo �l�osofo judeu Martin Buber. Buberatribuiu a palavra a-mor o signi�ado de n~ao-morte que �e sinônimo de vida. E de fato a nossa vida humana ome�ano amor de nossos pais. E neste sentido toda a a�~ao que promove a vida �e amor. Se amor �e vida, o maior amor �eo que nos leva a vida eterna. Assim o maior amor que podemos experimentar �e o amor entre Deus e o humano quereliga Criador e riatura e nos possibilita a vida eterna pela gra�a do nosso Pai eterno.Lembro tamb�em que originalmente as palavras que inspiraram os dizeres da bandeira brasileira eram amor, ordeme progresso. Por isso poder��amos dizer que vida (amor), ordem e progressa s~ao valores de prin��pio, base edestino do nosso amado pa��s.8\Livro de Urantia", Doumento 141: \Come�ando o Trabalho P�ublio", Item 141.5: \A Unidade Espiri-tual".9\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma".10\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Par�agrafo 1.2



numa s�o na�~ao, das pessoas e fam��lias omo �elulas do organismo soial planet�ario. O \sangue" doorganismo soial ser�a a omunia�~ao entre as pessoas uindo na forma de luz na Internationalnet.Penso em Solua omo a bandeira da terra unida, porque na Conferênia Mundial de Eologia no Riode Janeiro no ano de 1992, uma organiza�~ao de �ns �lantr�opios e governo ivil levantou a bandeirade uma s�o terra e o ideal de sermos todos idad~oes do mundo11. Na reportagem apresentava-se abandeira da terra12 possuindo o desenho do sol, da terra e da lua. Como dito anteriormente, batizeiesta bandeira de soluzlifelovelua ou solllua, abreviadamente solua. Esta bandeira pode apresentara terra ressaltando diferentes ontinentes e om uma estrela na idade natal de ada idad~ao queom alegria, amor e paz, trabalhe pela uni�a�~ao dos seres humanos no ideal de um s�o Deus e davida fraterna de todos os seres humanos.1.5 Agradeimento ao Pai e a M~aePai eu omprei um presente para voê. �E uma vara de pesar vinda l�a do oriente. Dizem por l�a,que n~ao se deve dar o peixe, mas se ensinar a pesar. Eu tenho gratid~ao por ti meu pai, pois tu n~aoapenas me ensinaste a pesar om teu exemplo trabalhador, tu tamb�em me deste o peixe.M~ae quero agradeer neste livro o presente que me deste durante toda esta vida. Voê me deu omaior presente que um ser humano pode dar, o presente da sua presen�a onstante junto de mim.1.6 Dediat�oria aos FilhosFilhos este livro �e meu dediado esfor�o no sentido de diminuir as distânias que nos separam.A minha esperan�a �e que a Internet possa servir para diminuir estas distânia e possibilitar umapartiipa�~ao maior na vossa edua�~ao onde quer que estejamos em nossa \m~ae Terra".Bras��lia, 29 de maio de 2014131.7 Universidade sem FronteirasEste livro fala de uma Esola aberta, um Col�egio livre e uma Universidade sem fronteiras, quefunion�a om o aux��lio da omunia�~ao e da informa�~ao aberta14 na Internet. Neste ap��tulo isto �eexpliado de forma resumida. No ap��tulo 2, a id�eia �e apresentada na forma de um di�alogo entre ummestre e um dis��pulo. No ap��tulo 3, temos um projeto da universidade sem fronteiras.A universidade sem fronteiras �e uma organiza�~ao aberta de governo ivil e de �nalidade huma-nit�aria. Uma organiza�~ao aberta �e aquela na qual as informa�~oes eduaionais, tenol�ogias e legaisest~ao dispon��veis na Internet. Idealizamos que os partiipantes expressem suas opini~oes, dialogueme heguem a deis~oes onsensuais om o aux��lio da Internet.11Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Global itizenship#World itizen".12Internet: \http://www.agofearth.om/original.html".13A primeira edi�~ao deste livro foi onlu��da em 22 de novembro de 1999. Com a maturidade perebo que o textooriginal est�a um pouo distorido pela irreverênia e auto-a�rma�~ao da juventude. Devido a falta de tempo, deidipermitir a linguagem jovial, e um pouo desregrada, nesta atualiza�~ao de 18 de janeiro de 2019. Feita esta ressalva,reio que os pais, m~aes e professores experientes tamb�em enontrar~ao algo de �util neste trabalho a favor de um edua�~aointegral.14Informativo: \Informativos do Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta (GAIA)", Se�~ao 6: \As três fasese gera�~oes do GAIA", Par�agrafo 1. 3



A universidade sem fronteiras tem �nalidade eduaional de, atrav�es da Internet, permitir a omu-nia�~ao entre os professores e os alunos e gerar material de aprendizagem15 sobre todos os assuntos,em todos os n��veis e para todos os aprendizes.Todo aluno ser�a, quando desejar ser, um professor do que aprendeu. Se ada um assumir oompromisso de ensinar o que aprendeu na esola da vida, para pelo menos 2 outras pessoas, em 33gera�~oes de aprendizagem 233, aproximadamente 8,6 bilh~oes de pessoas, saber~ao a mat�eria. O ideal�e que ada nova pessoa que sintonize om esta organiza�~ao fraterna, esreva um livro de sua vida,ontendo tudo de bom, luminoso e louv�avel que j�a lhe oorreu e falando de seus ideais mais sublimespara o futuro.Cada alma espiritual humana �e uma �elula da Supra-Alma Universal do Supremo16. Lembremosque o Pai Universal In�nito outorga um \esp��rito pr�e-pessoal" que �e omo um gen, omo uma\semente de pessoa eterna", no entro da alma de ada pessoa humana �nita. Nosso lema �e: melhorque eu ou voê somos n�os. Se ada um pensar, sentir, falar e �zer apenas as oisas boas para auni~ao de todos os nossos eus em Deus, n~ao haver�a mais mal na terra. Pois o mal �e a falta do bom.Lembrando que eu em grego signi�a bom, o mal �e a falta de um eu individualizado. Quando o eu,quando o bom de todos os seres estiverem em unidade no Um que �e Deus �unio, o para��so hegar�a.Um em todos e todos no Um.

15O Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta, GAIA, tem um planejamento de três fases que dever~aooorrer em três gera�~oes suessivas. Nossa gera�~ao �e respons�avel pela fase editorial. Junto om nossos �lhosplanejamos realizar a fase eduaional. Esperamos que a gera�~ao de nossos netos fatualize a fase de trabalho.Em nossos tempos a Informa�~ao Aberta do GAIA �e pesquisada, seleionada e editada prinipalmente na In-ternet. Podemos ver nosso servi�o nesta fase editorial omo sendo de estudo, veri�a�~ao da veraidade, tradu�~ao,organiza�~ao e edi�~ao dos livros, �lmes, palestras e toda a informa�~ao que onsiderarmos importantes para nossasrian�as, desendentes, e a gera�~ao seguinte.Na fase eduaional, planejamos organizar de forma pedag�ogia e ensinar baseado em experimentos e tenologiaeduaional moderna, todo o material vital editado na fase anterior. Assim, junto om nossos �lhos, teremos editado,reunido e ensinado as informa�~oes esseniais para vida de aordo om a experiênia e disernimento de ada um.16\Livro de Urantia", Doumento 117: \Deus, o Supremo", Item 117.5: \A Supra-Alma da Cria�~ao".4



Cap��tulo 2Di�alogo Mestre-Dis��pulo
2.1 Fundamentos2.1.1 Mestres e dis��pulosdis��pulo: O que �e um mestre?mestre: Mestre �e aquele que tem mestria de fazer alguma oisa.dis��pulo: E o que �e um dis��pulo?mestre: Dis��pulo �e aquele que, om disiplina, faz o que o mestre ensina.dis��pulo: Dê um exemplo de um bom dis��pulo.mestre: Um bebê que onquistou a mestria de andar.dis��pulo: Dê um exemplo de um bom mestre.mestre: Um senhor, om roupa de trabalho, ajudando o bebê a andar.dis��pulo: E qual �e o melhor mestre?mestre: O melhor mestre, �e aquele ujo fazer �e o mais importante.dis��pulo: Quem �e este?2.1.2 Mestre que possibilita a vida do dis��pulomestre: O dis��pulo que elege o mestre da vida. Mas todos sabem inegavelmente que o mestrehumano ujo fazer �e o mais importante e que nos possibilita a vida se hama m~ae. A m~ae que lavoua roupa do pai que est�a ajudando o bebê a andar. A m~ae uja m~ao prepara o p~ao para o pai e ujamama arrega o leite do bebê e prinipalmente a m~ae, que quando todos sa��rem ser�a a que vai estarpresente om o bebê, e de ujo fazer heio de mestria o bebê depende para viver �e a mestra da vidada rian�a, pois o melhor mestre ausente, �e pior que o pior mestre presente.2.1.3 Mestres materiais, inteletuais e espirituaisdis��pulo: Mas um professor pode ensinar om suas palavras esritas mesmo que n~ao esteja �si-amente presente.mestre: Voê tem raz~ao. Pode-se dizer que existem dois tipos de mestres. O mestre material que d�ao p~ao. E o mestre inteletual que ensina om suas imateriais palavras e informa�~oes, a onseguir o5



p~ao om as pr�oprias m~aos. Os pais (na asa), que d~ao o peixe omo diz o ditado oriental, s~ao mestresmateriais, e os professores (no ol�egio) e pro�ssionais (na idade) que ensinam a pesar s~ao mestresinteletuais.dis��pulo: E os mestre espirituais?mestre: Deus �e o Pai do esp��rito1 que vive em nossa mente, ria nossa alma e guia nossa pessoa para oPara��so. Ele �e o verdadeiro mestre espiritual que trabalha no��ntimo de ada pessoa humana. Existemtamb�em os amigos e orientadores espirituais. Pessoas mais experientes, om maior disernimentointerior e maior sabedoria vivenial da rela�~ao de amor om o Pai divino, o Mestre dos mestres.Ao se falar em mestres espirituais, muitos pensam em igrejas, padres, madres e freiras e n~ao seostuma fazer uma assoia�~ao om as fam��lias que d~ao o alimento que possibilita a vida. Contudo�e importante lembrar que em italiano, a palavra padre signi�a pai, a palavra madre signi�am~ae. Papa signi�a pai e omida ao mesmo tempo. O papai d�a papa, a mam~ae d�a de mamar. Osverdadeiros onventos religiosos s~ao uma fam��lia enorme de gente grande. Frade e freira vem de fr�ereque em franês signi�a irm~ao. A fam��lia humana �e tamb�em um ambiente de aprendizagem paraperfeionarmos nossas rela�~oes om as pessoas.Alguns mestres antigos ensinavam uma pro�ss~ao. Observe que o mestre que �e mestre material,inteletual e espiritual ao mesmo tempo, �e um mestre ompleto. Ele ama, alimenta e ensina umapro�ss~ao ao seu dis��pulo que �e seu �lho por ele disiplinado. Ele tamb�em serve �a Deus, o mestreespiritual de todos, e ajuda na revela�~ao de aspetos dos reexos da inef�avel Pessoa Divina. O mestreompleto tem di�uldade de fazer isso usando apenas os livros, e estando ausente. O m�etodo dosmestres ompletos �e diferente.2.1.4 M�etodo dos mestres ompletosdis��pulo: Qual �e o m�etodo de ensino destes mestres ompletos, que s~ao mestres materiais, intele-tuais e espirituais ao mesmo tempo?mestre: Todo mestre que tamb�em �e pai ou m~ae do seu dis��pulo, ensina tudo que sabe para queseu �lho tenha vida longa. Ele ensina omo ele onsegue o alimento para fam��lia. Todo mestre temmestria de fazer alguma oisa. O mestre ompleto tem a mestria de oloar o alimento, que possibilitaa vida, na mesa da fam��lia. Os dois mestres ompletos om tudo que sabem tentam transmitir aosseus �lhos o que �e neess�ario para eles tamb�em se tornarem mestres ompletos de uma fam��lia omnetos. Os dois mestres ompletos ensinam para a rian�a admirada om o milagre do alimento queapareeu na mesa omo que do �eu, que existe uma fonte deste alimento de vida. Os mestres pai em~ae ensinam suas rian�as a pegar e alan�ar o alimento om as pr�oprias m~aos e pernas. E a rian�aque antes via o alimento omo um milagre vindo de uma fonte ofusada, agora enxerga a verdadee ompreende o milagre do papai e da mam~ae noel que d~ao presentes alimentares todos os dias nasrefei�~oes. �E muito dif��il ensinar estas oisas estando ausente.Os livros ajudam, mas o m�etodo prinipal de ensino dos mestres ompletos �e o exemplo. Na �Indiahama-se Aharya, o mestre que ensina pelo exemplo. N~ao h�a palavras de livro que possam onter ainforma�~ao ou a emo�~ao e tudo que existe em um sorriso ou um olhar entre um mestre e um dis��puloompleto. Tente por exemplo desrever om detalhes o movimento de uma m~ao, tu pereber�asa di�uldade. Poderia-se dizer que essas oisas n~ao s~ao neess�arias, mas omo vimos o mestreompleto �e o pai e a m~ae professores. E a rela�~ao entre os mestres pai e m~ae e os dis��pulos �lhosse fundamenta inteiramente no amor. No desejo ativo de vida longa para toda fam��lia. Na vontadede se estar junto porque se gosta. Nos pai�stas e diplomatas que n~ao permitem ningu�em faltar naasa e na mesa da fam��lia. Na disiplina e obediênia do dis��pulo �lho fundamentada na onvi�~ao1\Livro de Urantia", Doumento 107: \A Origem e a Natureza dos Ajustadores do Pensamento", Item 107.6:\Os Ajustadores Enquanto Esp��ritos Puros", Par�agrafo 2.6



de que o que os mestres papai e mam~ae falam �e sempre aquilo que eles rêem om tudo que sabemser o melhor para os �lhos. Mesmo que a palavra destes mestres ompletos n~ao seja teniamenteerta, o dis��pulo �lho sempre ouve al�em de toda t�enia, os mestres dizendo: n�os te amamos �lho,e de tudo que sabemos, isso que lhe dizemos �e o que ahamos ser o melhor para voê e para todafam��lia. �E laro que se um professor e um aluno n~ao se prop~oe a este grau de amor, se a propostade um professor �e de transmitir o onheimento de um livro, isto �e adequado, e o aluno entendendo,e as expetativas sendo umpridas, existir�a aordo. Mas nada disso se ompara ao pai e a m~ae,mestres que possibilitam a vida, que ensinam pelo exemplo da sua pr�opria vida e que possibilitarama nossa existênia que iniia quando nasemos para vida tempor�aria na arne e depois ontinua navida eterna no esp��rito.2.1.5 A esola onvenionaldis��pulo: Professor aonde �e essa esola ideal da sua vis~ao?mestre: No metro quadrado de h~ao onde est~ao meus p�es.dis��pulo: Isso �e ompletamente diferente da esola seular massi�ada om ensinamentos materi-alistas e ate��stas, e da quase ompleta seulariza�~ao da edua�~ao2.mestre: A esola seular �e feita de imento e tijolo. Os aprendizes s~ao hamados de alunos,que signi�a sem luz. O burorata do minist�erio que elabora o urr��ulo que determinar�a o ursoperorrido por anos pelo professor e o aluno, n~ao onhee os aminhantes do perurso que s~ao oprofessor e os alunos, n~ao sabe aonde eles desejam ir, nuna viu o lugar aonde eles est~ao e pro��be amestra m~ae do aluno de ser legalmente professora do seu �lho porque ela n~ao tem um diploma depedagogia, mesmo que tenha ensinado seu �lho a andar.Al�em disso geralmente os professores n~ao sabem da vida dos seus alunos, a ome�ar pelo nome dosseus familiares. Muitas vezes o que �e ensinado �e desonetado da realidade da vida e n~ao produzfrutos que saiam a fome. Al�em disso ela se hama esola devido a esala na m~ao do professor queaplia testes apazes, n~ao sei omo, de reprovar uma rian�a dizendo que ela n~ao aprendeu muito emum ano. E os testes a�rmam que a rian�a est�a errado em esrever m~ama de mam~ae om til. Nomeu ponto de vista isso est�a errado.E atualmente, justamente as rian�as mais ativas, que n~ao se enquadram neste sistema autorit�ario,s~ao rotuladas om transtorno de hiperatividade e d�e�it de aten�~ao3 e submetidas ao onsumo dedrogas psiqui�atrias4. Isso �e um peado ontra as rian�as.2.1.6 O h�abito dos av�os e o sonho dos netosdis��pulo: N~ao reio que seja onstrutiva as r��tias sem uma proposta alternativa.mestre: Eu estive pensando muito na maneira melhor de expressar minha vis~ao sobre esse assunto.Sou um professor jovem, talvez eu tenha sonhos e id�eias que n~ao s~ao adequadas para alguns. Preisoda ajuda dos professores av�os mais experientes e idosos para lapidar estas minhas palavras. Deiditentar nuna apontar o erro de um outro o qual ainda n~ao me onhee, e n~ao sabe a real inten�~aode minha observa�~ao nem a medida do arinho de minha m~ao que aponta, nem a vis~ao de algo maisperfeito esondida por tr�as do olho de minha mente. Deidi ao inv�es de prestar aten�~ao orretora2\Livro de Urantia", Doumento 195: \Depois de Penteostes", Item 195.8: \O Totalitarismo Seular",Par�agrafo 13.3Informativo: \The Rights of Children and Parents In Regard to Children Reeiving Psyhiatri Diagnoses andDrugs".4Livro: \A Droga Psiqui�atria pode ser o Problema", Cap��tulo 10: \Retirando Sua Crian�a das Drogas Psi-qui�atrias". 7



nos erros dos outros, tentar realizar aquilo que onsidero o melhor. Se for algo bom para todos, euaho que naturalmente muitos seguir~ao um aminho pareido. Fazendo desta forma n~ao h�a perigode ofender o h�abito dos mais velhos, nem de sufoar os sonhos dos mais jovens. Assim embora eutenha uma vis~ao de um para��so para ada um que onhe�o, reio ser a melhor oisa n~ao verbalizarpreipitadamente. O ��ndio iluminado da �India respondeu, ao anjo que perguntou sobre a espadamais a�ada, \A espada mais a�ada �e uma palavra dita antes do tempo". Ao inv�es disso, tentareipelo exemplo de minha vida expressar a esola ideal que visualizo para n�os.2.1.7 Os professores, os a+lunos e a esoladis��pulo: Como �e a sua esola?mestre: A nossa esola �e feita de professores e aprendizes hamados lunos que signi�a luz. Ourr��ulo determina um urso diferente para ada aminhante do perurso, onsidera o fato de queo passo da rian�a �e mais urto que o do jovem. Os professores sabem que antes de ensinar qualqueroisa, preisam aprender a linguagem do aprendiz. E a elabora�~ao do urr��ulo individualizado �e feitasob a presidênia da mestra m~ae e demora tanto tempo quanto neess�ario para se tra�ar um plano devida. Al�em disso o apre�o que o professor pede ao aprendiz por uma hora do seu trabalho de ensinopara o aprendiz de primeiro degrau, �nda esta primeira etapa, pode ser justamente reompensadoom uma hora de trabalho do novo professor da esola5 que aabou de passar para o segundo degrau,que era antes aprendiz e agora �e mestre em esalar primeiro degrau de m~ao dado om os novos lunosda esola.A nossa esola se hama esola por ausa da esalada da vida que os lunos esalam aprendendo, ea esala na m~ao de todos os professores �e o polegar da m~aozinha do luno que desenha ondinha emima do ~a de m~ae. Nossa polegada n~ao orresponde aos 2,54 ent��metros �xos do polegar de umorpo mortal6. Todos os objetos da asa esola s~ao medidos em rela�~ao ao polegar, ao bra�o e ao p�edos lunos amados omo ensinou a mestra m~ae Maria Montessori.Todos venem e tiram de dez para ima, pois o onorrente de ada a+luno7 hoje �e o que o a+lunoera ontem. O professor ensinar�a o a+luno que est�a em um degrau da esada da esola a subir odegrau que est�a a frente e a ima. N~ao importa o tempo que demore. O ensinamento s�o terminaquando o a+luno sobe ompletamente o degrau da esada da esola que deve subir se desejar olaro grau daquele degrau. Assim ao vener ompletamente o degrau do grau almejado, o a+luno nom��nimo tirou dez naquela etapa. Contudo h�a asos, e isso �e omum, que os a+lunos aprendem asubir degrau de esada mais r�apido e melhor que o professor avô. Ent~ao a nota dele �e mais que os 10do professor, se for duas vezes mais r�apido �e 20, se for 3 vezes melhor �e 30 e se for om o professoravô no olo do bra�o ou nas ostas de \avalinho", �e in�nito.Na sa��da da esola os a+lunos orrem om o boletim para mostrar pra mam~ae querida, que hegasorrindo na esola, d�a o peito para o maninho da rian�a que m~ama na m~ama da mam~ae e provaexperimentalmente, ao professor padronizado da outra esola, que o som do \~a" gozado de bêbêm~amando, �e nasal e neessita de til, j�a que sai pelo nariz, pois a boa est�a heia de ouro brano ea mam~ae ensinou que n~ao �e eduado falar de boa heia e aprendeu om o bêbê que n~ao se fala deboa heia pela boa, mas n~ao h�a nenhum problema em se falar vogais nasais pelo nariz mesmo quede boa heia de prazer gostoso. E todos riem alegres om mais esta li�~ao de vida omprovada pelo5Informativo: \Sistema Pol��tio e Eonômio Loal", Se�~ao 6: \SELOs para troas de onheimentos e saberes".6As medidas de polegar e p�es iniialmente se basearam no tamanho do polegar e p�e do orpo mortal faleido dealguns indiv��duos. A id�eia aqui �e a de utilizar medidas personalizadas baseado no tamanho de ada aprendiz. �E dessaforma que trabalha um alfaite osturando as roupas de aordo om as medidas individuais do liente. N�os podemosser \alfaites de uma edua�~ao" respeitadora da personalidade �unia de ada luno. A M~ae, m�edia e professora MariaMontessori, foi a eduadora que idealizou a esola hamada \Casa das Crian�as" na qual as salas de aula foramequipadas om m�oveis do tamanho dos pequenos.7a+luno signi�a um luno (luz) nota a+, a maior nota poss��vel8



exemplo dos mestres da vida do lar.2.2 Tenologia2.2.1 Os tijolos da organiza�~ao sem fronteirasdis��pulo: Estas oisas que voê falou, pareem mais uma �loso�a de rela�~ao entre os mestres e osdis��pulos. Paree que na esola que tu imaginas o entro �e antes de tudo a pessoa8 dos a+lunose dos professores. Voê �e jovem e sonhador. Contudo, me diga em termos pr�atios, em termos deonreto e tijolo, onde seria a tal esola, o tal ol�egio, a tal universidade, a tal organiza�~ao semfronteiras?2.2.2 Internet: art�erias da organiza�~aomestre: A Internet permite uma omunia�~ao sem igual na hist�oria. A vis~ao que tenho da orga-niza�~ao sem fronteiras �e omo a de um orpo de um organismo vivo9. Cada ser humano �e omo umaunidade de vida do orpo, uma �elula dele. A informa�~ao que ui pela Internet entre as pessoas�e omo o sangue do orpo soial. A informa�~ao omuniada entre os seres vivos partiipantes �e ofundamento uni�ador e organizador de todo o orpo.2.2.3 Material did�atio e auladis��pulo: E o material did�atio?mestre: Ser�a tudo feito om o omputador e de livre aesso para qualquer estudante. Com umomputador �e poss��vel esrever livro olorido que fala e tem desenho que move igual \Brana de Nevee os Sete An~oes". Com um omputador al�em de ser poss��vel o material did�atio de melhor qualidade,ujo usto om papel e tinta �e zero, o pre�o do transporte �e um telefonema loal via Internet semomeriante intermedi�ario. Al�em de tudo isso, om um \omputador material" e no \omputamorespiritual", os alunos e os professores da universidade sem fronteiras, podem se omuniar e minimizaras barreiras do tempo e espa�o arater��stio das dimens~oes �nitas de auto-express~ao da personalidadehumana10. Basta um omputador ligado na linha de telefone para estabeleer-se a omunia�~ao entreprofessores, alunos, olegas e os mestres papai e mam~ae. A omunia�~ao �e esrita gra�as ao telado,sonora gra�as ao mirofone, e visual gra�as a âmaras de v��deo de baixo usto. N~ao existe limite den�umero de a+lunos. Voê pode enviar sua mensagem para tantas pessoas quanto sejam os n�umerosde telefones da terra onetados �a um omputador.2.2.4 Funda�~ao de Softwares Livresdis��pulo: Mas e os programas apazes de fazer estes materiais did�atios, e permitir esta omu-nia�~ao sem fronteiras de tempo e espa�o entre os professores e os alunos da lasse?mestre: A maior parte dos programas j�a est�a pronta, e muitos s~ao de gra�a.8Livro: \Dialogos baseados no Livro de Urantia - Livro Três", Cap��tulo 2: \Edua�~ao Urantiana e Esola -Realidades Quantitativas e Qualitativas", Item 2.1.2: \Qualidade das pessoas e quantidades matem�atias".9Livro: \Di�alogos baseados no Livro de Urantia - Livro Dois", Cap��tulo 5: \Edua�~ao Integral (Religi~ao eCiênia)", Item 5.1.1: \Os organismos vivos e os sistemas organizados foram riados por um ser inteligente".10Informativo: \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", Par�agrafo 3.9



dis��pulo: De gra�a! Aonde existe tamanha generosidade?mestre: Nos prin��pios da Funda�~ao de Softwares Livres. Esta organiza�~ao ujo nome em inglês �eFree Software Foundation, �a na idade de Boston, no estado de Massahusetts, perto da Est�atua daLiberdade em Nova York dos Estados Unidos da Am�eria. O endere�o na Internet �e www.fsf.org11.Nesta p�agina pioneira da Internet, existe o que na d�eada de oitenta iniiou o movimento paradissemina�~ao de programas om o �odigo-fonte aberto. Esses programas s~ao abertos, omo livro davida de gente honesta. Programas de omputador que podem ser opiados, melhorados, usados edisseminados livremente. No endere�o da Internet www.fsf.org voê vai enontrar uma exposi�~aomais detalhada em inglês sobre os prin��pios legais que regem o uso destes programas abertos quegarantem o seu usufruto livre da obra destes jovens evoluion�arios inovadores.Al�em deste fundamento jur��dio de liberdade do milênio da informa�~ao que se iniia, voê enontrar�atamb�em programas om o �odigo-fonte desenvolvidos por estes jovens pais que fazem muito maisoisa do que �e poss��vel se fazer olhando-se atrav�es de janelas fehadas12. Estes programas permitemvoê sair, fazer parte da paisagem, plantar or om or de pele, desenhar sorriso no sol e exerer odesfrute maior que um fruto pode proporionar, que �e o fato de ter sido o fruto que voê plantou,regou, olheu e ama tanto que a ada mordida banguela pergunta se doeu ao fruto e om que for�ae em que lugar deve ser a pr�oxima lambida ousada.O norte-ameriano que iniiou esta funda�~ao, estudou em uma das universidades mais produtivas daAm�eria, que �e o Instituto de Tenologia de Massahusetts, o MIT. O nome GNU que ser�a visto nap�agina da Internet desta funda�~ao, �e a abrevia�~ao da express~ao reursiva Gnu is Not Unix. Gnu serefere tamb�em a um ant��lope. Os gnus andam nus, ao natural, e n~ao sentem vergonha. �E um nomeadequado para esta funda�~ao, j�a que um Programa om a Fronte Aberta nuna \sente" vergonha,pois �e bonito de ver, �e bom de usar, e tamb�em �e o original heio de gra�a.
2.2.5 Arquitetura aberta do PCdis��pulo: Professor prosaio, voê est�a misturando informa�~ao t�enia om prosa liter�aria. Volte-mos a edua�~ao. Em que outros lares da Internet, al�em do www.fsf.org13, poderemos enontrar osprogramas bons que permitir~ao aos professores e aos alunos da universidade sem fronteiras, editar,orrigir, transmitir e melhorar os livros eduativos de qualidade de inema que ir~ao ompor nossomaterial did�atio?mestre: A id�eia de programas abertos deve se estender a todo tipo de propriedade inteletualda universidade sem fronteiras. Isso inlui al�em dos programas, os livros e as patentes. De fato oomputador pessoal hamado PC que provavelmente tu estais usando foi um aso de patente industrialaberta. E esse �e o �unio motivo de ser t~ao popular. Ao disseminar sem restri�~oes o projeto desteomputador, todos ome�aram a us�a-lo om gosto de trabalhador que �e s�oio do neg�oio. Assimsurgiram junto om o PC in�umeros aess�orios, in�umeros programas, todos ompat��veis a falandoa mesma linguagem, que o engenheiro humano original disseminou em um livro p�ublio. �E t~aoverdadeiro o fato que a have do suesso foi a arquitetura aberta deste omputador, que quando aIBM14 inventou um novo barramento para as portas do omputador om have de propriedade dovendedor, pouos quiseram. Ningu�em quer uma asa uja arquitetura e a have das portas �e depropriedade do arquiteto, e n~ao do usu�ario.11Internet: \http://www.fsf.org".12Windows signi�a janelas13Internet: \http://www.fsf.org".14International Business Mahines 10



2.2.6 Java animando a Internetdis��pulo: O senhor est�a dizendo ent~ao que o fato da arquitetura do PC ser aberta �e o que o tornao hardware o�ial da universidade sem fronteiras, por enquanto?mestre: Sim. Existe uma outra empresa simp�atia omo Sol violeta hamada Sun, que muito meagrada tamb�em. A Sun miro-systems, que gravita em torno das Universidades da Calif�ornia nosEstados Unidos da Am�eria, possui uma �loso�a de trabalho e pesquisa de universidade, e d�a pelagra�a alguns produtos omo o StarOÆe15, igual estudante faz. Um dos frutos deste tipo de aberturafrana, �e a linguagem hamada Java que faz todos os movimentos de som, imagem e texto das p�aginasda Internet antes est�atias. Um programa em Java, �e sempre aberto, j�a que entra onvidado no seuomputador pessoal e sai pintando e falando igual rian�a. E voê pode parar a arte dela om o seunavegador de Internet, pode olhar o gen do algoritmo e fazer a engenharia gen�etia que desejarespara ensinar ao menino Javanês da Internet o nosso português, tornando-o brasileiro antes que eu ofa�a.A Internet original foi onebida para mostrar textos. S~ao livros nos quais ao inv�es de se ter queprourar uma referênia em um loal distante, aperta-se o bot~ao esquerdo do \mouse mio-le~ao"16do omputador om a seta em ima da referênia e om uma veloidade maior que a de pesquisaem papel, obt�em-se a informa�~ao referida. A sigla html abrevia o nome hiper-text marked languagee signi�a linguagem de hipertextos marados. Ou seja, um livro ou uma p�agina da Internet queontenha uma referênia, ont�em uma mara. No livro o ��ndie te leva �a p�agina do assunto, umareferênia da p�agina pode onduzir a uma nota de rodap�e, uma nota de rodap�e pode lev�a-lo a outrolivro e todo estudante que esteve na bibliotea e folheou o ��ndie, navegou na rede internaional doonheimento humano esrito.Digo aos professores inexperientes em inform�atia: n~ao existe muita diferen�a, se voê sabe prourarum livro na bibliotea, voê intuitivamente saber�a prourar informa�~ao na Internet. O problema �eque os meninos programadores por ti atarefados e om pressa, esrevem tudo abreviado e esolhemnomes de aordo om a aquela piada espontânea que o senhor ontou de brinadeira e j�a esqueeu.Conluindo, as referênias dos ��ndies e livros, s~ao as maras das p�aginas da Internet. E a linguagemo�ial �e estabeleida pelos usu�arios que as vezes seguem padr~oes sugeridos omo os do ons�oriosem �ns lurativos da rede internaional www - world wide web. O endere�o desta funda�~ao �ewww.w3.org17.2.2.7 www.w3.org - padr~oes da Internetdis��pulo: Tu falastes da arquitetura aberta do PC, dos programas abertos da www.fsf.org, dalinguagem aberta da www.sun.om hamada Java. Mas paree que a funda�~ao www.w3.org pretendeser uma fonte de padr~oes t�enios na Internet.mestre: De fato, n~ao �e esta jovem e promissora organiza�~ao, que sugere padr~oes para Internet, que�e a funda�~ao em si. Ela �e apenas a �lha da ientista brilhante europ�eia, e do pr�atio estudanteameriano.dis��pulo: Como assim?2.2.8 Centro Europeu de Pesquisa Nulearmestre: A ientista brilhante europ�eia que me re�ro �e o CERN, um dos maiores laborat�orios de f��sia15http://www.openoÆe.org16A tradu�~ao de mouse �e rato. Por motivos patri�otios hamo aqui este dispositivo de mio-le~ao17Internet: \http://www.w3.org". 11



nulear da Europa onde est�a o aelerador de part��ulas dos sonhos de todo Einstein nasente. EsteCentro Europeu de Pesquisa Nulear hamado CERN �e a m~ae da linguagem o�ial das p�aginas daInternet. Foi em seus laborat�orios que pela primeira vez se esreveu uma p�agina em linguagem ommaras que referem-se a textos enormes omo uma bibliotea. Esta linguagem que abreviadamentehamamos html foi riada para tentar fazer omuniar os omputadores de fabriantes diferentesontendo textos t~ao grandes quanto o onheimento humano aumulado na esrita. O Centro Europeude Pesquisas �e a m~ae da �lha promissora hamada www.w3.org.2.2.9 Instituto de Tenologia de Massahusetsdis��pulo: E o pr�atio estudante ameriano, pai de w3, quem �e?mestre: �E o Instituto de Tenologia de Massahusetts. O MIT �e o in��io de um destino para osEstudantes de engenharia, que ap�os pegarem areia do vale do sil��io da Calif�ornia ruzam o oeano deterra da Am�eria do Norte para falar om o Doutor Rio que tem mente inteligente de ameriano donorte, e ora�~ao amoroso de sul-ameriano. Muitas empresas de alta-tenologia s~ao sustentadas pelobrilho do Meet(ing) no MIT. Tudo isso omprova que um aparentemente improdutivo investimentoem pesquisa b�asia feita pela abe�a brana de vovôs om ora�~ao de rian�a na expetativa da bola,pode gerar de lambuja uma Internet. N~ao �e o fato dos amerianos terem oloado o foguete nalua, ou os gozados exitadores de �atomos do CERN terem desoberto part��ulas subatômias, que�e importante para a soiedade e n~ao �e o aparente objetivo que traz o fruto. O fruto vem quando omestre e a dis��pula do laborat�orio viram a noite igual apaixonados, para fazer um programinha para�lha. Para eles, olhar no olho do mist�erio �e muito mais importante. Contudo a luz que nase entreesses olhos �e t~ao grande que nas noites de folga o ientista improdutivo para soiedade imediatistadesenvolve a linguagem da Internet brinando, enquanto os ambiiosos faladores do om�erio e dapol��tia gastaram milh~oes e n~ao onseguiram.2.2.10 Amaya - a pesquisadora da Internetdis��pulo: Certo, ent~ao j�a temos três (home pages) abertas, www.fsf.org, www.w3.org e o Java daSun. Mas enurte a hist�oria, fale em termos pr�atios qual o pr�oximo passo, depois que as aulasome�arem, entraremos em detalhes.mestre: O.K. aluno que n~ao gosta de perder tempo de vida. A Internet ser�a o meio de transmiss~aode material did�atio e omunia�~ao entre professores, alunos e os mestres pai e m~ae. O InternetExplorer, O Netsape s~ao programas bons para entrar na Internet, j�a que s~ao de gra�a omo pomboorreio de p�e amarrado. Mas existe um programa que �e mais de gra�a ainda para entrar na Internet, etem nome de �India que ama. Trata-se do Amaya18. O Amaya19 �e um explorador do mar da Internet,ujo �odigo fonte �e aberto omo o mar da vida, foi feito pelo pessoal do www.w3.org, e existe tantopara o Windows, omo para o Linux.2.2.11 UNIX - o sistema operaionaldis��pulo: Linux?mestre: Sim, esta talvez seja a mais importante p�agina da Internet para quem tem um PC e desejaome�ar a usufruir dos frutos da soiedade aberta. O nome da p�agina �e www.linux.org. Atrav�es delater�as ontato om um sistema operaional que n~ao �e de propriedade do vendedor. O Linux �e o Unixpara o PC. O unix �e o sistema operaional mais usado em todos os omputadores de fabriantes18Maya �e o nome de uma iviliza�~ao ind��gina das Am�erias19http://www.w3.org/Amaya/ 12



diferentes, e o universit�ario que desenvolveu ele riou para ri�a-lo a linguagem de programa�~ao maisusada no mundo que �e o C da veloidade da luz. Quase todos os omputadores de grande porteutilizam o unix, prinipalmente as For�as Armadas, as Universidades, os Banos e os Provedores deInternet. O Linux �e o Unix para o PC, feito sob a batuta de um estudante universit�ario hamadoLinus.
2.2.12 Apahe - o servidor da InternetO Linux para mim �e melhor que os similares, por exemplo existe para o Unix um programa omnome de �Indio, hamado Apahe. O Apahe �e o servidor de arquivos http mais usado na Internet. �Et~ao verdade, que o Apahe �e superior aos similares, que quando a empresa que omprou o servidorde artas eletrônias hamado Hotmail e tentou tirar o Unix para oloar o seu produto, n~ao houveum dia om tantos problemas t�enios na hist�oria do Hotmail, e ao �nal do tormento o velho e bomUnix, junto om o Apahe, voltou para os omputadores. O Unix foi feito para omputadores grandesomo de universidades, de governos, de ex�eritos, de orreios, de empresas e de banos om milh~oesde trabalhadores, os similares foram feitos para miros dom�estios. Se voê deseja uma an�alisemais ompleta sobre a superioridade do Unix em rela�~ao aos similares, leia a an�alise de analistas desistemas que entendem do assunto na p�agina www.linux.org.
2.2.13 Exemplo dos mestresdis��pulo: Entendi, o senhor est�a dizendo que o sistema operaional Unix, que no aso do PChama-se Linux, pode ser obtido omo que na m~ao de uma rian�a sorrindo dando presente de gra�a.O senhor est�a dizendo que este sistema operaional �e muito melhor que os similares. Mas omo foia hist�oria do Unix dos omputadores gigantes da Ciênia, que virou Linux sob a batuta do MaestroLinus das Universidades?mestre: Esse �e o ponto mais importante de tudo em termos pr�atios deste texto no momento, �e oexemplo vivo de mestres pro�ssionais trabalhando a f�e da pro�ss~ao, e fazendo a obra hamada Linux.O time de mestres que n~ao busava papel omo reompensa, que aos olhos dos grandes s~ao apenasusu�arios da Internet, foi o primeiro a fazer um trabalho omo ser�a feito pelas empresas abertas dotereiro milênio. Eles �zeram um trabalho transparente e limpo prinipalmente porque todos podiamver se mexessem o olho bem r�apido para ver a M~ao-Mente-Cora�~ao destes mestres trabalhando. Esteexemplo vivo de trabalho oordenado om mestria �e o nosso ponto de partida para fazer o paote deprogramas de omputador para PC hamado mio-le~ao e que expliarei a seguir, om o lan�amentodo primeiro onurso da universidade sem fronteiras. Quando pronto o paote mio-le~ao que fazlivro esolar om qualidade de inema, e que permite toda lasse de omunia�~ao entre o professore os a+lunos, faremos de brinadeira um desenho animado onde os masotes mio-le~ao do Brasil,ant��lope gnu da Am�eria e pinguin, do p�olo superior da terra ser~ao personagens prinipais, e eugaranto, ser�a o melhor desenho animado j�a feito, pois ser�a animado pelo espetador, ser�a feito omuma âmara que fala e uma tela de v��deo que ouve, ser�a um inema dinâmio, onde espetador podevirar autor, autor pode virar personagem e tudo em tempo real, no onforto do n�umero in�nd�avelde asas ligadas �a Internet por um telefone. Este tipo de inema, pode se hamar ilha da fantasiaantes s�o na minha mente, e agora real nos ramos da �arvore de omunia�~ao da terra Internaional.E a gra�a deste �lme, �e que �e um �lme vivo, feito por gente e n~ao por m�aquinas repetidoras de �lmesque s�o s~ao riativos . . . antes de se repetirem pela segunda vez nas telas de uma m�aquina morta.13



2.2.14 Apoio do governodis��pulo: Professor omo o governo pode ajudar o senhor e seus futuros a+lunos a desenvolverem osprogramas que permitir~ao os professores publiarem livros om qualidade de inema, omuniarem-seom os a+lunos e pais atrav�es de videofone, disutirem, opinarem, ouvirem e votarem na universi-dade sem fronteiras?mestre: Preisamos para que a universidade sem fronteiras possa funionar mais e�ientemente,que o usto de se ter um omputador nas esolas e nos lares seja o mais baixo poss��vel. E tamb�emde algumas bolsas de pesquisa, bem omo onursos de programa�~ao para desenvolver o paote deprogramas do mio-le~ao do Brasil. Assim omo o ant��lope gnu, e o pinguin do Linux s~ao masotesdestas fontes, o mio-le~ao, que �e maao om juba de le~ao e tamanho humilde de rato, pode sernosso masote se na vota�~ao ganhar entre as propostas. N~ao �e apriho meu �ar falando oisas deinform�atia. Insisto neste ponto apenas devido ao fato de que todo material did�atio, toda lasse deomunia�~ao, o ontrole da onta onjunta, o ontrole administrativo, as listas de di�alogo, as pautasde vota�~ao, tudo deve ser poss��vel no aonhego do lar e ao usto de uma liga�~ao telefônia paraInternet dos pais, a+lunos, mestres e todos que quiserem partiipar.2.2.15 Conurso de programa�~ao mio-le~aodis��pulo: Professor falador, eu reio que se o Senhor n~ao der um pontap�e iniial, vai �ar umolhando para o outro sem saber o que fazer. Tome a iniiativa.mestre: Certo, eu iniio hoje o primeiro onurso de programa�~ao do paote mio-le~ao da univer-sidade sem fronteiras, que durar�a um mês. No �nal deste mês eu darei do meu bolso um sal�ariom��nimo inteiro de pai trabalhador de fam��lia honesta, ao guri que mais ontribuir para estes progra-mas, segundo o ju��zo de todos os partiipantes e pais e mestres envolvidos. Explio, os 144 Reaisde Real valor igual a 12 horas de trabalho ou 12 gramas de ouro20, ser~ao o prêmio �nal divididode aordo om a opini~ao, a disuss~ao e o voto que deide, de todos os alunos partiipantes, bemomo seus pais aso ainda dependam deles. Durante este per��odo todos devem enviar seu trabalhodi�ario para a lista de disuss~ao do onurso na Internet, que ser�a visto e aproveitado por todo o restoda equipe, de forma tal que o bom trabalho de um, ajude o outro aluno a aprender tamb�em, e asreuni~oes no �nal do dia sejam divertidas e alegres. A+lunos queridos, mesmo que tu n~ao ganhes12 gramas de ouro agora, garanto que aprender�as uma pro�ss~ao extremamente rent�avel. Considereo fato de que os programas b�asios para um \omputador desktop" eram vendidos em 1998 por umvalor de 10000 reais e que j�a existiam prontos o equivalente de gra�a na Internet. Ou seja, mesmoque n~ao fa�as nada e apenas aprenda a instalar o sistema operaional Linux em um PC, voê poder�aofereer a qualquer um uma eonomia de at�e 10000 reais, e reeber at�e este valor de pagamento peloprograma aberto que ir�as instalar no miro do tio rio e orgulhoso de sobrinho vivo pareido omBill Gates menino.2.2.16 Amai aMaya a m~aedis��pulo: Eu que desejo partiipar do Conurso mio-le~ao da universidade sem fronteiras, o quedevo fazer?mestre: Tua primeira tarefa �e entrar na p�agina da organiza�~ao que regulariza a Internet que �ewww.w3.org e onvidar para entrar no seu omputador heia de gra�a, aquela que tem valor de m~ae,e a riqueza da ultura Maya dos �Indios Amerianos. Maya �e tamb�em um dos nomes de Maria m~ae deJesus. Maya �e o nome da m~ae do s�abio iluminado Gautama Buda. Com Amaya, a �India exploradora20Unidade de valor = 1 hora de trabalho = em m�edia 1 grama de ouro = 12 $Reais de Real Valor14



dos mares da Internet, voê poder�a ler as f�ormulas e s��mbolos matem�atios da hamada MathML ouLinguagem de Mara�~ao Matem�atia, que �e a an�aloga do HTML para textos da Internet. Mas h�amuito mais oisas para se falar da �India Amaya. Amai aMaya, j�a que ela �e omo m~ae. Existe umadiferen�a entre os exploradores dos navegantes da Internet, e a �India Amaya. �E a diferen�a entreo presente de m~ae e o presente do omeriante. A primeira oisa que voê nota om Amaya �e queela n~ao d�a apenas um instrumento para voê pesquisar a Internet, ela tamb�em te d�a tudo neess�ariopara voê fazer o seu pr�oprio livro, sua pr�opria home page. Se voê notar os outros exploradores dosnavegantes da Internet, bem omo os leitores de texto, e os ouvintes de esta�~oes de audio e v��deo,notar�as que eles s�o te d~ao o instrumento bom para ver as p�aginas da Internet, mas na hora que voêdesejar fazer sua pr�opria p�agina, desobrir�a porque o omeriante te deu aqueles programas de gra�avulgar. Na verdade �e omo eles te dessem uma esta�~ao reeptora de informa�~ao, e ganhassem dinheiroom a esta�~ao emissora daquela informa�~ao que voê reebe. E a verdade �e que o omeriante te d�asem gra�a, porque ele sabe que quanto mais esta�~oes reeptoras daquela informa�~ao que ele odi�aa sete haves, mais obi�ada ser�a a sua emissora. Al�em disso quando iniiares Amaya, notar�as noseu monitor olorido, um tom diferente, meio inza. Pensar�as, porque a linda Amaya n~ao oloa aor iniial bonita omo a janela do omeriante? A resposta �e que Amaya est�a pensando nos seu�lhos humildes que s�o tem monitor monorom�atio, e o omeriante para esses sem dinheiro, n~ao d�aa menor bola. Entende?2.2.17 Testando as omunia�~oesdis��pulo: Qual �e o pr�oximo passo da universidade sem fronteiras?mestre: O pr�oximo passo �e veri�ar se as linhas de omunia�~ao da Internet est~ao preparadaspara �Indio brinando de maao em �arvore de �o de telefone. Isso signi�a que de aordo om oteu gostar tente transmitir esta p�agina de Internet esrita pela pureza da �India Amaya, para todoo mundo. Veri�que se onsegue ver esta p�agina om o programa que utilizas para ver p�agina deInternet, veri�que se os provedores que n~ao s~ao do �Indio Apahe �am bobos om a beleza de Amayae tornam a omunia�~ao lenta, n~ao �e a mensagem que Amaya arrega na m~ao que torna lenta aomunia�~ao, �e que quando Amaya passa se n~ao for aostumado omo o Apahe a ver esta beleza deDeusa, �a onvidando ela para bater papo. Registre isso, e prinipalmente veri�que se Amaya est�aonseguindo sair das linhas de telefone da Am�eria e falar o que tem que falar para o mundo. Quandoa mensagem estiver indo e vindo de um ponto da terra a outro om veloidade de pensamento de��ndio que pega peixe om a m~ao, ome�ar�a o segundo ilo. Por hora o pessoal que zela pelos meiosde omunia�~ao do �Indio da m�usia de Caetano Veloso do Brasil, deve �ar ouvindo de brasileiro detoda parte do mundo a palavra testando . . . testando . . . testando . . . om testa limpa de �Indio . . .testando.2.3 Legisla�~ao2.3.1 Ajuda dos governantesdis��pulo: Pergunto de novo professor, omo o governo pode ajudar a esola livre, o ol�egio aberto,a universidade sem fronteiras?mestre: Repito, oloar linhas telefônias nas esolas, om aesso de baixo usto �a Internet, bemomo aliviar os impostos para ompra de omputadores para a esola, para os a+lunos, e paraos professores que preferem um a+luno perguntando urioso sobre seu livro de Internet do que opagamento da editora de livros esolares. Um exemplo. Na apital da esperan�a do Brasil, existehoje uma linha de TV a abo hegando em ada esola-lasse da idade. Esta linha digital pode ser15



transformada em aesso �a Internet? A rede de �bras �optias da Telebras��lia que hega em todas asquadras do plano piloto, pode ser usada omo transmissor de dados para Internet? Os roteadores dasompanhias telefônias que direionam os paotes de informa�~ao da rede, podem ser programados detal forma que ada n�umero telefônio seja um endere�o de protoolo da Internet? Se um estudanteesfor�ado preisar omprar a âmara, ou o mirofone, ou o omputador, mas n~ao tem dinheiro para ovalor obrado na loja omerial, aresido de impostos e dos luros naturais do om�erio, eu perguntohonrado governante, posso importar diretamente da Am�eria Ria os equipamentos de inform�atiaque viabilizam o ontato vivo entre os professores e a+lunos da Esola, e ter um al��vio no imposto?Os ustos da buroraia legal podem ser simpli�ados no in��io, preiso ter sala omerial registradapara dar aula pelo omputador de minha asa? Preiso de diploma de pedagogia para dar aula deomputa�~ao?dis��pulo: Estas perguntas faziam sentido dez anos atr�as. Hoje em dia a tenologia da omunia�~ao,a Internet m�ovel om os elulares, e outros avan�os da engenharia, permitem literalmente umamobilidade muito maior aos professores e aprendizes que se omuniam e se desenvolvem na esolada vida.mestre: Sim, voê tem raz~ao. Existem at�e tenologias de reonheimento de fala, tradu�~ao au-tom�atia e s��ntese de voz que permitem a omunia�~ao entre aprendizes falantes de linguagens dife-rentes!2.3.2 Legisla�~ao ideal da organiza�~aodis��pulo: Quais seriam as regras e leis desta organiza�~ao?mestre: Eu tenho meditado muito sobre a lei e a justi�a na soiedade humana. Estou hegando aonlus~ao que a \regra da vida" de um ser humano n~ao abe em um �odigo jur��dio de papel. Umabibliotea heia de livros e \letras mortas" n~ao possui tanta informa�~ao quanto a mente viva de umapersonalidade humana de boa f�e em presen�a do Esp��rito Santo21.Talvez, se a nossa vida fosse meânia, e pr�e-determinada por regras de omportamento, n�os ser��amosomo um robô e viver n~ao teria gra�a. O \Truth Book"22 (livro da verdade) revela que: \A lei �e avida em si mesma e n~ao as regras para onduzi-la"23. Assim, a vida �e maior que as nossas regras deonduta e a verdade viva �e maior que o entendimento �nito da nossa mente material.Com esta onsiênia normal de pequenez e de humildade24, n�os nos apoiamos na on�an�a e na f�eno nosso Pai divino. Nosso estado de esp��rito, e a alegria da nossa vida, muda quando on�amosque na eternidade todas as pessoas s~ao �lhos e �lhas deste Pai eterno. A feliidade de alma aumentaquando ultivamos a f�e que n�os somos membros amados da \fam��lia universal" pela gra�a de Deus, OPai Universal25. E assim, n�os elaboramos um texto sobre a justi�a e a lei de uma organiza�~ao ideal,de aordo om a nossa atual ompreen�~ao da verdade. Este texto �e hamado: \A Justi�a Divina ea Lei do Amor"26.2.3.3 Esola da Ponte e edua�~ao personalizada na fam��liadis��pulo: O texto que voê itou aborda a justi�a, o amor e a fam��lia do Pai Universal. Al�em21\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao", Par�agrafo 4.22Internet: \http://www.truthbook.om/".23\Livro de Urantia", Doumento 48: \A Vida Moronial", Item 48.6: \Os Sera�ns dos Mundos Moroniais- Os Ministros de Transi�~ao", Par�agrafo 33.24\Livro de Urantia", Doumento 100: \A Religi~ao na Experiênia Humana", Item 100.1: \O CresimentoReligioso", Par�agrafo 5.25\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal".26Informativo: \A Justi�a Divina e a Lei do Amor". 16



disso este texto resume os ensinamentos sobre as leis27 e a religi~ao nas quatro revela�~oes epoaisque anteederam o livro de urantia. Por�em, quando pergunto sobre a legisla�~ao da organiza�~ao deedua�~ao integral28 idealizada neste livro, eu estou me referindo as leis do pa��s, a onstitui�~ao doBrasil e ao estatuto de esolas reais que funionam.mestre: Se eu fosse dar um exemplo inspirador, de uma esola que funiona, seria o da Esola daPonte29. Enfatizo o respeito a uniidade das pessoas e a o-reponsabilidade dos doentes, alunos epais30 que s~ao viveniados nesta omunidade de aprendizagem idealizada e viveniada pelo eduador,pai e avô Jos�e Paheo31.Eu enfatizaria nesta omunidade de aprendizagem a importânia da fam��lia e de uma edua�~aopersonalizada32. Eu onluiria este projeto om o ideal de uma assoia�~ao omposta por av�os, m~aes,pais, professores, �lhos, �lhas e aprendizes33 ooperando por uma edua�~ao integral baseada nainstitui�~ao do lar34, que �e a base da iviliza�~ao.2.3.4 A dignidade da pessoa humana na lei brasileiradis��pulo: Por favor professor, seja objetivo. Eu vou perguntar novamente pela tereira vez: Comovoê embasa estes ideais nas leis de nosso pa��s?mestre: O prin��pio destes ideais est�a no entendimento e respeito a realidade da personalidadehumana. Nos seres humanos existem duas realidades verdadeiras e de valor eterno:1. A personalidade35 dada por Deus in�nito e eterno.2. O esp��rito Ajustador do Pensamento36 de indentidade eterna que Deus envia para nos guiar aoPara��so.A dignidade da pessoa humana �e um dos fundamentos da lei brasileira. No Artigo 137, al��neaIII, da Constitui�~ao Federal podemos ler que o Brasil tem omo fundamento:III - a dignidade da pessoa humana;A interpreta�~ao e o oneito que temos da realidade da personalidade38 humana modi�a os ju��zosque fazemos e as deis~oes que tomamos diante da realidade da vida pessoal de ada indiv��duo, deuma fam��lia, de uma esola e de uma omunidade de aprendizagem. O seu entendimento sobre o seupr�oprio ser se revela em parte na maneira omo voê responde a seguinte pergunta:27Informativo: \A Justi�a Divina e a Lei do Amor", Se�~ao 2: \Leis e religi~ao nas revela�~oes epoais".28Informativo: \Edua�~ao Integral (Urantia-GAIA e Sri Aurobindo), Steiner, Montessori, Esola da Ponte, GaiaEduation e Doman (IAHP)".29Livro: \Esola da Ponte: Uma esola p�ublia em debate".30Livro: \Esola da Ponte: Uma esola p�ublia em debate", Cap��tulo 2: \Entrevista a pesquisadoras brasileiras",Item 2.1.7: \Reuni~ao de doentes, assoia�~ao de pais, assembl�eia de alunos".31Livro: \Cartas do avô Jos�e para neta Alie".32Livro: \Tratado de Eduai�on Personalizada - La Eduai�on Personalizada en la Familia".33Informativo: \AMaProFiliA - Av�os, M~aes, Pais, Professores, Filhos, Filhas e Aprendizes".34\Livro de Urantia", Doumento 81: \O Desenvolvimento da Civiliza�~ao Moderna", Item 81.6: \A Manu-ten�~ao da Civiliza�~ao", Par�agrafo 25.35\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 4.36\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais", Item 110.7:\O Alan�ar da Imortalidade".37Informativo: \Constitui�~ao da Rep�ublia Federativa do Brasil", Se�~ao 1: \Prin��pios fundamentais",Par�agrafo 1.38\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade".17



Quando morre o orpo de um indiv��duo a personalidade humana deixa de existir?dis��pulo: Professor, o que isso tem a ver om a legisla�~ao da \Universidade sem Fronteiras"? Sejaobjetivo.mestre: Aprendiz impaiente, o fundamento de toda organiza�~ao humana �e a realidade da per-sonalidade. N�os preisamos entender esta realidade, veri�ar omo ela aparee nas leis do Brasil,interpretar orretamente o esp��rito desta lei. Esta ompreen�~ao �e fundamental para verbalizarmosos ideais da legisla�~ao desta \UniverCidade sem Fronteiras" que estamos planejando ristalizar.dis��pulo: Ok. Mas o que isso tem a ver om sua pergunta sobre a ontinuidade da existênia dapersonalidade quando falee o orpo de um indiv��duo?mestre: A maneira omo respondemos esta pergunta india a base dos ju��zos que fazemos nasquest~oes de relaionamento pessoal na fam��lia, na esola, no trabalho e no todo da nossa experiêniade vida. Se n�os ultivamos a f�e de que a personalidade de uma pessoa amada ontinua existindoquando o orpo material falee, a f�e de que n�os vamos nos re-enontrar ap�os nossa repersonaliza�~aonos mundos39 elestiais, se n�os areditamos que nossos anjos da guarda est~ao registrando tudo quefazemos, ent~ao viveremos omo em presen�a de Deus e om Ele viveremos ada vez mais omo napresen�a de todas as pessoas na eternidade da nossa vida no esp��rito.Por outro lado existem indiv��duos que n~ao areditam na vida da personalidade nos mundos elestiais,depois que o orpo material falee. Esta ren�a ate��sta n~ao digni�a a personalidade humano, n~aose sintoniza om o fundamento da lei brasileira, e resulta em muitos ju��zos equivoados diante daresponsabilidade de responder adequadamente �as perguntas da vida40, pelo umprimento das tarefasoloadas pela vida a ada indiv��duo, pelo umprimento da exigênia do momento.�E preiso entender que a personalidade �e uma d�adiva da Primeira Pessoa da Deidade41, a Pessoain�nita e eterna que riou todos e tudo. Em outras palavras, na eternidade n�os somos uma pessoapara a Pessoa que Deus �E. Este fato eterno e verdadeiro �e o que erti�a a dignidade da pessoahumana42 na qual se fundamenta a lei de nosso pa��s.2.3.5 Personalidade nas leis humanas e na revela�~ao de Urantiadis��pulo: Voê ita muito a revela�~ao no livro de urantia. A minha pergunta �e sobre a legisla�~aoe o estatuto da esola. Talvez eu ainda n~ao tenha perebido a onex~ao entre os dois.mestre: Eu estou teendo esta onex~ao entre a dignidade da pessoa humana que fundamenta alei onstituional do Brasil e a realidade da personalidade revelada no livro de urantia.Este livro revela que: \A individualidade, om dignidade de personalidade, humana ou divina, imortalou potenialmente imortal, entretanto, n~ao se origina nem no esp��rito, nem na mente, nem na mat�eria;�e uma d�adiva do Pai Universal (Deus) . . . " [LU 9:6.4℄ (p.104)43.Por outro lado, o �odigo ivil das leis brasileiras diz que a pessoa natural44 termina om a mortee a personalidade ivil45 ome�a om o nasimento. Esta personalidade natural e ivil faz uma39\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.3: \O Fenômeno daMorte", Par�agrafo 5.40Livro: \Em Busa de Sentido - Um Psi�ologo no Campo de Conentra�~ao", Cap��tulo 3: \A Segunda Fase: AVida no Campo de Conentra�~ao", Item 3.28: \Perguntar pelo sentido da vida", Par�agrafo 1.41\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.2: \Deus", Par�agrafo 12.42Artigo 1, al��nea III, da Constitui�~ao Federal do Brasil43\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 4.44Informativo: \C�odigo Civil", Se�~ao 1: \Pessoas", Subse�~ao 1.1.1: \Personalidade e da Capaidade",Par�agrafo 8.45Informativo: \C�odigo Civil", Se�~ao 1: \Pessoas", Subse�~ao 1.1.1: \Personalidade e da Capaidade",18



assoia�~ao impl��ita da personalidade om o orpo mortal. Por�em neste ontexto de boa f�e, eu estoume expressando a respeito da personalidade real dada por Deus. Estou me referindo a realidadee a dignidade da pessoa humana que fundamenta o estado demor�atio de direito do nossopa��s. Estou me expressando a respeito da personalidade real e que �e digna de amor e respeito. E �esobre esta personalidade real que o Papa Jo~ao Paulo II - no livro \Love and Responsibility [Amor eResponsabilidade℄" - on�rma que: \a pessoa �e um bem ao qual a �unia atitude pr�opria e adequada�e o amor"46.Os nossos entendimentos, ju��zos e deis~oes se apoiam no oneito que temos de quem n�os somos, oque �e a realidade e quem riou o universo. A vida n~ao tem um sentido duradouro se aharmos quenossa pessoa �e um orpo mortal que deixa de existir om o faleimento. �E preiso entender que \umorpo material n~ao �e indispens�avel �a personalidade" omo expresso em:\Livro de Urantia", par�agrafos 1:5.11-1247: . . . Apenas por meio da id�eia da perso-nalidade qualquer pessoa pode ome�ar a ompreender a unidade de Deus. Negar apersonalidade da Primeira Fonte e Centro deixa-nos diante de uma esolha limitada adois dilemas �los�o�os: o materialismo e o pante��smo.Para a ontempla�~ao da Deidade, o oneito da personalidade deve ser desprovido daid�eia de orporalidade. Um orpo material n~ao �e indispens�avel �a personalidade,seja no homem, seja em Deus. Esse engano, o da orporeidade, �e mostrado nos doisextremos da �loso�a humana. No materialismo, quando perde o seu orpo om a morte,o homem essa de existir omo personalidade; no pante��smo, desde que n~ao tenha nenhumorpo, Deus n~ao pode ser, portanto, uma pessoa. O tipo de personalidade progressivasupra-humana funiona em uma uni~ao de mente e esp��rito.dis��pulo: Eu ainda n~ao onsigo visualizar a ristaliza�~ao destes ideais em uma organiza�~ao pr�atiade uma esola. Mesmo assim estou aprendendo muito neste di�alogo.mestre: Talvez o que falo sirva apenas para a tereira gera�~ao da apital da Esperan�a do tereiromilênio que ome�a no ano 2022 se ontarmos 31 anos por gera�~ao, e sobre a qual Dom Bosoprofetizou a riqueza paradis��aa.2.3.6 Profeia de Dom Bosodis��pulo: Profeia de Dom Boso?mestre: Sim, h�a mais de 100 anos, um padre europeu teve um sonho, de que num lugar novo entreos paralelos que limitam a idade de Bras��lia, naseria uma idade, e haveria um lago, e que quandopassasse a tereira gera�~ao, a riqueza seria tanta, que jorraria leite e mel da terra. A m�usia daidade anta . . . Bras��lia, apital da esperan�a.2.3.7 O desobridor das Am�eriasdis��pulo: Adorei esta id�eia, gostei muito do senhor, mas professor fale mais da sua hist�oria pessoal,da sua fam��lia e de seus antepassado.Par�agrafo 2.46Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 1: \O Deus da pessoalidade",Subse�~ao 1.5: \Jesus, Jo~ao Paulo II e o valor da pessoa humana", Par�agrafo 7.47\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.5: \A Pessoalidade do Pai Universal",Par�agrafo 11. 19



mestre: Eu desendo de um ��ndio orajoso da �India que saindo de l�a ruzou o pa���o e desobriua Am�eria48 antes de Portugal patroinar Cristov~ao Colombo, antes mesmo de Cristo. Basta olhar apele or de ora�~ao quente, o abelo liso e os olhos esuros de um hindu do pa��s da �India e um ��ndiodas Am�erias para ter erteza que h�a mais de dois mil anos o nosso avô mais orajoso enfrentou ummist�erio do tamanho da paz do oeano pa���o, e desobriu o novo mundo.2.3.8 O mist�erio do mestredis��pulo: O senhor me fez hoje orgulhoso de ser brasileiro desendente de �Indio da �India. Agorapor favor diga seu nome mestre.mestre: A palavra mestre, pronuniada maitre em franês, tamb�em signi�a mister de mist�erio. Omaior rei do universo material n~ao hega nem aos p�es do mestre misterioso do ideal de devo�~ao dodis��pulo que proura o mestre perfeito para ele. Pois nada exterior a ti pode ser t~ao perfeito quantoo sussurro da sua pr�opria onsiênia guiada pelo Mestre divino.dis��pulo: Com quem aprendestes isso?mestre: Com um mestre misterioso da �India hamado Morya . . . nos meus ideais onsientes.2.4 Humanidades - Comunia�~aodis��pulo: Mestre, qual �e o fundamento desta organiza�~ao sem fronteiras?mestre: �E a omunia�~ao no sentido de a�~ao omum49.dis��pulo: Comunia�~ao? A�~ao omum?2.4.1 Fundamentos dos organismos vivos2.4.1.1 A omunia�~ao intra-orgâniamestre: A a�~ao omum foi o que fez as �elulas dos organismos plurielulares venerem as amebasunielulares. Se voê oloar em uma olimp��ada de sele�~ao natural selvagem, qualquer �elula doseu orpo humano ompetindo sozinha de igual para igual, om a pior das bat�erias pestilentasunielulares, a �elula do seu orpo perder�a, pois antes de ome�ar a orrida ela morre se for separadado orpo. Contudo no orpo organizado, uma �elula espeialista �e mais �util que milh~oes de bat�eriaspestilentas sozinhas, gra�as �a a�~ao omum das �elulas vivas do organismo. Comunia�~ao �e umaomum a�~ao. Uma a�~ao omum �e uma a�~ao onjunta organizada pelo onjunto, om o mesmo �m,que �e o bem de todos que agem. O organismo de todos os animais, e peixes, e aves e plantas e todoser vivo que voê onsegue ver sem miros�opio, toda vida que voê vê a olho nu, �e um onjuntode �elulas vivas organizadas em omum a�~ao, em omunia�~ao. N~ao h�a uma for�a maior do quea soma das for�as em uma a�~ao omum. Mesmo que o ampe~ao ol��mpio de todos os tempos sejao melhor e orra mais que todos, di�ilmente a sua veloidade de orrida ser�a superior �a soma daveloidade de dois outros orredores que nem passaram da fase eliminat�oria.48[LU 64:6.5℄ (p.723) \H�a era de 85 mil anos, os remanesentes relativamente puros da ra�a vermelha foram emmassa para a Am�eria do Norte e, pouo depois disso, o istmo de Behring afundou, isolando-os assim. Nenhum homemvermelho jamais retornou �a �Asia. No entanto, em toda a Sib�eria, na China, na �Asia entral, na �India e na Europa,eles deixaram para tr�as muito do seu sangue misturado a outras ra�as oloridas."49Informativo: \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", Par�agrafo 7.20



A terra n~ao �e dos monstros unielulares hamados amebas50 que omem os menores om o pr�oprioorpo. A terra �e dos menores que �aram juntos de amor e juntos se tornaram maiores n~ao s�o quea boa da ameba, mas era de um trilh~ao de vezes maior que todo seu orpo gosmento. No entrode todas as �elulas vivas dos organismos om muitas �elulas, existe o mesmo gen que une a todas,e que faz om que ada �elula seja omo uma formiga soldado, que enfrenta um brutamontes milvezes maior, e d�a sua vida pelo formigueiro sem pisar. Porque a formiga soldado d�a a sua vida peloformigueiro?2.4.1.2 O sarif��io pela vidadis��pulo: Para que a esp�eie dela possa viver.mestre: Mas se ela morre omo a esp�eie dela poder�a viver?dis��pulo: Eu n~ao sei, talvez elas pensem omo um soldado japonês que d�a a vida por um povo depura honra samurai.mestre: As formigas, omo as abelhas e alguns insetos, s~ao um aso natural de organismos ommuitas �elulas que n~ao est~ao \grudadas de amor". Explio, toda formiga do formigueiro, toda aabelha daquela olm�eia, s~ao irm~as gêmeas om o mesmo genoma da abelha rainha.2.4.1.3 Abelhas gêmeas diferentesdis��pulo: Mas ent~ao, porque, a abelha soldado �e t~ao diferente do zang~ao, que �e t~ao diferente dasque �am na olm�eia, todas menores que a enorme rainha?mestre: Porque elas se envolveram de um alimento diferente ada uma. A abelha rainha naseunadando na gel�eia real, e ada tipo de abelha foi envolvida por um ventre alimentador diferente eespe���o da fun�~ao que ela estaria destinada a exerer. Contudo, tu podes perguntar a qualquerbi�ologo e ele on�rmar�a que os gens de todas as formigas de um mesmo formigueiro, de todas asabelhas de uma mesma olm�eia, s~ao os mesmos. E a formiga soldado que d�a sua vida pelo formigueiroest�a defendendo o gen dela no ora�~ao das �elulas de todas as outras formigas que sobrevir~ao. O queeu quero dizer �e que a rainha da olm�eia �e o progenitor de todas as abelhas, e ela oloa a mesmaessênia gen�etia em todas as outras, essa essênia primeira, que �e riadora de todas as abelhinhas daolm�eia, �e a semente do pai. O pai est�a aqui no sentido de riador, e de poder riador das sementes.Por outro lado a gel�eia real e os outros alimentos que envolvem ada abelha onforme ada fun�~aoque ela exerer�a, este meio que alimenta o orpo de fora para dentro, �e omo o ventre de uma m~aeque veste daquele alimento a abelhinha determinando a forma que ela ganhar�a.2.4.1.4 Diversidade elulardis��pulo: E o que isso tem a ver om os seres humanos, e om todos os outros seres vivos ommuitas �elulas, que inlui tudo vivo e que podemos ver sem miros�opio?mestre: Eu falei das formigas e abelhas, pois n~ao existe uma analogia mais perfeita om o que defato �e o nosso orpo humano e o de todos os seres vivos om mais de uma �elula. Todas as �elulasdo teu orpo, possuem o mesmo gen do ovo original no ventre da tua m~ae. Todas as �elulas suass~ao omo os eternos um por todos e todos por um. Porque o gen de um, est�a em todos, e o gen detodos �e o mesmo em ada um. O organismo �e omo um ex�erito de soldados defendendo sua pr�opriaimagem no espelho. Signi�a que o gen de ada �elula est�a espelhado de fato em todas as outras.Signi�a que se o gen �e o que de�ne a �elula, ent~ao uma �elula pode morrer pelo bem do seu pr�oprio50A ameba �e um miro-organismo unielular que om seu pr�oprio orpo envolve seu alimento digerindo-o21



gen em todas as outras. Todo orpo de um organismo vivo plurielular, �e formado por �elulas omo mesmo genoma. Esta semente gen�etia omum no n�uleo de todas as �elulas �e omo a sementedos Pais, dos progenitores. Esta semente omum �e a essênia omum uni�adora. Por outro ladoada �elula rese em um teido diferente. O teido �e omo uma roupa de substânias que moldam a�elula de fora para dentro. Por isso ada uma �e diferente da outra. Os teidos que envolvem, nutreme moldam as �elulas s~ao omo o ventre de uma m~ae, eles s~ao omo a terra que abriga as sementes dopai agriultor. Toda vida vem de uma semente de pai e um ventre de m~ae. A semente omum dopai �e a essênia uni�adora, e os ventres das m~aes s~ao as vestes diversi�adas que determinam umafun�~ao para ada �elula do organismo. Voê entende meu �lho?2.4.1.5 O amor das partes do tododis��pulo: Tente ser mais simples doutor, se eu n~ao entender o nome da reeita, posso morrer deomplia�~ao de doutor metido a sabido.mestre: Doutor disfar�ado de dis��pulo. Talvez as oisas que falo, s�o vistas em miros�opios possamse resumir em uma �unia palavra que �e . . .dis��pulo: . . . amor . . .mestre: . . . entre dois seres vivos que se vêem . . .dis��pulo: . . . um no . . .mestre : . . . outro. Como as palavras que ainda v~ao naser . . .dis��pulo: . . . na boa do mestre, mas que j�a naseram na esperan�a do dis��pulo.mestre: Voê entende que o amor �e se ver no outro. Que o amor �e ser o outro. Que o amor �eaquilo que faz pareer que morremos aos olhos de Pilatos, quando na verdade em esp��rito vivemoseternamente no ora�~ao daqueles pelos quais demos a vida. O que Jesus fez pessoalmente peloshomens, de erta forma ada �elula do seu orpo faz genetiamente pelo seu orpo inteiro. Pois aessênia gen�etia das tuas �elulas materiais, e a essênia esp��rito-mental dos homens �e a mesma.Um homem n~ao �e um orpo. Se eu mostrar uma fotogra�a de um orpo humano, tu n~ao poder�asa�rmar om erteza se est�a vivo ou morto. A vida onsiste na anima�~ao de um sistema de energias51organizado que evolui em dire�~ao ao bem omum e a sobrevivênia do organismo vivo. E este �e oponto exato no qual ompletamos a teoria da evolu�~ao de Charles Darwin depois de Louis Pasteurque desobriu os miroorganismos.2.4.1.6 Evolu�~ao de Louis Pasteurdis��pulo: Teoria de Charles Darwin? Pasteur do 1berto o que . . . ? N~ao entendi.mestre: A teoria do Charles Darwin Inglês, onstatou que os mais adaptados sobrevivem natu-ralmente, enquanto aqueles em menor harmonia om as outras partes da vida morrem sem deixardesendentes. Na �epoa de Darwin ontudo, pareia que o venedor �nal seria o le~ao mais ruelde tanto omer arne rua das mansas vaquinhas. Contudo a luz de Louis Pasteur, inventor daPasteuriza�~ao e do olho humilde que rê em vida menor do que se pode ver, desobriu que existemseres vivos bem pequenos do tamanho que voê enontraria se dividisse um metro um milh~ao devezes. Depois deste franês da f�e ient���a mais bonita, �ou provado pela sua f�e que busava vidano invis��vel, que todos n�os somos um monte enorme de vida se amando no mais forte amor real. Essemonte, �e o monte que das �elulas miros�opias que formam o seu orpo. Esse amor vem do fato51Livro: \Di�alogos baseados no Livro de Urantia - Livro Dois", Cap��tulo 5: \Edua�~ao Integral (Religi~ao eCiênia)", Item 5.1.3: \A vida onsiste na anima�~ao de um sistema de energias - material, mental ou espiritual".22



de serem todas idêntias por dentro do gen, embora sejam in�nitamente mais multiformes por forado que organismos unielulares om gens diferentes. Tu perebes que ao mesmo tempo idêntias emessênia, e exatamente devido a esta fonte omum, as �elulas de um mesmo orpo podem assumirformas e fun�~oes ompletamente distintas? A essênia omum que gera o amor, promove a uni~ao,a uni~ao permite a divis~ao de fun�~oes e a soma das for�as, e essa a�~ao omum que hamei funda-mento, que �e a omunia�~ao, se fundamenta no amor da vida que evolui simbi�otia, eol�ogia eooperativamente.2.4.2 Hist�oria imaginada da humanidade2.4.2.1 �Afria: m~ae da fala que transende o espa�odis��pulo: Ent~ao a lei da vida que vene, n~ao �e a lei do mais forte isoladamente. A lei da vidaque vene �e a lei da vida que se ama e se une, e soma suas for�as, e unida pelo amor, se torna maisforte que todos. Mas antes da for�a da uni~ao, vem o amor uni�ador. Essa �e a lei dos organismosplurielulares, e esta �e a lei da eologia. Ser�a esta a lei da soiedade? Ser�a a soiedade omo umorpo organizado? O que uni�a os seres humanos? O que os faz diferentes dos animais?mestre: dis��pulo, deixe-me ontar uma vis~ao imagin�aria que tive do passado da ra�a humana. Estahist�oria iniia om o animal que falou palavras imateriais e virou homem om um esp��rito na mente.O fato de viver em �arvore e do bebê preisar de estar grudado na m~ae para n~ao air, fez do maaoo �alie da mola iniial da soiedade que �e o amor de m~ae e �lho que une e promove omunia�~ao.E quando o maao sem pelos, que sabia nadar e omia peixe, falou om outro, eles �zeram umaoisa nuna antes feita no reino animal. Eles �zeram uma a�~ao omum poderosa de levantar umgalho enorme de �arvore que aiu por ima do vovô maao que virou estrela. Todos tentavam salvaro vovô bom, mas um levantava o galho numa hora, e o outro na outra hora, e as for�as nuna sesomavam pois estavam defasadas. N~ao havia um ompasso de mestre organizando a a�~ao, por issoa a�~ao n~ao era omum. Para que a a�~ao se tornasse omum era preiso uma omunia�~ao, s�oisso salvaria o vovô. Ent~ao a abelha que dan�a passou na frente da luz da estrela que beijava osolhos do vô. E ele entendeu tudo. Ent~ao o mestre da fala, falou AGORA, e todos os trinta e trêsprimatas levantaram uma �arvore da altura de um edif��io para salvar o �ultimo suspiro do vô queviraria esp��rito. E no silênio do ouvido do feto no ventre, no mist�erio da estrela do olho da mente, ovovô mestre do ompasso sobre a terra afriana falou. Agora . . . deixaram de ser animal e viraramgente porque falaram, porque ouve omunia�~ao, porque ouve uma a�~ao omum. E daquele dia emdiante a fam��lia deixou de ser animal apenas de orpo animado e passou a animar a l��ngua falando,omuniando, sempre juntos no ompasso de apenas um mestre de ada vez. E sabe a a�~ao omumque faziam? Marhavam em dire�~ao ao horizonte onde o sol nase. Marhavam por terra de abe�aerguida, e sabe omo eles enfrentavam o le~ao? O mestre do ompasso fazia eles se moverem omoum orpo s�o, o le~ao vendo aquela massa toda, fugia omo se deve fugir do �unio ser grande omo umdinossauro que sobreviveu. Este ser grande que sobreviveu, �e uma montanha de homen��deos um noombro do outro.dis��pulo: At�e paree que o senhor n~ao leu no livro de urantia sobre a evolu�~ao da vida52 at�e osurgimento do ser humano! Foi h�a 993.504 anos antes da data de 2019, que os primeiros sereshumanos53 naseram. De fato, eles naseram na pen��nsula da Mesopotâmia desendendo da ra�aprimitiva do tipo lemuriano de mam��feros plaent�arios. \E foi, ent~ao, nessa �area quase paradis��aa e,vindos dos desendentes superiores desse tipo lêmure de mam��fero, que surgiram dois grandes grupos,formados pelas tribos dos s��mios dos tempos modernos e pela esp�eie humana dos dias atuais." [LU62:1.3℄ (p.703)52Livro: \Evolu�~ao da Vida at�e O Surgimento do Ser Humano".53\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.5: \Os PrimeirosSeres Humanos". 23



mestre: Eu esrevi o texto aima antes de onheer a o ensinamento ient���o, �los�o�o e religiosooerentemente uni�ado no livro de urantia. O meu objetivo, nesta vers~ao �t��ia da evolu�~ao daomunia�~ao humana, �e enfatizar omo a fala em erto sentido nos permite transender o espa�o enos distigue dos animais. Esta id�eia tamb�em aparee nos ensinamentos de Jesus quando ele disseque: \. . . O ~ao pode ter uma vontade derivada da natureza e aumentada pelo aperfei�oamento,ontudo tal poder de mente n~ao �e uma for�a espiritual, nem pode ser omparada �a vontade humana,porque n~ao �e reexiva - . . . " Jesus ontinuou a expliar que �e a ausênia de tais poderes mentaisque, para sempre, torna imposs��vel, aos animais, desenvolver uma linguagem no tempo. . . [LU 130:2.8℄ (p.1431)542.4.2.2 �Asia: m~ae da esrita que transende o tempodis��pulo: Eu ompreendi a sua maneira de falar sobre a importânia da omunia�~ao atrav�es deuma hist�oria imaginada da evolu�~ao humana. Voltemos ao assunto do nosso di�alogo.Ent~ao a organiza�~ao que faz ada parte do orpo realizar sua parte de uma a�~ao omum, soma afor�a de todas as �elulas amantes que omp~oe um animal plurielular nasido dos oeanos. E a falado mestre, que se faz gra�as a omunia�~ao, promoveu uma a�~ao omum poderosa e fez naser ara�a humana no territ�orio da m~ae �Afria?mestre: Sim, esta �e minha hist�oria imaginada. Depois de marharem at�e o mar antes da terra do solnasente55. Os antepassados da nossa ra�a que moviam-se sob o ompasso do passo do mestre. Osre�em-nasidos homens, que eram homens porque falavam. E ao falar veneram o espa�o entre umafase e outra do ilo, instalaram-se no oriente para onquistar a vit�oria do Imperador Amarelo. Detanto amar a luz do sol, de tanto olhar para o mestre do momento que determinava o movimento doagora, de tanto amar a luz do dia, a pele da ra�a que antes era or azul do �eu da noite, e do ventrede m~ae, passou a ser or amarela de sol sorrindo. Ent~ao o amante da imagem da trajet�oria, mais quedo som do agora, inventou a omunia�~ao que veneu o tempo. Naseu a esrita na �Asia antiga.Muitos primos n~ao entendiam aquelas torres de papel de antepassado hinês, voltavam da viagemfalando da torre de pbapbel do oriente, e de omo todos falavam igual l�a. E de omo as l��nguas seonfundiriam se a torre de babel fosse derrubada. Contudo gra�as �a torre de Babel feita de papeldesenhado dos antepassados de um imperador amarelo, a l��ngua antada da hina, forjou os radiaisque formam todas as outras l��nguas irm~as, inlusive o português omo omprova um professor hinêsque morava em portugal e que esreveu um livro diion�ario nos quais baseio-me para expressar estasid�eias, e que pode ser enontrado na bibliotea do senado da apital federal do Brasil.dis��pulo: Puxa, esta sua hist�oria imaginada pode onfundir os aprendizes. Com apoio da maisreente apresenta�~ao da verdade56 aos seres humanos da Terra, �e importante eslareer que:1. De fato, h�a 500 mil anos, das tribos Badonan dos planaltos ao noroeste da �India, surgiu nafam��lia sangique, os anestrais de todas as seis ra�as oloridas de Urantia (Terra). As pelesdessas rian�as sangiques manifestavam uma tendênia �unia de tomar v�arias ores om a ex-posi�~ao �a luz do sol. As seis ra�as oloridas eram vermelha (��ndios), alaranjadas (extinta),amarelas (asi�atios), verdes (extinta), azuis (misigenadas na Europa) e ��ndigo-negras (afria-nos). [LU 64.5℄ (p.722)572. \O homem azul teve uma predile�~ao por esrever om o alfabeto e fez o maior progresso nessadire�~ao. O homem vermelho preferiu a esrita pit�oria, enquanto as ra�as amarelas derivaram54\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.2: \Em Cesar�eia", Par�agrafo 8.55O Jap~ao �e onheido omo terra do sol nasente56\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao", Item 92.4: \A D�adiva da Re-vela�~ao", Par�agrafo 9.57\Livro de Urantia", Doumento 64: \As Ra�as Evoluion�arias de Cor", Item 64.5: \A Origem das Ra�asColoridas". 24



para o uso de s��mbolos, para palavras e id�eias, de um modo semelhante aos que empregamatualmente . . . " [LU 66:5.10℄ (p.746)583. De fato houve o projeto e o in��io da onstru�~ao da torre de Babel59. Mas o trabalho deedi�a�~ao parou devido a ontendas amargas entre os humanos da ra�a Nodita.mestre: Grato por eslareer os fatos antropol�ogios, hist�orios e geogr�a�os revelados no Livro deUrantia (LU).2.4.2.3 Europa: imprensa transendendo a lentid~aodis��pulo: Ent~ao, a omum a�~ao das �elulas do mar fez naser os organismos plurielulares. Aomum a�~ao organizada pelo vovô afriano, fez naser a fala que fez naser o homem do maao nam~ae �Afria. E a omum a�~ao de gera�~oes, que existe gra�as a esrita, fez naser o s�abio amarelo,ujas id�eias se imortalizaram no tempo da �Asia antiga. Todas essas vit�orias, sobre o tamanho, sobreo espa�o, sobre o tempo, todas essas vit�orias s~ao vit�orias de seres vivos que se unem numa a�~aoomum a favor de todos, tudo isso �e omunia�~ao? E depois?mestre: Depois um viajante inans�avel, que gostava mais de meditar no universo do eu interior,perguntou para um ani~ao onde na terra ele poderia �ar sozinho para �ar pensando, ele dizia quegostava mais de pensar do que de esrever omo na �Asia, que gostava mais de esrever do que defalar omo na �Afria, que gostava mais de falar que de mover omo nos mares, que gostava mais defazer tudo na mente, e saber que tudo que ada um perebe e pensa est�a na pr�opria mente. Este�l�osofo grego pensador que existiu antes da pr�opria gr�eia, perguntou ao seu pai Asi�atio, �lho deAfriano, evoluido dos primatas, dos peixes e da vida que �e mat�eria organizada em omum a�~ao.Ele perguntou: pai onde na terra posso enontrar um lugar tranquilo mais isolado, para pensar umpouo. O pai falou duma regi~ao fria e brana em dire�~ao do norte aonde ningu�em ia, a n~ao ser osque muito meditavam e tinham um tal ontrole dos nervos que fehavam e abriam vasos sangu��neose onseguiam sentir alor mesmo sentados nus no gelo da montanha.dis��pulo: Qual era o nome deste pensador?mestre: O nome dele ningu�em sabe pois ele n~ao falava quase nada omo os s�abios do silênio. Masa esposa dele se hamava Europa. E ele para l�a viajou. O p�olo norte da terra do papai noel. Simesse �e um nome adequado, pois embora ele n~ao tivesse deixado nenhuma mara exterior, a sua mentepensava tanto, que ele experimentou a sensa�~ao de ter todos os neurônios ativos ao mesmo tempo.Ele viveu todas as lembran�as do orpo e da ra�a num momento. E era omo se todas as ores detodos os aro-��ris de todos nossos aminhos se unissem em um �unio pensamento de or brana omoa neve e omo a pele de sua esposa Europa. Esse amigo do pensamento que sai de tr�as da abe�a,viaja para a frente do �erebro, e volta de novo por baixo num ilo linear hamado l�ogia inventou a�loso�a. Mas por ter pensado apenas, e n~ao ter omuniado om ningu�em, por n~ao ter feito omuma�~oes omo seus pais, n~ao �e muito onheido. Mas seu gen de �l�osofo reseu no ventre da humildeEuropa, e ino mil anos depois o gen, do gen, do gen . . . dele inventou a imprensa. E a imprensaaelerou a omunia�~ao. E essa omunia�~ao riou a a�~ao omum e e�iente, e a veloidade quelibertou a europa da estagna�~ao de s�eulos, pois a renasensa surgiu om a imprensa.2.4.2.4 Am�eria: Internet transendendo a mat�eriadis��pulo: O mar gerou a vida que gera vida. A �Afria gerou a fala que faz o homem. A �Asia gerou58\Livro de Urantia", Doumento 66: \O Pr��nipe Planet�ario de Urantia", Item 66.5: \A Organiza�~ao dosCem", Par�agrafo 10.59\Livro de Urantia", Doumento 77: \As Criaturas Intermedi�arias", Item 77.3: \A Torre de Babel".25



a esrita que vene o tempo. A Europa gerou a imprensa e a ind�ustria que aelera os ilos. E aAm�eria?mestre: A Am�eria trouxe o telefone de Gran Bell, os sat�elites dos foguetes da Nasa, e o omputadore a Internet. Toda omunia�~ao transmite uma informa�~ao. Toda a informa�~ao �e um s��mboloorganizado. O gen odi�a a informa�~ao nas �elulas. A fala veste a informa�~ao de som. A esritasimboliza a informa�~ao om um desenho. Mas os �atomos, o ar, o papel, tudo isso s~ao meios materiais.A onda eletromagn�etia da Luz nos sat�elites, nas �bras �optias, n~ao �e material. Trata-se de umampo de for�a sem massa inerial. Por isso a mat�eria foi transendida. A rede internaional deomunia�~oes feitas de luz, permitir�a que a soiedade ideal se ristalize. A soiedade ideal �e omoum orpo organizado de um ser vivo. A essênia omum uni�a, os diferentes meios diversi�am, ea omunia�~ao organiza. O genoma �e a essênia omum que une todas as �elulas do orpo de umser vivo. Os diferentes teidos do orpo vestem ada �elula om uma fôrma e uma fun�~ao distintadiversi�ada. E os nervos e o sangue transmitem as informa�~oes el�etrias e qu��mias que s~ao aomunia�~ao organizadora do orpo de um ser vivo. Da mesma forma o fato de ser humano �e aessênia omum que uni�a a soiedade, as diferentes terras, na�~oes e pa��ses geram uma diversidadee divis~ao de tarefas e fun�~oes, e as omunia�~oes organizam a a�~ao omum de todos para o bem deada um. O poder entralizado no gen de ada �elula, �e omo o poder entralizado nos seres humanosligados a Internet. A transparênia e a e�iênia das omunia�~oes �e o que permite que ada umpartiipe de igual para igual na soiedade.2.4.2.5 Na�~oes de �Indios desenvolvedores de ora�~aodis��pulo: E os ��ndios amerianos?mestre: A Internet permitir�a a demoraia na qual todos podem opinar sobre qualquer assunto semlimites de espa�o e tempo. Todos podem ler a opini~ao dos outros se desejarem. E todos poder~aovotar de igual para igual sobre qualquer assunto om liberdade e responsabilidade60. Contudo todasestas inven�~oes tenol�ogias, muitas geradas no frio da neessidade, ser�a realmente turbinada pelos��ndios de sangue quente. N~ao �e poss��vel uma omunh~ao realmente demor�atia sem que todos osomungantes onhe�am o rosto e a voz de todos os outros partiipantes. Essa omunh~ao oorre emuma tribo ind��gena, oorre nas idades humildes do interior, oorre nas praias quentes dos pa��sestropiais. O frio do brano esondido da neve em asa, faz sua mente pensadora, e sua vida maissolit�aria, sua tenologia mais desenvolvida, mas seu ora�~ao menos emoionado, e suas palavrasmenos amorosas. �E importante, quando hegar o frio na ria terra de gelo do �l�osofo brano, queele fa�a uma viagem para um pa��s desenvolvedor de ora�~oes ainda em desenvolvimento. Entrar emuma asa de uma fam��lia na terra de sol sea, que ilumina as noites om vela, enher�a do alor daompaix~ao o ora�~ao do brano vindo das terras geladas. E omo a neessidade �e m~ae da inven�~ao, o�l�osofo brano transformar�a seus onheimentos em lentes de �agua e pl�astio. A lente onentrar�a aenergia do fogo do sol nos elementos e formar�a todas as substânias poss��veis do ar. As substâniasassim formadas poder~ao ser resfriadas at�e formarem todos os volumes de todos os l��quidos omo a�agua. E ent~ao dominado o elemento fogo, o ar e a �agua, o �l�osofo brano, uja m~ao �e movida porsua inteligênia e o ora�~ao �e movido pela ompaix~ao aos humildes, far�a todas as formas poss��veis des�olidos da terra usando apenas a Engenharia da Luz e da �Agua e a Filoso�a do Amor.60�E interessante observar que Viktor Frankl reomendou a onstru�~ao da est�atua da responsabilidade para suple-mentar a est�atua da liberdade. Traduzindo da wikipedia:Liberdade, ontudo, n~ao �e a palavra �nal. Liberdade �e somente parte da est�oria e metade da verdade. Liberdade �eo aspeto negativo do fenômeno inteiro ujo aspeto positivo �e responsabilidade. De fato, liberdade �a em perigo dese degenerar em mera arbitrariedade a menos que ela seja vivida em termos da responsabilidade. Este �e o motivo peloqual eu reomendo que a Est�atua da Liberdade na Costa Leste seja suplementada pela Est�atua da Responsabilidadena Costa Oeste. 26



2.4.3 Personalidade, amor e ideais2.4.3.1 Comunia�~ao, a�nidade e amordis��pulo: Mestre, eu reio que as oisas que o senhor fala n~ao trazem nenhuma informa�~ao t�enia.Porque o senhor est�a falando destas oisas sobre os ontinentes e os seres humanos? Em que issopode ajudar a formar uma organiza�~ao sem fronteiras? Qual a rela�~ao disto om o orpo soial?mestre: O maior poder �e o poder somado da for�a de todos. A Internet que �e a rede de omunia�~aointernaional, �e um instrumento t�enio apenas. A omunia�~ao que viabiliza a poderosa a�~aoomum, s�o oorre se outras oisas oorrerem antes. �E preiso a�nidade e o desejo de omuniar-seom outro ser humano. E al�em disso �e preiso muitas oisas para que esta omunia�~ao fruti�que emuma a�~ao onjunta dos dois omuniantes. Assim podemos nos omuniar om um ser humano pouofraterno. Contudo se houver ressentimento, maras da guerra, preoneitos ou inveja raial baseadosna ren�a de ahar que a pele faz um ser humano superior a outro, se houver este pensamento, n~aoteremos alegria em nos falar.Al�em da a�~ao omum, em onjunto trino om a omunia�~ao, �e preiso tamb�em haver a�nidade eonheimento m�utuo de quem �e o outro. Assim os relaionamentos pessoais se apoiam no di�alogo eomunia�~ao, no onheimento m�utuo da realidade da outra pessoa, e na a�nidade do amor fraterno.A seguir eu ito um par�agrafo da revela�~ao que verbaliza melhor o que eu estou tentando dizer:\Uma erta a�nidade moral e harmonia espiritual s~ao esseniais �a amizade entre duas pessoas; umapersonalidade amorosa di�ilmente pode revelar-se a uma pessoa inapaz de amar. Da mesmaforma, para aprimorar o onheimento de uma personalidade divina, todos os dons da personalidadedo homem devem onsagrar-se inteiramente a tal esfor�o; a devo�~ao parial, om a metade do ora�~ao,n~ao ser�a de nenhuma valia." [LU 1:6.5℄ (p.30)61.As pessoas agem em onjunto, om alegria, quando est~ao heias de amor por dentro. Uma pessoavaloriza na outra o que ela valoriza nela. Uma pessoa que d�a muito valor a uma superf��ie t~ao �naomo a pele, �as roupas e �a aparênia, talvez ainda n~ao tenha desoberto o valor da pr�opria almaimortal e do esp��rito eterno que reside no interior da sua mente. E sendo assim desprovidos de amor,n~ao onseguir~ao entrar em harmonia na dan�a r��tmia do trabalho ooperativo de grupo. O quearateriza a a�~ao oletiva de uma fam��lia, um time, uma empresa ou qualquer grupo de pessoas,�e o fato de juntas estarem realizando algo. Um onjunto de pessoas, s~ao pessoas que est~ao juntas.Gostar e amar faz desejarmos estar juntos. Uma das arater��stias do amor est�a em sua naturezade atra�~ao das pessoas que se amam. O Cristo da �India hamado Crisna, �e muito amado pelosdevotos humildes aos p�es do senhor62. E o signi�ado que esses devotos d~ao ao nome Krisna �e todoatrativo. O amor �e todo atrativo. Eu mantenho a boa f�e que amando a Deus seremos atra��dos a Eleat�e alan�armos a fus~ao om o esp��rito Ajustador dos Pensamentos63 que Ele nos envia para guiarnossas almas na dire�~ao da vida eterna e do Para��so.Em todos os sentidos da organiza�~ao que estamos fundando agora, haver�a um inompar�avel onretoimentando a estrutura. Este imento uni�ador se hama Amor64. Por isso falo de todas essasoisas. Por isso falo da pele ��ndigo-negra dos irm~aos da �Afria, da pele amarela dos irm~aos da �Asia,da pele vermelha dos ��ndios na Am�eria, e da pele brana dos irm~aos da Europa. O que falei busaestimular que ada pessoa, de uma das ores prim�arias do aro-��ris humano, permane�a unida a todas61\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.6: \A Pessoalidade no Universo", Par�agrafo5.62Re�ro-me a Prabhupada Das, lembrando que em sânsrito prabhu, pada e das signi�a senhor, p�e e servorespetivamente63\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.7: \A Fus~ao om oAjustador".64E o livro de urantia nos revela que: \Os mortais avan�ados, em um mundo na s�etima etapa de luz e vida,aprenderam que o amor �e a maior de todas as oisas do universo - e sabem que Deus �e amor." [LU 56:10.20℄ (p.648)27



as outras pelo amor fraterno.2.4.3.2 O amor espiritual de Deus e o amor fraterno dos humanosdis��pulo: Eu reio que �e preiso disernir o amor dos asais humanos e o amor espiritual da PrimeiraPessoa da Deidade65. O amor humano fundamenta a forma�~ao das fam��lias e a fraternidade soial.O amor divino �e a base da fraternidade espiritual e da fam��lia universal de Deus. Esta �e a essêniado evangelho de Jesus. E . . . \Jesus revelou um Deus de Amor; e o amor abrange tudo, a verdade,a beleza e a bondade." [LU 5:4.6℄ (p.67)66.mestre: Sim, de fato Jesus revelou que Deus �e amor, que Deus �e esp��rito e que o Reino do�eu �e uma rela�~ao espiritual entre Deus e o homem:\Livro de Urantia", par�agrafos 134:4.1 e 267: A irmandade dos homens �e fundada napaternidade de Deus. A fam��lia de Deus deriva-se do amor de Deus - Deus �e amor.Deus, o Pai, ama divinamente os Seus �lhos, a todos eles.O Reino do �eu, o governo divino, �e fundado no fato da soberania divina - Deus�e esp��rito. E j�a que Deus �e esp��rito, este Reino �e espiritual. O Reino do �eu n~ao �enem material nem meramente inteletual; �e uma rela�~ao espiritual entre Deus e ohomem.dis��pulo: Muito bom este evangelho de Jesus, da paternidade de Deus e da irmandade dos ho-mens68. Ele estabelee os prin��pios da unidade espiritual entre todas as etnias humanas.mestre: Sim.2.4.3.3 GAIA - Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Abertadis��pulo: Em uma nota de rodap�e da se�~ao 1.7, a �ultima do ap��tulo introdut�orio deste livro, voêmenionou o \Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta (GAIA)"69 e eu tive a impress~ao que eleest�a bem relaionado om este livro sobre uma \Universidade sem Fronteiras" apoiada na tenologiade omunia�~ao da Internet. Ao navegar no site do GAIA, eu notei que ele est�a organizado emsete temas prinipais e que a ada um deles se atribui uma or. Voê pode me expliar melhor estaorganiza�~ao?mestre: Sim, as sete ores se derivam das três ores prim�arias e os respetivos assuntos s~ao:1. Parsonalidade (azul)2. Esp��rito (amarelo)3. Mente (vermelho)4. Vida (verde = azul + amarelo)5. Edua�~ao (violeta = azul + vermelho)65\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.2: \Deus", Par�agrafo 12.66\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.4: \Deus na Religi~ao",Par�agrafo 6.67\Livro de Urantia", Doumento 134: \Os Anos de Transi�~ao", Item 134.4: \Soberania Divina e SoberaniaHumana", Par�agrafo 1.68\Livro de Urantia", Doumento 195: \Depois de Penteostes", Par�agrafo 2.69Informativo: \Informativos do Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta (GAIA)".28



6. Fam��lia (alaranjado = amarelo + vermelho)7. Fraternidade (brano = azul + amarelo + vermelho)2.4.3.4 Origem da humanidade om as ores do aro-��resdis��pulo: Que interessante! Com exe�~ao do brano, isto me faz lembrar as ores do aro-��ris e asseis ores das ra�as evoluion�arias70, mais os desendetes de Ad~ao e Eva, hamados de ra�a violeta71na revela�~ao urantiana.mestre: Sim, estas s~ao as ores na sequênia que apareem no aro-��ris: vermelho, alaranjado,amarelo, verde, azul, ��ndigo e violeta. E assim podemos fazer uma assoia�~ao om as seis oresna pele das rian�as da fam��lia sanguique, seguido da or violeta da desendênia de Ad~ao e Eva:\Essas rian�as sangiques, em n�umero de dezenove, n~ao apenas eram mais inteligentesdo que os seus semelhantes, mas as suas peles manifestavam uma tendênia �unia detomar v�arias ores om a exposi�~ao �a luz do sol. Dessas dezenove rian�as, ino eramvermelhas, duas alaranjadas, quatro amarelas, duas verdes, quatro azuis e duas��ndigo-negras. Essas ores tornaram-se mais pronuniadas �a medida que as rian�asforam �ando mais adultas e, quando, mais tarde, esses jovens se meslaram aos seusompanheiros de tribo, toda a sua progênie tendia para a or de pele do asendentesangique." [LU 64:5.3℄ (p.722).2.4.3.5 Prin��pios f��sios das oresdis��pulo: O que signi�a uma or de pele? Qual �e a natureza de ada or?mestre: Repare que no esuro todos os seres humanos possuem a or da pele ��ndigo-negra dosAfrianos. Os seres vivos de sangue quente n~ao emitem luz vis��vel de nenhuma or. A luz emitidapela vida aqueida, �e a luz do alor. As ondas de alor emitidas pelo orpo da gente, possuem umafrequênia de vibra�~ao abaixo da or vermelha. Assim esta luz do alor se hama infra-vermelho. Oinfra-vermelho �e visto pelas astutas serpentes e pelas âmaras de alta tenologia. As diferentes oress~ao diferentes frequênias de vibra�~ao da luz. Isso �e pareido om as notas da esala musial, j�a queada altura de nota �e uma frequênia de vibra�~ao do som.O sol e as estrelas emitem luz de todas as ores, quando voê une todas as ores voê obt�em o brano.O sol �e uma bola de fogo. As estrelas s~ao omo s�ois distantes. Quanto mais quente o fogo, maiora frequênia de vibra�~ao da luz que ele emite. As estrelas mais quentes, omo a estrela de Siriusno entro da nossa gal�axia, emitem uma luz brana azulada. As estrelas menos quentes omo onosso sol, possuem uma temperatura na superf��ie de era de 5500 graus Celsius. O sol e as estrelasdessa grandeza emitem uma luz brana amarelada. Finalmente as estrelas menos quentes om erade 3000 graus, emitem uma luz brano avermelhada. Assim a or azul, amarela e vermelha s~aohamadas prim�arias. O brano das estrelas �e a uni~ao de todas essas ores.As três ores prim�arias s~ao omo tintas que misturadas formam todas as outras ores. Se voê uniro azul om o amarelo, voê onsegue o verde. Se voê unir o azul om o vermelho, obt�em o violeta.Unindo o amarelo om o vermelho voê onsegue o alaranjado. Unindo tudo voê obt�em o brano.A luz brana vinda do sol �e a mistura de todas as ores. �A medida que a luz aumenta sua frequêniaela orre mais no �eu molhado da terra. Isso faz ada or da luz do sol ir para uma dire�~ao e formaro aro-��ris. A esala de ores do aro-��ris �e uma esala da veloidade de vibra�~ao da luz de ada70\Livro de Urantia", Doumento 64: \As Ra�as Evoluion�arias de Cor", Item 64.6: \As Seis Ra�as Sangiquesde Urantia".71\Livro de Urantia", Doumento 78: \A Ra�a Violeta depois dos Dias de Ad~ao".29



or. Se olharmos para a or da menor frequênia do aro-��ris e aumentarmo a vibra�~ao aos pouos,a seguinte sequênia ser�a observada, onsiderando o brano omo uni~ao de todas ores:vermelhoalaranjado = vermelho + amareloamareloverde = amarelo + azulazul violeta = azul + vermelhobrano = azul + amarelo + vermelhoCom exe�~ao do brano, essas s~ao seis ores do aro-��ris. As ores dos orpos da terra n~ao s~ao oresde luz pr�opria. A or da pele �e a or da luz reetida. A or da luz reetida �e a or de todas as oresunidas menos a or absorvida. Assim onlu��mos que: O negro absorve todas as ores e n~ao reetenenhuma or de luz. Por isso �e esuro. O brano n~ao absorve nenhuma or. O brano reete todasas ores. Por isso �e brano. �E brano porque �e a uni~ao da luz de todas as ores reetidas.Um orpo azul da terra reete a luz azul do sol e absorve a luz amarela e a luz vermelha do brano.azul = brano - (amarelo + vermelho) = brano - alaranjadoUm orpo amarelo da terra reete a luz amarela do sol e absorve a luz azul e a luz vermelha dobranoamarelo = brano - (azul + vermelho) = brano - violetaUm orpo vermelho da terra reete a luz vermelha do sol e absorve a luz azul e a luz amarela dobranovermelho = brano - (azul + amarelo) = brano - verde2.4.3.6 As sete assoi�~oes das três Pessoas da Trindadedis��pulo: Que interessante! Sete ores no aro-��res. Sete ra�as de or misigenadas na humanidadede Urantia (Terra). Sete assuntos prinipais no grupo de aprendizes GAIA. H�a algum motivo paraesta oinidênia em rela�~ao ao n�umero 7?mestre: Se desonsiderarmos o onjuto vazio, 7 �e o n�umero de subonjuntos de um onjunto maiorde três elementos. Assim as 3 ores prim�arias se ombinam para formar 7 ores. Da mesma maneiraas três Pessoas da Trindade do Para��so podem se assoiar de 7 maneiras diferentes. O Livro deUrantia explia que:\Livro de Urantia", par�agrafos 16:0.1 at�e 972: OS SETE Esp��ritos Mestres do Para��sos~ao as personalidades primeiras do Esp��rito In�nito. No ato riativo s�etuplo de auto-duplia�~ao, o Esp��rito In�nito esgotou as possibilidades matem�atias de ombina�~ao,inerentes �a existênia real das três pessoas da Deidade. Tivesse sido poss��vel produzirum n�umero maior de Esp��ritos Mestres, e eles teriam sido riados, mas h�a justamentesete possibilidades de assoia�~oes inerentes �as três Deidades, e apenas sete. Eisso explia por que o universo funiona em sete grandes divis~oes; e por que o n�umerosete �e b�asio e fundamental na organiza�~ao e na administra�~ao do universo.Os Sete Esp��ritos Mestres têm, assim, a sua origem �a semelhan�a das sete ombina�~oesseguintes, derivando delas as suas arater��stias individuais:72\Livro de Urantia", Doumento 16: \Os Sete Esp��ritos Mestres", Par�agrafo 1.30



1. O Pai Universal.2. O Filho Eterno.3. O Esp��rito In�nito (Agente Conjunto).4. O Pai e o Filho.5. O Pai e o Esp��rito.6. O Filho e o Esp��rito.7. O Pai, o Filho e o Esp��rito.dis��pulo: Compreendi! E voês do GAIA �zeram uma assoia�~ao das três Pessoas da Trindadeom as três ores prim�arias. N�os aprendemos que a Trindade do Para��so �e omposta por três Pessoasdivinamente unidas: o Pai, o Filho e o Esp��rito. E aprendemos tamb�em que existem três oresprim�arias: o azul, o amarelo e o vermelho. E assim matematiamente, de um onjunto om 3elementos podemos formar 7 subonjuntos = 3 (om um elemento) + 3 (om dois elementos) + 1(om os três elementos)!mestre: Exatamente.2.4.3.7 As três Pessoas da Trindade do Para��sodis��pulo: Grato professor! Eu estou ahando muito interessante estas analogias entre as seteposs��veis assoia�~oes das Três Pessoas da Santa Trindade, dos sete assuntos do GAIA e das seteombina�~oes aditivas das três ores prim�arias. Voê poderia expliar o porque destas analogias?mestre: Eu vou expliar estas analogias nos três primeiros asos.1. O Pai Universal �e o entro do iruito da personalidade.O azul �e a primeira dentre as ores prim�arias.2. O Filho Eterno �e o entro do iruito do esp��rito.O amarelo �e a segunda dentre as ores prim�arias.3. O Agente Conjunto �e o entro do iruito da mente.O vermelho �e a tereira dentre as três ores prim�arias.Aresento que estas analogias se baseiam no ensinamento de que: \O Pai Universal �e o segredo,tanto da realidade da personalidade quanto da outorga e destino da personalidade. O FilhoEterno �e a personalidade absoluta, �e o segredo da energia espiritual, dos esp��ritos moroniais edos esp��ritos perfeionados. O Agente Conjunto �e a personalidade mente-esp��rito, a fonte dainteligênia, da raz~ao e da mente universal . . . " [LU 0:5.5℄ (p.8)73.2.4.3.8 Personalidade, esp��rito, mente, vida, edua�~ao, fam��lia e fraternidadedis��pulo: Fiou laro! Ent~ao, baseado neste ensinamento sobre o fato das Três Pessoas da Dei-dade74 serem a fonte e o entro da realidade da personalidade, do esp��rito e da mente, voêorganizou os três primeiros assuntos do Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta (GAIA).Al�em disso, no site do GAIA, voê oloou a or azul nos esritos de personalidades75; oloou a oramarela nos ensinamentos sobre o esp��rito76 e a alma; e oloou a or de fundo vermelha quando o73\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 5.74\Livro de Urantia", Doumento 10: \A Trindade do Para��so", Item 10.3: \As Três Pessoas da Deidade".75�Indie do GAIA: \Pessoalidade Uni�ada".76�Indie do GAIA: \Alma Engrandeida". 31



assunto se referia a mente77. Estes s~ao o três primeiros, dentre sete temas do GAIA. E os outrosquatro?mestre: Os três primeiros temas - 1 personalidade (azul); 2 esp��rito (amarelo); 3 mente (ver-melho) - s~ao internos ao indiv��duo. O quarto tema do GAIA - 4 vida78 (verde = azul + amarelo)- �e intermedi�ario entre o indiv��duo e o ambiente. Digo isso baseado na revela�~ao de que: \a vidarealmente �e um proesso que oorre entre o organismo (a individualidade) e o seu meio ambiente".[LU 112:1.13℄ (p.1227)79.E dentre os sete temas do GAIA, os três �ultimos s~ao atividades do ambiente soial humano e est~aorelaionados om os assuntos da: 5 edua�~ao80 (violeta = azul + vermelho); 6 fam��lia81 (alaranjado= vermelho + amarelo); e 7 fraternidade82 (brano = azul + amarelo + vermelho).dis��pulo: Parab�ens por este trabalho amplo. Eu pude veri�ar, no site na Internet deste grupo deaprendizes, que voês publiaram a �nalidade pr�atia do GAIA83 e as motiva�~oes prinipais destegrupo. No ontexto deste di�alogo eu expressaria estas sete metas ideal��stias da seguinte forma:1. personalidade uni�ada2. esp��rito eterno (pai da alma)3. mente espiritualizada4. vida saud�avel5. edua�~ao integral6. fam��lia unida7. fraternidade humanamestre: Grato aprendiz inteligente. Voê onseguiu verbalizar aima uma s��ntese dos ideais do\Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta" e da \Universidade sem Fronteiras".2.4.4 Quantidades ient���as e qualidades pessoais2.4.4.1 Ciênias e humanidades no ensino m�ediodis��pulo: Eu estou estimulado por estas metas dignas de servi�o pessoal e soial. Eu vejo nestetrabalho a possibilidade de motivar uma vida. Por�em estas s~ao metas de longo prazo e, nestemomento, eu estou estudando para o vestibular da Universidade. Eu quero umprir bem esta minhatarefa. Esta minha deis~ao, de realizar o melhor poss��vel o trabalho de estudante pr�e-universit�ario,�e refor�ada pelo livro de urantia. A revela�~ao diz que um dos frutos de uma experiênias religiosassaud�avel, �e que o aprendiz da verdade espiritualiza mais ompletamente a sua vida no otidiano84 e77�Indie do GAIA: \Mente Espiritualizada".78�Indie do GAIA: \Corpo Saud�avel".79\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 13.80�Indie do GAIA: \Edua�~ao Integral".81�Indie do GAIA: \Fam��lia Unida".82�Indie do GAIA: \Fraternidade Humana".83Informativo: \Informativos do Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta (GAIA)", Se�~ao 5: \A �nalidadepr�atia do GAIA".84\Livro de Urantia", Doumento 91: \A Evolu�~ao da Pree", Item 91.7: \O Mistiismo, o Êxtase e aInspira�~ao", Par�agrafo 9. 32



desempenha-se �elmente dos deveres omuns da existênia mortal rotineira. Eu quero desempenhar-me �elmente do meu dever de estudante, no otidiano do meu dia a dia.Por estas onsidera�~oes pr�atias, eu te pergunto se o que temos onversado neste di�alogo possuireetxos no programa de estudo do ensino m�edio? Ser�a que este nosso di�alogo pode me ajudar naprepara�~ao para o vestibular? O que abordamos aqui pode me auxiliar para que eu ingresse no ensinosuperior da Universidade?mestre: Eu reio que os temas mais amplos deste nosso di�alogo podem ontextualizar as disiplinasdo ensino m�edio que anteede o estudo superior na Universidade. Talvez ainda hoje voê possa las-si�ar estas \mat�erias" de estudo em dois grandes grupos: iênias e humanidades. As iêniasversam sobre as realidades f��sias quantitativas que existem em m�ultiplas �opias de modelos originais.As humanidades dizem respeito aos seres humanos e a realidade �unia, e por isso qualitativa, deada personalidade. E este ponto de vista talvez possa nos levar a seguinte lassi�a�~ao:iênias humanidadesmatem�atia portuguêsf��sia inglêsqu��mia geogra�abiologia hist�oria2.4.4.2 A realidade quantitativa e a qualitativadis��pulo: O que signi�a a realidade quantitativa estudada nas iênias? Por que voê diz queas humanidades abordam a realidade qualitativa?mestre: Uma realidade quantitativa �e omposta de �opias de um modelo original. Voê �e apazde ontar quantas �opias tu perebes de um objeto material. As oisas materiais existem em �opiasm�ultiplas e podem ser quanti�adas e expliadas pela linguagem matem�atia dos n�umeros. Umexperimento ient���o pode ser repetido m�ultiplas vezes em um laborat�orio.Por outro lado, a personalidade �e uma realidade qualitativa porque ada pessoa �e �unia. N~ao �eposs��vel ontar �opias de uma personalidade. Assim a experiênia pessoal �e �unia no interior da mentede ada indiv��duo humano. Podemos nos referir a esta experiênia somente de maneira qualitativa.O livro de urantia revela que: \A personalidade �e �unia, absolutamente �unia: Ela �e �unia no tempoe no espa�o; �e �unia na eternidade e no Para��so; �e �unia quando outorgada - n~ao h�a dupliatas -; �e �unia durante ada momento da existênia; e �e �unia em rela�~ao a Deus . . . " [LU 112:0.12℄(p.1225)85.dis��pulo: Ent~ao a personalidade �e uma realidade qualitativa pois ada pessoa possui uma qua-lidade �unia de ser. Por outro lado, as oisas materiais da energia f��sia existem em �opias m�ultiplasquanti��aveis. N�os podemos ontar 1 �opia, 2 �opias, n �opias de um objeto material. Quandoontamos a quantidade de �opias de uma oisa estamos diante de uma realidade quantitativa.mestre: Exatamente. E om este entendimento dos seres de qualidade �unia, e das oisas emquantidades m�ultiplas, n�os podemos entender os dom��nios de dois n��veis da realidade universal:1. Realidade dei�ada abrange . . . todos os dom��nios da personalidade . . . abrangendo, assim,o dom��nio de tudo o que �e personaliz�avel . . . [LU 0:4.3℄ (p.7)8685\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Par�agrafo 12.86\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.4: \Realidade do Universo", Par�agrafo3. 33



2. Realidade n~ao-dei�ada, que vai desde os dom��nios da energia do n~ao pessoal at�e os reinosda realidade . . . n~ao personaliz�avel . . . [LU 0:4.2℄ (p.6)dis��pulo: Como alan�ar uma unidade de pensamento l�ogia entre os objetos quanti��aveis deenergia material e o valor de ada personalidade de qualidade �unia?mestre: Jesus explia que esta unidade de pensamento l�ogia pode ser alan�ada se onebermosque o Deus, oPai do Para��so �e o Pai das pessoas87 na eternidade e �e tamb�em o Criador do Para��so88.A realidade qualitativa diz respeito as personalidades, pois ada pessoa �e �unia e sem �opias.Deus �e personalidade-pai89 - a fonte da personalidade, o outorgador da personalidade e a ausa dapersonalidade.A realidade quantitativa se refere aquelas oisas quanti��aveis que s~ao �opias m�ultiplas de modelosoriginais. O modelo �e arqu�etipo do qual �opias90 m�ultiplas s~ao feitas. \O modelo arquet��pio �e odesenho-mestre do qual as �opias s~ao riadas. O Para��so Eterno �e o absoluto dos modelos;" [LU0:6.13℄ (p.10). \A Ilha do Para��so �e n~ao-pessoal, sendo a essênia do orpo universal, fonte e entroda mat�eria f��sia91 e arqu�etipo mestre absoluto da realidade material universal." Assim, o entroda realidade quantitativa e material �e a Ilha do Para��so, o absoluto dos modelos dos quais �opiasm�ultiplas s~ao feitas.Sabendo que o Pai Eterno92 �e tamb�em a Fonte Eterna da Ilha do Para��so, onlu��mos que ofato quantitativo e o valor qualitativo têm uma ausa�~ao omum, no Pai do Para��so. Eesta explia�~ao pode ajudar a ampliar os signi�ados do o disurso sobre a iênia que Jesus fez aodialogar om um �l�osofo grego:\Haver�a unidade no universo �osmio quando puderdes disernir apenas os seus efeitosnos fatos. O universo real �e amig�avel para om todos os �lhos do Deus eterno. O problemareal �e: omo pode a mente �nita do homem alan�ar uma unidade de pensamentol�ogia, verdadeira e orrespondente? Esse estado mental de onsiênia do universos�o pode ser alan�ado onebendo-se que o fato quantitativo e o valor qualitativotêm uma ausa�~ao omum, no Pai do Para��so. Tal onep�~ao da realidade levaa disernimentos mais amplos quanto �a unidade intenional dos fenômenos universais; erevela mesmo uma meta espiritual de realiza�~ao progressiva da personalidade. E esse �eum oneito de unidade que pode pereber o pano de fundo invari�avel para um universovivo, de rela�~oes impessoais ontinuamente mut�aveis e de rela�~oes pessoais que evoluem."[LU 133:5.8℄ (p.1477)93.2.4.4.3 Religi~ao, �loso�a e iêniasdis��pulo: Muito grato por abrir meus olhos para esta vis~ao ampla da realidade universal. Com a87\Livro de Urantia", Doumento 105: \A Deidade e a Realidade", Item 105.3: \Os Sete Absolutos daIn�nitude", Par�agrafo 2.88\Livro de Urantia", Doumento 2: \A Natureza de Deus", Par�agrafo 1.89\Livro de Urantia", Doumento 6: \O Filho Eterno", Item 6.7: \A Pessoalidade do Filho Eterno",Par�agrafo 1.90\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.6: \Energia e Modelo Original",Par�agrafo 10.91\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 5.92\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.3: \A Primeira Fonte e Centro",Par�agrafo 22.93\Livro de Urantia", Doumento 133: \O Retorno de Roma", Item 133.5: \Em Atenas - O Disurso sobrea Ciênia", Par�agrafo 8. 34



laridade deste ensinamento eu j�a estou entendendo que a iênia dos fatos materiais estuda asrealidades quantitativas de objetos f��sios que existem em �opias m�ultiplas e enumer�aveis pelalinguagem matem�atia. Por outro lado a religi~ao dos valores espirituais diz respeito a realidadequalitativa e �unia do relaionamento pessoal de amor espiritual que religa a Pessoa do Criador �aada personalidade riada.mestre: Sim. Eu ainda adiionaria a este entendimento os signi�ados �los�o�os da menteintermediando os valores qualitativos da religi~ao do esp��rito e os fatos quantitativos da iêniamaterial. Eu ito a seguir um trabalho sobre religi~ao, �loso�a e iênia94 integradas no livro deurantia: \Como dissemos antes, ousamos assoiar a iênia om o onheimento dos fatosmateriais perebidos pelos sentidos. Ousamos assoiar a �loso�a om a sabedoria dossigni�ados inteletuais adquiridos pela mente. Ousamos assoiar a religi~ao om aexperiênia de amor �lial e dos valores espirituais do Ser eterno e verdadeiro no entropaterno de nossa pr�opria alma. Agora, estamos expliando omo a mente faz a interfaeentre 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 de individualidade da riaturahumana: orpo, mente, alma e esp��rito. O quadro a seguir resume estas assoia�~oes e oassunto deste texto:" personalidade humana uni�adareligi~ao valores espirituais esp��rito e alma�loso�a signi�ados inteletuais menteiênia fatos materiais orpodis��pulo: Ciênia, �loso�a e religi~ao s~ao as três grandes �areas do onheimento omprovado,da sabedoria adquirida e da verdade experimentada pelos seres humanos. Este di�alogo me estimuloua ler a revela�~ao no Livro de Urantia (LU) e eu pesquei a seguinte \p�erola de sabedoria" sobre esteassunto:\A iênia, o onheimento, onduz �a onsiênia do fato; a religi~ao, a experiênia,onduz �a onsiênia de valor; a �loso�a, a sabedoria, leva �a onsiênia oordenada;a revela�~ao (a substituta da mota moronial95) leva �a onsiênia da verdadeira reali-dade; enquanto a oordena�~ao da onsiênia do fato, do valor, e da verdadeira realidadeonstitui a onsiênia da realidade da personalidade, do m�aximo do ser, junto om aren�a na possibilidade da sobrevivênia daquela mesma personalidade." [LU 102:3.5℄(p.1122)962.4.4.4 A experiênia interior espiritual e a exterior materialmestre: Religi~ao, �loso�a e iênia s~ao as j�ois trinas evoluion�arias que oroam a ultura humana.Seria interessante, neste ontexto, pereber omo, na experiênia de ada indiv��duo, se oordenam arealidade qualitativa, �unia de ada pessoa, om a realidade quantitativa dos objetos materiais queexistem em m�ultiplas �opias. Observe que os dois polos da experiênia humana s~ao:1. a experiênia interior pessoal e de qualidade �unia de ada sujeito.94Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 2: \Religi~ao, �loso�a eiênia", Subse�~ao 2.3: \A mente intermedia as rela�~oes entre o esp��rito e a mat�eria", Par�agrafo 2.95\Livro de Urantia", Doumento 48: \A Vida Moronial", Item 48.7: \A Mota Moronial".96\Livro de Urantia", Doumento 102: \Os Fundamentos da F�e Religiosa", Item 102.3: \Conheimento,Sabedoria e Disernimento Interior", Par�agrafo 5. 35



2. a experiênia exterior om a energia material de objetos que existem em quantidadesm�ultiplas.dis��pulo: Como uni�ar a experiênia qualitativa, no interior da mente de ada pessoa�unia, e a experiênia quantitativa, do exterior da mente que perebe os objetos materiasenumer�aveis? Como relaionar estes dois polos da experiênia humana?mestre: A realidade do esp��rito e da alma s~ao experimentadas no interior da mente de adapessoa humana. A realidade do orpo, da vida e da mat�eria omp~oe o ambiente exterior da mentehumana. A mente �e a mediadora entre a experiênia humana espiritual interior e a experiêniamaterial exterior.O esp��rito interior do homem depender�a sempre, para a sua express~ao e auto-realiza�~ao,do meanismo e da t�enia da mente. Do mesmo modo, a experiênia externa do ho-mem om a realidade material, deve basear-se na onsiênia mental da personalidadeque est�a experieniando. Portanto, as experiênias humanas, a espiritual e a ma-terial, 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 homemexperimenta 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, �eo ondiionador e o quali�ador, sempre presentes, da soma total da experiênia mor-tal. Ambos, as oisas da energia e os valores do esp��rito, quando passam ao âmbitoda onsiênia mental, por meio da interpreta�~ao, s~ao oloridos por esta. [LU 103:6.6℄(p.1136)972.5 Ciênias - Informa�~ao2.5.1 S��mbolos, psiologia e iênia2.5.1.1 Qual a substânia material das palavras?dis��pulo: De que �e feito uma palavra?mestre: Se for uma palavra falada �e um som. Se for uma palavra esrita �e um desenho. Se for umapalavra no r�adio �e eletriidade. Se for uma palavra imaginada, �e uma imagem mental. Uma palavrapura �e um s��mbolo abstrato.dis��pulo: O que signi�a abstrato?mestre: Um poss��vel signi�ado de \abstrato" �e \sem substrato", que �e o mesmo que sem substânia,�e algo imaterial.2.5.1.2 A palavra �e imaterial omo o esp��rito.dis��pulo: Ent~ao uma palavra �e algo imaterial omo o verbo do prin��pio, o esp��rito?mestre: O Mestre Jesus n~ao disse que o �eu e a terra passariam, mas seu verbo n~ao?dis��pulo: Lembro que minha m~ae leu esta passagem da B��blia.97\Livro de Urantia", Doumento 103: \A Realidade da Experiênia Religiosa", Item 103.6: \A Coordena�~aoFilos�o�a", Par�agrafo 6. 36



mestre: A palavra �e imaterial e transende o tempo e o espa�o. Se voê esrever suas palavrasum dis��pulo pode lê-las no futuro ou num pa��s distante. Por isso os esritores s~ao em erto sentidoimortais.2.5.1.3 Ciênia da mentedis��pulo: Qual a rela�~ao da palavra om a iênia.mestre: Sigmund Freud falou um pouo sobre isso . . .2.5.1.4 Grato Freud ouvidor do logos da psiquedis��pulo: Quem foi Freud?mestre: Freud foi um psiquiatra do in��io do s�eulo que notou que as palavras imateriais eram maise�ientes que as substânias qu��mias dos mediamentos para o bem estar de seus paientes. Freud�e onsiderado o pai da psian�alise.2.5.1.5 Ciênia da natureza e iênia do esp��ritodis��pulo: Qual a rela�~ao disso om iênia e palavra.mestre: Em alem~ao existem duas palavras para iênia. Uma se refere as iênias materiais ounaturais (naturewissenshaft), a outra se refere as iênias espirituais ou mentais (gissenwissenshaft).Freud dizia que a psian�alise era uma iênia do esp��rito. A pr�opria palavra psique signi�a alma dalenda grega entre a alma (psique) e o Deus do Amor (Heros), omo desrito no livro \Freud e a almahumana" esrito por Bruno Bettelheim.2.5.1.6 O dis��pulo relama do professor prolixodis��pulo: mestre falador, voê est�a me onfundindo, falas da palavra, do esp��rito e da mente omosendo a mesma oisa apenas por serem imateriais. Eu nuna ouvi as pessoas darem estes signi�ados.Por favor desfa�a os n�os entre a linha formada pelas suas palavras anormais om a linha humilde esimples das palavras dos meus pais.2.5.1.7 O professor se transforma em um mestremestre: Qual a diferen�a �lho, do momento anterior e posterior ao instante em que o ora�~ao doseu velho mestre e pai parar?2.5.1.8 O dis��pulo ama a vida do mestredis��pulo: Antes ele est�a vivo e depois estar�a morto, e eu antes estou feliz e depois estou triste.mestre: N~ao hore �lho amado, antes que o seu pai termine de desatar o n�o da sua mente e aliviaro pulso do seu ora�~ao emoionado.dis��pulo: [ Pronunia o som98 da respira�~ao℄.98Om �e um som sagrado em algumas ulturas orientais, ao qual alguns assoiam ao som da respira�~ao.37



2.5.2 Vida, organiza�~ao, probabilidade e informa�~ao2.5.2.1 A diferen�a entre a vida e a mortemestre: N~ao existe nenhuma diferen�a material no orpo do seu velho mestre antes e depois doora�~ao sileniar. A omposi�~ao qu��mia �e exatamente a mesma. Mas o meu esp��rito que movimen-tava esta mat�eria do meu orpo j�a n~ao est�a mais no meu orpo, embora om erteza estar�a no seuquando sua mente se lembrar do verbo de minhas a�~oes e �zer as oisas que fa�o e que te disiplinoa fazer.A vida �e um movimento animado, todo movimento possui pelo menos dois instantes de tempo,sendo um presente e o outro imagina�~ao ou lembran�a. O passado e o futuro n~ao s~ao materialmentepresentes. A vida animada que anima os animais n~ao �e algo material. A mara da vida est�a nograu de organiza�~ao dos organismos e na quantidade de informa�~ao99 nos movimentos animados dosseres vivos. Se voê �zer uma an�alise apenas da energia na mat�eria morta e viva n~ao desobrir�adiferen�a. Se ontudo voê �zer uma an�alise da entropia e organiza�~ao espaial, ou se voê analisara quantidade de informa�~ao nos movimentos dos orpos mortos e dos seres vivos, desobrir�a omo avida �e in�nitamente mais organizada e surpreendente do que a mat�eria morta.Se voê �zer os �alulos orretamente, ir�a veri�ar que o �odigo gen�etio humano possui era de3 bilh~oes de bases nuleot��dias. Com estas bases pode-se formar um n�umero de ombina�~oes omera de 2 bilh~oes de algarismos que s�o para esrever preenheriam os livros de 2 biblioteas. Poroutro lado, ver�a que se em ada litro, de todo volume do universo atual, houvesse um mol de genomahumano, que a ada segundo desde que ele ome�ou, gerasse uma nova ombina�~ao, as ombina�~oesque seriam geradas seria um n�umero om apenas 122 algarismos, o que om sorte daria para aertarum �unio gen dos menores existentes om 204 nuleot��dios.Assim �e muito menos prov�avel que a vida tenha surgido da mat�eria morta, do que os �atomos queformam o livro que voê est�a lendo tenham de repente se unido e omposto o livro. Eu areditoque voê est�a onvito que este livro que voê lê n~ao veio do nada, voê aredita que algu�em oriou. Sendo assim, se voê aredita que este livrinho teve um riador, porque questiona que umser vivo, muito mais omplexo, n~ao tenha tido? Apenas os ientistas que desonheem os prin��piosb�asios, da an�alise ombinat�oria da teoria das probabilidades da matem�atia, dizem que �e prov�avelque a vida tenha vindo da mat�eria morta. Probabilidade vem de Probe que signi�a Prova. Os�alulos probabil��stios sobre o �odigo gen�etio humano, a entropia dos organismos e a informa�~aonos movimentos dos seres vivos, provam om uma erteza de n�umeros, que enhem 5 biblioteas paraesrever, que houve um riador inteligente da gente.Conlui-se amado dis��pulo que n~ao existe diferen�a material entre o orpo vivo e re�em-morto do seumestre, pois a vida reside prinipalmente no movimento animado, heio de surpresa e de informa�~aodos seres vivos. Vida �e energia arregada de informa�~ao.2.5.2.2 Amor emoionantedis��pulo: professor falador, aliviastes um pouo a rede nervosa de minha mente mas meu ora�~aoainda est�a triste om a imagem do senhor morto.mestre: dis��pulo meu, vou lhe ensinar uma brinadeira. Chama-se morrer e naser. Coloque suaabe�a riativa de rian�a no peito bom do seu pai e ou�a o pulsar pa���o do meu ora�~ao. Quandoouvires o som diga: Naseu! Quando nada ouvires diga: Morreu!dis��pulo: [Riso borbulhante de l�agrimas da or do aro-��ris de todas as emo�~oes misturadas.℄[ três ilos de palavras arinhosas ditas pelas m~aos sileniosas℄99Quantitativamente informa�~ao �e de�nida omo o logaritmo do inverso da probabilidade de um evento38



2.5.2.3 Palavras, a mente e o esp��ritomestre: Dis��pulo �lho, que prefere resolver as quest~oes de vida ou morte �as palavras ompliadasdo seu velho mestre pai eu lhe pergunto: Al�em do fato de serem imateriais, o que existe de semelhanteentre as palavras, a mente e o esp��rito.dis��pulo: As palavras s~ao o verbo de falar, a mente �e o que movimenta o orpo, e a a�~ao demovimentar um orpo material de forma riativa e inesperada �e o que hamamos vida que o esp��ritoda respira�~ao d�a.mestre: Dis��pulo simpli�ador das palavras velhas deste erudito professor seu. De fato as palavras,a mente e o esp��rito al�em de serem imateriais omo todos os s��mbolos, se movem no tempo de umaforma sempre nova e riativa hamada vida.dis��pulo: Existe algum oneito apaz de sintetizar todas estas id�eias e este falat�orio exitante?mestre: Sim exitado e veloz dis��pulo. Este oneito se resume na palavra informa�~ao.2.5.2.4 Informa�~ao: organizadora da vidadis��pulo: O que �e informa�~ao?mestre: A palavra informa�~ao signi�a sem forma, sem substânia, imaterial. A teoria da informa�~aotrata de toda a linguagem, de todos os s��mbolos abstratos organizados. O fato da informa�~ao ser ums��mbolo faz dela algo imaterial. O fato da informa�~ao ser organizada, arrega ela de uma arater��stiada vida.2.5.2.5 Qual a rela�~ao da informa�~ao om a vida?dis��pulo: mestre de palavras fora da norma, at�e entendo o que queres dizer quando dizes que ainforma�~ao e a linguagem s~ao imateriais pois podem ser som, desenho, sinais el�etrios na minhamente ou em um omputador, vejo om lareza que o importante em um s��mbolo n~ao �e a substâniada qual �e feito. Mas o que isso tem a ver om a vida?2.5.2.6 Informa�~ao, engenharia, f��sia e biologia.mestre: Gostaria de falar da informa�~ao omo �e vista pela engenharia das omunia�~oes, pelosf��sios que estudam a mat�eria, e pelos bi�ologos que estudam a vida. Quando este professor proferirtudo a este respeito vais entender a rela�~ao da palavra informa�~ao om a palavra vida. E que umaarater��stia da Vida �e: Energia arregada de Informa�~ao.2.5.2.7 A or da sabedoria do amor.dis��pulo: Mestre que ilumina minha mente om a luz do saber amarelo. Aguardo om olhos debebê re�em-nasido suas palavras de amor que nos une omo um elo. E guardarei omo um tesouroinesque��vel na vieira100 do meu ouvido interno, a forma do som da sua voz.2.5.2.8 A informa�~ao �e um movimento em um analmestre: Dis��pulo que perebe o valor das palavras do mestre humilde. Quando os engenheiros deomunia�~ao ome�aram o oloar nos telegramas, no telefone, no r�adio, na televis~ao e no omputador100Vieira signi�a onha. As onhas tem a forma da �olea, que �e um �org~ao do ouvido interno.39



a imagem, o som e a esrita dos humanos, surgiu a teoria da informa�~ao. Um anal de omunia�~ao�e omo um rio de informa�~ao. E assim omo em um rio a quantidade de �agua que ui �e a mesmaem v�arios loais, um anal de omunia�~ao de determinada apaidade permite uir atrav�es dele amesma quantidade de informa�~ao. Surgiu ent~ao a neessidade de medir a quantidade de informa�~aoem uma imagem, uma palavra, um som ou qualquer s��mbolo omuniado. Entendeu?dis��pulo: Perdoe-me professor n~ao entendi.2.5.3 Matem�atia da informa�~aomestre: Se voê disser uma letra do alfabeto, ou informar o lado de ima de uma moeda que aiu,em qual aso voê transmitiu mais informa�~ao?dis��pulo: Eu aho que depende do tamanho da palavra que eu uso para te omuniar a letra doalfabeto, ou a fae de ima da moeda. Considerando que uma letra de alfabeto, tem apenas umarater, e que a palavra ara ou oroa tem mais de quatro letras. Eu aredito que no aso da moedaeu falei mais.2.5.3.1 Existênia de alfabetos num�eriosmestre: A sua resposta tem l�ogia de rian�a. Contudo meu �lho aprendiz, existe uma diferen�aentre falar e informar. Falar �e informar om letras. Informar �e omo falar om letras de alfabetosnum�erios om n�umeros distintos de s��mbolos.2.5.3.2 Bits, a unidade do alfabeto bin�ariodis��pulo: Como assim professor de linguagem. Em que alfabeto num�erio voê falaria a fae damoeda que aiu virada para o �eu?mestre: Eu usaria o alfabeto de dois s��mbolos, um s��mbolo para o oroa do teu professor, e outropara tua linda ara de rian�a de 1 Real, de Real Valor. E o fato de preisar de dois bin�arios parainformar se �e um ou �e o outro, faz desse alfabeto de dois s��mbolos, 0 ou 1, hamado digito bin�ario,onheido em livro ompliado omo bit101. Eu te pergunto rian�a dos meus sonhos, omo voêinformaria qual a letra do nosso alfabeto, usando apenas palito de f�osforo de rian�a bombeiro?2.5.3.3 Alfabetos de pau-brasildis��pulo: Eu pegaria o palito, e dividiria-o em peda�os de n�umero igual ao n�umero de letras, eonforme a letra te daria pai que tanto amo, o palitinho que voê quisesse.mestre: E quantos Brasis voê teria meu �lhinho, nos pedainhos de palito de pau-Brasil?dis��pulo: 23 letras do alfabeto brasileiro.2.5.3.4 Respostas do dis��pulo rian�amestre: E se voê pegasse o dois do vinte e me desse s�o ele, que palitinho voê me daria �lhinhoque me leva para o mist�erio om suas respostas?dis��pulo: No momento que eu separasse a metade das primeiras letras do alfabeto de 23, da metadeque onteria as �ultimas letras do nosso alfa e do nosso beto, eu teria dois palitos, se voê quisesse101Bit �e a ontra�~ao de Binary Digit que signi�a Digito Bin�ario40



o um do 2 do vinte que orresponde a primeira metade, eu te daria a metade primeira do alfabeto,que hamo de alfa. Se voê quisesse a segunda metade das vinte e três letrinhas de pau-Brasil, eute daria o Beto, da ara do professor beto om o qual falo, e que tem valor in�nito para mim.mestre: Assim, �lho que ausa esta minha onlus~ao e ao qual destino esta palavra. Informar �eorganizar palito ontado, e dar o palito esolhido para transmitir a informa�~ao. Informar �e esolhere dar s��mbolo esolhido de um n�umero de letras de um alfabeto onheido pela fonte e pelo www.marInternet que reebe a informa�~ao.2.5.3.5 Inform�atia om palitos de pau-Brasildis��pulo: Qual a rela�~ao desta realidade informativa, ontida em nossa brinadeira de palitos, omos bits, sem sentido para mim, de todos os omputadores digitais, e de tudo que engloba a palavrainform�atia?mestre: O elemento da inform�atia hamado bit, �e um palito de el�etrons hamado 1. A ausêniaou presen�a deste palito na mem�oria de dois d��gitos dos omputadores �e o que informa se �e \ara"ou \oroa". Se �e a aixa de pau de el�etrons vazia ou se �e aixa om o pauzinho de el�etrons dentro.�E importante voê pereber que al�em das 23 letras do nosso alfabeto, existe tamb�em o brano.Isso signi�a dizer que nosso alfabeto brasileiro tem na verdade 24 s��mbolos. Que orrespondem sequiseres �as 24 letras gregas, ou se preferires aos 24 professores ani~oes da b��blia do Mestre Jesus. Ofato �e que antes de qualquer oisa poder existir, existe o vazio onde ela existir�a. Antes de qualquerletra, existe o brano onde a letra ser�a esrita. Antes de qualquer bit de el�etrons, existe o mist�eriodo �eter v�auo que o envolver�a. Antes de tudo existe o nada. Antes do 1um existe o 0zero. O 0zero �euma esfera vazia que ont�em tudo que pode existir no universo. O 0zero �e o outro verso do in�nitoque est�a dentro de apenas um OvO de universo. Isso signi�a dizer que tudo que possa existir emum instante, ou existir�a, ou n~ao existir�a. Ou sim ou n~ao. Verdadeiramente presente ou falsamentepresente. �E urioso observar que o zero vem antes do primeiro n�umero que �e o um, bem omo o zerovem antes do 1 do dez, que �e o n�umero ap�os o �ultimo algarismo que �e o nove. Da mesma forma quena matem�atia, o espa�o em brano vem antes da primeira letra e depois da �ultima letra de todasas palavras. Perdoe-me minha rian�a aho que devagar divaguei em minha resposta, e perdido emmeus pensamentos me esquei de olhar seu rostinho, e de ver nos seus olhinhos se era isso exatamenteque voê perguntou para mim. Fala meu �lhinho, o que voê quer saber?2.5.3.6 O dis��pulo hega a onlus~oes de mestredis��pulo: Eu havia perguntado qual a rela�~ao dos dois bitinhos dos omputadores om tudo ontidona palavra inform�atia. Mas om suas mansas divaga�~oes eu imaginei que inform�atia n~ao se refereapenas aos s��mbolos sem forma, mas tamb�em se refere ao interior da forma. O interior da formado omputador pode onter ou n~ao o 1zinho de el�etron que informa 1 bit. E se a forma estivervazia de informa�~ao, a forma �e omo uma bolinha vazia, que eu desenho na forma de um 0zero. Etodo o espa�o em brano, pode ser imaginado omo um 0zerinho, que �e uma forminha de bolinhaque pode ou n~ao onter um pauzinho de pau-Brasil em brasa. Me perdoe meu mestre. Cirulando omeu pensamento, desliguei os meus olhos e n~ao vi a sua fae linda. Ser�a que o que eu falei era o queo senhor queria ouvir? Ser�a que o nosso di�alogo esrito ser�a interessante para quem o lê?2.5.3.7 Ciênia do pau-brasilmestre: Como quem est�a lendo agora esta nossa onversa de amor, leu antes o momento em queexpliquei para voê que falaria da informa�~ao omo �e vista pela teoria das omunia�~oes, omo �evista pela f��sia material e omo �e vista pela vida que observa a vida da biologia, omo eu falei isso41



antes, a pessoa que hegou at�e aqui, est�a esperando desse nosso amor vai e vem, que heguemos auma onlus~ao a respeito da informa�~ao omo �e vista pela teoria da omunia�~ao. Esta onlus~aose hega quando se faz a pergunta, quantos pauzinhos de el�etrons en�leirados, s~ao neess�arios parainformar os 24 s��mbolos do nosso alfabeto? Contudo esta resposta exata �e meio enrolada, e abeaos atedr�atios professores de omputa�~ao que �am manipulando bits de el�etrons. A voê meu�lhinho pr�atio, que faz livros om pauzinhos, eu pergunto queridinho, imagine que tu pegues as 23letras do alfabeto e tire as 5 vogais. Agora pegue as 18 onsoantes que sobraram e tire a onsoantesileniosa que �e o H do teu avô Humberto, e tamb�em tire o a letra Q, ê s�o as rian�as sabem porê.Temos ent~ao 16 letrinhas que soam om as vogais da voz. Agora responda minha vida, imagine as 16letrinhas, desenhadas em �leira em um pau de alfabeto de onsoantes. Eu te pergunto minha sementede or que d�a fruto da vida, qual �e o fazer que responde, a seguinte quest~ao: Quantas quebras s~aoneess�arias do pau de alfabeto que eu te dei, para onseguir isolar uma das dezesseis letrinhas de luzviva de pau-brasil102 om letra de brasa?dis��pulo: Preisaremos exatamente de quebrar quatro vezes om arinho o pau de alfabeto om 16letras, para hegar at�e a letra desejada. Quebrando em duas metades a r�egua de 16 letras obteremosduas menores ada uma om 8 letras. Quebrando mais uma vez a metade om a letra desejada eque no total tem 8 letras, obtemos duas r�eguas de quatro letras. Agora, esolhemos aquela que tema letra desejada. Pegamos a r�egua de 4quatro visada, e quebramos mais uma vez. Sobraram duasr�eguinhas ada uma om duas letrinhas. Esolhemos a que tem a letrinha dos desejos infantis. Eom mais uma quebrinha, hegamos ao M de M~ae, brinando de quebrar reguinha. Assim quebreiregras quatro vezes, para hegar ao meu desejo. Mas eu pergunto papai que nome ompliado d~ao,para brinadeira de rian�a, de quebrar r�egua de professor oupado?2.5.3.8 Logaritmo: a l�ogia aritm�etiamestre: O nome que se d�a a esta opera�~ao da m~ao, vista pela matem�atia �e logaritmo om base em2 metades de r�egua quebrada.dis��pulo: E o que signi�a a palavra logaritmo entendedor de rian�as?mestre: A palavra logaritmo me lembra l�ogia aritm�etia.2.5.3.9 A aritm�etia das rian�asdis��pulo: O que �e aritm�etia?mestre: �E a iênia dos n�umeros, que faz tudo om os algarismos.2.5.3.10 Fundamentos da teoria dos n�umerosdis��pulo: Os algarismos s~ao os n�umeros, isso minha professora ensinou. Os algarismos s~ao o 0zero,o 1um, o 2dois, o 3três, o 4quatro, o 5ino, o 6seis, o 7sete, o 8oito e o 9nove. Ent~ao logaritmo �ea l�ogia da aritm�etia feita dos n�umeros que s~ao os algarismos. Logaritmo �e a l�ogia dos n�umeros.Mas qual a rela�~ao disso om quebrar pauzinho?mestre: Se quebrares uma vez em iminha o pauzinho tu vais onseguir o um. Quebrando emzigue-zague duas vezes a gente onsegue o dois. Quebrando na trindade do M da Mam~ae, a genteonsegue os 3 antinhos do três. Desenhando direito o quatro. O quatro ter�a quatro antinhos adaum lembrando quatro quebrinhas de palitinho. Agora vem o baana, se quebrares 5 vezes, sendoque embaixo no �m tu quebras s�o um rabinho, voê onsegue fazer um 5 antinhos que se desenha102O pau-brasil �e uma �arvore uja madeira tem a or avermelhada omo da brasa42



omo o S da sabedoria da serpente103, do Brasil 5penta-ampe~ao de Jesus. E o ser om 5 dedos,que �a quebrando pauzinho �a tôa, �e rian�a levada que honra o nome de serpenta sabida. O seis�e legal tamb�em, basta ontar os quatro antos do quadrado de baixo, mais os dois antos no nexo eem ima, e voê ver�a laramente que um seis desenhado erto �e uma linha om 6 antinhos, ada umrepresentando uma das seis quebras de palitinho, o sete �e transendental. Sete sem tra�inho, �e seteerrado. Pois o trainho no meio do sete, forma quatro antinhos, que somados om os 2 de ima maiso 1 do rabinho de abelo, totaliza 4 + 2 + 1 que �e igual a sete antos de um universo, representandosete quebras de dire�~ao. O oito �e o limite. Todos vêem om lareza que os quatro antos de imamais os quatro da base, somam o 8 que �e o limite. Isso �e t~ao verdadeiro que se voê deitar o oito notempo, os ilos de rodar no oito deitado formam o s��mbolo do in�nito. O nove �e inexpli�avel paraalgu�em que tenha mais de nove anos, e que n~ao tenha o h�abito urioso de olhar no �eu da noite,as gal�axias em espiral. Se voê desenhar o nove erto, tu desenhas uma espiral quadrada om umquadrado dentro do outro, totalizando 8 antos elevados em 2 quadrados de ima, somando isso oma quebra do p�e do nove, voê obter�a 4+4+1 antinhos, e responder�a aos atedr�atios matem�atios,a primeira quest~ao da matem�atia, que �e a explia�~ao da forma dos n�umeros, que toda rian�a de 3três anos que estudou numa verdadeira esola da mestra m~ae Maria Montessori, sabe de ora�~ao. Atua m~ao quebrando palito, �e do tamanho de um ora�~ao em a�~ao. A palavra or do latim, signi�aora�~ao. E a sua m~ao fehada minha vida, minha rian�a, �e do tamanho do entro da vida que �e umor(o-em)a�~ao, determinando o ompasso da m�usia mais bonita.2.5.4 � Teoria da Informa�~ao dos Sinais Vitaisdis��pulo: Os sinais do ora�~ao determinam um ompasso de m�usia bonita?mestre: Sim. O ompasso do ora�~ao omp~oe o ritmo que ouvimos quando estamos voando noonforto da �agua benta do ventre da nossa amada m~ae. Todos os bebês no ventre, amam o pulsodo ora�~ao que enhe seu umbigo de alor e alimento104. Segundo os estudiosos da alma105, o que �epositivo e bom omo a m~ae, desperta desejo e amor. E de tanto amar ahamos ela bonita106. Porisso a m�usia mais bonita sempre est�a no ompasso do ora�~ao.2.5.4.1 Sinais vitais e sinais meâniosdis��pulo: O som do or(o-em)a�~ao �e bonito, eu onordo107. Mas qual a rela�~ao do sinal vital doora�~ao e a informa�~ao?mestre: N~ao apenas o sinal ard��ao, mas todos os sinais vitais est~ao repletos de informa�~ao. Ainforma�~ao �e uma medida da surpresa de um evento em um anal de omunia�~ao. A surpresa �etanto menor quanto maior a probabilidade deste evento. Todo sinal que transmite informa�~ao podeser analisado omo tendo dois omponentes, um sinal meânio e um sinal vital.dis��pulo: Ent~ao todo sinal �e fun�~ao de um sinal meânio e um sinal vital. Mas qual a de�ni�~aodestes dois sinais que omp~oem o sinal total?mestre: O sinal meânio �e todo aquele sinal que �e previs��vel por uma equa�~ao matem�atia. Ele �e me-dido em um sistema f��sio morto, ujas oordenadas e movimentos podem ser desritos por equa�~oesmatem�atias deduzidas da equa�~ao da energia deste sistema meânio 108. Os sinais meânios ujosmovimentos s~ao determinados de forma exata por equa�~oes matem�atias, s�o ontêm informa�~ao no103Est�a esrito na B��blia que Jesus disse: sede manso omo as pombas e s�abios omo a serpente.104O feto no ventre da m~ae reebe o alimento, oxigênio e vida pelo ord~ao umbilial105O psi�ologo �e um estudioso da psique, que signi�a alma106. . . amo tanto e de tanto amar, aho ela bonita . . . Chio Buarque107Cor signi�a ora�~ao, por isso, onordar signi�a que seu ora�~ao est�a em sintonia om o do amigo108Chamada por uns de Lagrangiana e por mim de equa�~ao dos sistemas mortos43



seu estado iniial. Estes movimentos meânios s~ao totalmente previs��veis, sem nenhuma novidadee informa�~ao.2.5.4.2 Sinais, informa�~ao e vidadis��pulo: Por que um sinal meânio, uja trajet�oria futura abe totalmente em uma equa�~aomatem�atia, n~ao possui informa�~ao?mestre: Imagine um anal de omunia�~ao. Imagine que de um lado deste anal, esteja voê meuaprendiz, e que voê realize todas as medidas das oordenadas e veloidades de um sistema meâniomorto, desrito om exatid~ao por equa�~oes matem�atias. Agora imagine que voê envie pelo anal deomunia�~ao o estado iniial do sistema meânio e as equa�~oes matem�atias que desrevem todo seueterno movimento futuro. Imagine que eu seja o reeptor de sua mensagem. Teoriamente, de aordoom a meânia l�assia, eu posso reonstruir todo o movimento futuro do sistema meânio, a partirdo seu estado iniial e das equa�~oes que desrevem o seu movimento que voê me transmitiu apenasuma vez. Isso signi�a que um movimento meânio desrito eternamente por equa�~oes matem�atiasexatas n~ao informa nada de novo, se j�a onheemos as oordenadas de um dos seus instantes passados,e as equa�~oes que determinam seu futuro. Um sinal meânio totalmente previs��vel por uma equa�~aomatem�atia onheida, n~ao possui informa�~ao, nem novidade, nem gra�a e nem vida.dis��pulo: Por que voê diz que os sinais meânios e previs��veis n~ao possuem vida?mestre: Porque os seres vivos s~ao exatamente os que produzem os sinais n~ao meânios, surpreen-dentes, heios de gra�a e informa�~ao. Os sinais meânios, previs��veis e sem informa�~ao s~ao geradospor sistemas f��sios mortos desritos pelas equa�~oes dos sistemas mortos da meânia l�assia deter-ministia de Lagrange.2.5.4.3 Probabilidade, entropia e informa�~aodis��pulo: Eu n~ao onsigo entender exatamente o que voê diz.mestre: Voê preisaria estudar a iênia exata da matem�atia, seu ramo das probabilidades e osoneitos derivados de entropia e informa�~ao da f��sia e da engenharia respetivamente. S�o assimvoê entenderia exatamente o que quero dizer ao a�rmar que os sistemas f��sios mortos da meânial�assia s~ao previs��veis e sem informa�~ao.dis��pulo: Voê poderia dizer mais om palavras, parte do que as equa�~oes matem�atias que quan-ti�am a informa�~ao e a entropia dizem em duas linhas?mestre: Sim. A informa�~ao e a entropia s~ao oneitos que derivam da id�eia de probabilidade. Apalavra probabilidade vem de probe do inglês, que signi�a prova. Neste ontexto probabilidadee provabilidade s~ao sinônimos. Se algo oorre om frequênia, signi�a que provavelmente, omgrande erteza e probabilidade oorrer�a novamente. A informa�~ao se relaiona om a probabilidadedo evento de um s��mbolo em um anal de omunia�~ao. A entropia se relaiona om a probabilidadede um estado espaial num sistema f��sio om determinada energia. Ambos os oneitos se relaionamom a id�eia de probabilidade. Quanto menor a probabilidade maior a informa�~ao e menor a entropia.A probabilidade se relaiona om a sorte. Quanto menor a probabilidade maior a sorte, maior asurpresa, maior a informa�~ao e maior o sinal vital.dis��pulo: Vital signi�a vivo. Maior a sorte, maior a vida. Porquê?mestre: A vida �e surpreendente. A origem da vida �e um fato imposs��vel em um universo a�otio,morto e desprovido de uma inteligênia organizadora da vida. A sorte, a surpresa e a vida est~aorelaionadas. Os jogos de azar utilizam os dados. Dado em inglês se esreve die, morrer nesta l��nguatamb�em se esreve die. 44



2.5.4.4 AnaSins: Analisadores e Sintetizadoresdis��pulo: N~ao disperse minha mente mestre, as palavras subjetivas se onfundem em suas inter-se�~oes de signi�ados. Me diga matematiamente o que seria o sinal vital que junto om o sinalmeânio formariam o sinal total nesta sua generaliza�~ao da Teoria da Informa�~ao.mestre: O sinal meânio �e todo aquele desrito por uma equa�~ao matem�atia e previs��vel em todoeterno futuro. O sinal vital �e todo sinal que n~ao �e meânio e que por de�ni�~ao n~ao n~ao �e desritopor uma equa�~ao matem�atia, �e imprevis��vel e surpreendente.dis��pulo: Como analisar um sinal total e revelar o sinal meânio e o sinal vital que o omp~oe.mestre: Os matem�atios e engenheiros se debru�ar~ao sobre esta quest~ao pr�atia que deriva da teoriaformulada de forma grosseira neste di�alogo. Nos extremos de um anal de omunia�~ao existem osMoDems queModulam eDemodulam os sinais, existem osCoDes queCodi�am eDeodi�am,e existir~ao os AnaSins que Analisam e Sintetizam os sinais separando o sinal meânio previs��velpor equa�~oes matem�atias, dos sinais vitais surpreendentes e onde reside a verdadeira informa�~ao.2.5.4.5 Os sinais vitais das part��ulas sub-atômiasdis��pulo: Voê falou nos sistemas f��sios meânios e previs��veis, ontudo a f��sia quântia possuiuma interpreta�~ao probabil��stia da equa�~ao que desreve o movimento das part��ulas.mestre: Isto �e um sinal vital no interior do �atomo, se de�nirmos sinal vital omo sendo aquele n~aoprevis��vel de forma determin��stia por uma equa�~ao matem�atia. Eu onebo a hip�otese de que o�atomo seja um universo povoado de seres inteligentes omo nosso sistema solar, e que na verdade n�osmedimos apenas o resultado de uma esp�eie de estat��stia dos movimentos destes seres. Os proessosesto�astios e os sinais ruidosos desritos pela teoria das probabilidades s~ao, segundo esta vis~ao, oponto onde devemos enontrar os sinais vitais. Assim omo Louis Pasteur pegou a sujeira orgânia,que todos jogavam no lixo, e desobriu a vida miros�opia, neste par�agrafo de ��~ao ient���aprevejo que um dia algu�em analisar�a matematiamente os ru��dos indesejados nos sinais eletrôniosem busa da vida intra-atômia. Muitos temer~ao esta hip�otese, porque para eles �e mais seguro viverem um universo ontrol�avel, meânio e morto. Somente os que possu��rem f�e que por tr�as do in�nitouniverso, existe um ser in�nitamente bom omo um pai, se aventurar~ao no mist�erio desonheidoomo rian�as.
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Cap��tulo 3Edua�~ao Libertadora no LAR omInternet
3.1 Introdu�~aoEste projeto1 de uma universidade sem fronteiras atrav�es do omputador e da Internet, foi apresen-tado em um onurso omemorativo dos 500 anos do desobrimento do Brasil. Aredito que muitasoisas neste projeto podem ser implementadas em uma Universidade tradiional. Mais preisamentearedito que om o objetivo de disponibilizar livros de todos os n��veis e assuntos na Internet paratodas as pessoas, n�os poderemos fazer algo signi�ativo pela edua�~ao do pa��s. Iniialmente pode-seriar no servidor de Internet da organiza�~ao, uma lista de interesse de ada disiplina da Universidadebem omo do ensino prim�ario e m�edio, que ser�a utilizada pelos professores e pelos alunos de ada umadas disiplinas. Pode-se tamb�em fazer um sistema de produ�~ao de material de ensino atrav�es do qualada usufruidor deste aervo de onheimentos possa ontribuir orrigindo e produzindo material arespeito daquilo que ele aprendeu.3.1.1 Computador e Internet servindo a edua�~aoO projeto onsiste em usar o omputador na edua�~ao. O omputador pode ser usado na edua�~aona onfe�~ao do material did�atio em Disos Compatos (Compat Dis - CD) e na omunia�~aoentre os professores e os alunos pela Internet. Os professores e os alunos podem estar na sua pr�opriaasa, sendo neess�ario apenas um omputador e uma linha telefônia para partiipar. Nos EstadosUnidos das Am�erias os materiais eduaionais s~ao hamados eduational softwares2 e as esolasque funionam atrav�es da Internet s~ao hamadas algumas vezes de home-shool3. Um exemplo deorganiza�~ao de ensino a distânia, atrav�es da Internet, �e a Universidade Cat�olia Virtual.3.1.2 Material de ensino em CDTalvez um exemplo hipot�etio desreva melhor o projeto do que qualquer oisa. Suponhamos queum professor deseje ensinar o que sabe para quem desejar aprender. O professor pode trabalharem sua pr�opria asa usando o seu omputador pessoal. No hor�ario onveniente o professor usando oomputador omo uma m�aquina de esrever poderia digitar todos os textos do seu material de ensino.Usando editores de imagem ele poderia fazer as �guras. Ele poderia tamb�em oloar na mem�oria1A primeira vers~ao deste texto foi esrita por volta do ano de 2000 e por isso est�a tenologiamente desatualizado.2softwares eduativos3esola em asa 47



do omputador desenhos e �guras impressas atrav�es de um aparelho hamado sanner. Poderiaextrair informa�~oes e �guras da Internet. Poderia atrav�es de uma plaa aess�oria transformar o seuomputador em uma televis~ao e ter aesso a um n�umero in�nd�avel de imagens digitalizadas. Comestes reursos o professor poderia fazer todos os textos e �guras de um livro feito em papel. Masal�em disso o professor poderia adiionar programas ao seu material did�atio que movimentariam ostextos e �guras e at�e poderia gerar sons.Um material did�atio feito no omputador pode ter todos os textos e �guras de um livro, pode tertodos os movimentos e sons de uma televis~ao e pode tamb�em ter uma interatividade om o aluno.Por exemplo: voê pode fazer um pequeno programa que permita a busa de uma palavra em todotexto de uma enilop�edia em um CD. Voê pode fazer um pequeno programa que fa�a gr�a�osmatem�atios de aordo om os n�umeros que o aluno digite. Voê pode fazer programas que orrijamas respostas dos alunos e apresentem o pr�oximo t�opio de ensino de aordo om o resultado. Ossoftware eduativos para rian�as e os jogos infantis s~ao um exemplo das possibilidades in�nd�aveisdo uso do omputador para prepara�~ao de um material de ensino que interage om o aluno e leva-opara o pr�oximo t�opio de estudo mais de aordo om o seu onheimento presente.Quando o material de ensino estiver preparado e gravado na mem�oria de diso magn�etio doomputador do professor, vem o momento de preparar o material para aesso dos alunos. Se oprofessor desejasse oloar no papel o seu material ele poderia utilizar uma impressora e desta formadisponibilizar atrav�es de um livro os textos e �guras que produziu exatamente omo este livro foifeito. Se o professor desejasse divulgar o seu material eonomizando papel e tinta ele poderia usaruma gravadora de Disos �Optios Compatos (Compat Dis - CD) e gerar um CD que onteriatodo o seu material impresso e tamb�em os programas que d~ao movimento aos textos e imagens omoem uma televis~ao e ainda om a interatividade de v��deo game. Finalmente se o professor desejassedivulgar o seu material eonomizando o transporte e ustos de estoque e omerializa�~ao de livrose CD ele poderia utilizar a Internet e bastaria para isso que seu omputador estivesse onetado auma linha telefônia e ele tivesse aesso a um provedor da Internet.3.2 Livre, aberta e sem fronteiraMas o omputador ligado na Internet pode ajudar tamb�em na omunia�~ao om o aluno. Suponhaque o professor tenha disseminado seu material atrav�es da Internet. Pela Internet atrav�es das artaseletrônias os alunos poderiam enviar perguntas e os professores poderiam respondê-las e melhorar seumaterial did�atio. Esta omunia�~ao entre professor e aluno n~ao oorre ao vivo. A arta eletrônia,(eletroni-mail: e-mail), feita no omputador e enviada pela linha telefônia ligada a um provedorde Internet, �e omo uma arta normal. A diferen�a �e que no mesmo momento que voê envia, ela�e reebida pelo omputador do outro lado que serve omo uma aixa de orreio eletrônio. Al�emdesta omunia�~ao por artas eletrônias, pela Internet, o professor e os alunos podem se omuniarao vivo omo num telefone espeial que transmite n~ao apenas voz, mas tamb�em textos e imagens.A Internet �e a uni~ao dos omputadores e o sistema de omunia�~ao do mundo. Quando voêse liga na rede internaional de omunia�~oes entre omputadores (Internet), �e omo se voê seonetasse a um telefone om linha ruzada. Voê pode ao vivo falar e ouvir muitas pessoas omonuma sala de aula. A prinipal diferen�a do telefone �e que na Internet voê usa a linha de telefonepara transmitir dados n~ao apenas de voz, mas prinipalmente de texto e at�e de imagens. Assimno nosso exemplo hipot�etio, suponhamos que o professor tenha oloado na Internet um materialpara ensinar matem�atia de n��vel m�edio para vestibulandos. No mesmo momento todas as pessoasda terra poderiam aessar este material atrav�es da Internet. Muitos alunos poderiam ter quest~oese enviar uma arta eletrônia para o professor om perguntas. O professor poderia ent~ao ler asperguntas e melhorar o seu material did�atio ou responder a ada aluno diretamente tamb�em atrav�esde uma arta eletrônia. O professor e o aluno fariam as artas eletrônias e o material de ensino48



nos hor�arios que lhe fossem mais onvenientes e no loal aonde se loalizar seu omputador ligadoaos telefones. Agora suponhamos que muitos alunos tenham feito a mesma pergunta. O professorpoderia ent~ao aessar a lista de endere�os eletrônios de seus alunos e mandar para todos, om umomando uma arta dizendo que estar�a ligado na Internet numa sala virtual de bate-papo (hat) emerto dia em uma erta hora.Uma sala virtual de bate-papo (hat) �e omo uma onversa de telefone feita om texto ao inv�esde voz e da qual podem partiipar muitas pessoas. O professor de matem�atia atrav�es do seuomputador ria uma sala de aula virtual na Internet. Todos os interessados podem se onetar detal forma que todos que est~ao ligados na sala de aula virtual podem mandar uma mensagem paratodos os outros onetados. Se eu esrevo - Bom dia, no omputador ligado �a Internet em uma salavirtual, todos onetados v~ao reeber a mensagem. Assim todos os insritos em uma mat�eria podemenviar mensagens para todos os outros para serem lidas na mesma hora ou depois.Al�em de textos, voê pode transmitir pela Internet som e imagem omprimidos. Voê tamb�empode transmitir movimentos a um desenho. �E omo se voê estivesse jogando um v��deo game ompartiipantes em todo o planeta. Voê mexe o desenho que te representa e todos onetados a sala deaula virtual podem pereber. Essas oisas s~ao dif��eis de se transmitir om palavras. Para entendermelhor o que estou dizendo, voê deve aessar a Internet usando um navegador omo por exemplo oExplorer ou o Netsape. Para partiipar de uma onversa om textos na Internet voê deve usar osprogramas de bate-papo (hat), para transmitir e reeber imagens e sons omo em um v��deo-fone voêpode usar o NetMeeting da Miro-soft. Para entender as possibilidades de se riar uma sala virtualom imagens de fundo, e pessoas de toda terra partiipando e interagindo omo em ummundo virtual,voê deve prourar os programas no endere�o da Internet www.ativeworlds.om. O fato �e que arede internaional de omunia�~oes, hamada Internet, �e a porta para o mundo de todas as pessoasdo mundo que possuem um omputador ligado a um telefone. N�os j�a t��nhamos visto a eonomia que�e poss��vel na prepara�~ao do material de ensino usando o omputador. Imagine agora a eonomiaposs��vel no transporte e na onstru�~ao de esolas numa esola em que muito da omunia�~ao entreprofessor e aluno �e atrav�es da Internet!Em resumo, o aluno poderia ter aesso ao material did�atio que o professor preparou atrav�es daInternet. Pelo sistema de artas eletrônias o aluno e o professor poderiam se omuniar perguntandoe respondendo perguntas no momento mais onveniente para ada um. A omunia�~ao pode sertamb�em ao vivo atrav�es de programas que permitem a onversa de um n�umero ilimitado de pessoasinteressadas. Estes programas se hamam bate-papo (hat). Hoje em dia at�e a voz e a imagempodem ser transmitidas de forma omprimida atrav�es da Internet ao usto de uma liga�~ao loal omprogramas omo o NetMeeting. Tudo isso implia em uma eonomia enorme de tempo, de transporte,de papel e de trabalho.O ensino utilizando o omputador e a Internet �e uma modalidade de ensino �a distânia om adiferen�a de que no ensino �a distânia atrav�es de orrespondênia, pelo r�adio ou pela televis~ao, aomunia�~ao entre o professor e o aluno �e pratiamente inexistente, ao passo que pela Internet voêpode ter um v��deo-fone que �e uma esp�eie de Televis~ao om dois sentidos. Isso seria uma novamaneira de ensino, longe das onven�~oes normais, onde �e neess�ario um loal \f��sio" de enontroentre o aluno e o professor. O entro da esola onvenional �e o endere�o no qual a esola �e onstru��dae o aluno tem que se loomover de um loal para outro. A esola baseada na Internet �e entradano professor e no aluno e este �ultimo pode aprender nos hor�arios que forem mais onvenientes e nasua pr�opria asa. N~ao haveria di�uldades para um aluno que trabalha e n~ao disp~oe de tempo parafrequentar uma sala de aula, ele poderia estudar em um tempo dispon��vel omo na hora do almo�o,ou �a noite ap�os hegar do trabalho e ter o seu mereido desanso, no onforto do seu lar.Em uma fam��lia seria su�iente um omputador para que todos pudessem estudar, eliminando osgastos om materiais did�atios, uniformes e transportes. Sendo que pais e �lhos, esposa e esposopoderiam desfrutar de um mesmo ensino. N~ao seria determinado um tempo para se aprender, o49



aluno esolheria o dia e hora em que estaria preparado para uma avalia�~ao do seu onheimento,evitando deora�~oes feitas simplesmente para uma avalia�~ao, onde o onte�udo logo se apagaria damente do aluno. Sendo assim formariam-se alunos mais respons�aveis e autodidatas e pro�ssionaismais ompetentes.
3.2.1 Salas de aulas em asaExistem in�umeros pontos de eonomia na edua�~ao que poderiam ser ressaltados om o uso doomputador ligado �a Internet. Como deu para pereber muitas vezes o omputador est�a na pr�opriaasa do aluno e do professor.Imagine uma esola que possu��sse os reursos e o onforto, que temos em nossa asa, dispon��veispara ada aluno e professor. Na asa existem adeiras, poltronas, amas, geladeira, fog~ao, banheiroom huveiro, bibliotea, televis~ao, r�adio e �as vezes at�e videoassete e aparelhos de som. Na asaexiste a presen�a dos nossos familiares. Imagine o usto de uma esola que proporionasse todo esteonforto.
3.2.2 Computadores de multiusoO omputador �e um aparelho extremamente vers�atil que pode ser usado para muitos �ns e que �eproduzido em esala e por isso seu usto �e baixo. Com um omputador voê pode aessar e pesquisaro maior aervo de onheimento humano que �e a Internet. Os livros e o material de ensino tem aqualidade de inema interativo no lar, pois om os programas existe som e �guras que movem. Apalavra inema n~ao �e inadequada neste aso se lembrarmos que a maioria dos efeitos espeiais de�lmes, e dos desenhos animados de hoje em dia, s~ao feitos gra�as ao omputador.Atrav�es de plaas aess�orias o omputador pode ser transformado em uma televis~ao e pode tamb�emgerar e reeber sinais de TV para um v��deo - assete. Voê om o omputador pode fazer livros emCD. Um CD de 640.000.000 letras (bytes) pode onter uma enilop�edia inteira. Mas voê aindapode transmitir toda essa informa�~ao pela Internet sem nenhum usto om papel, tinta, transporte,estoagem e omerializa�~ao. Voê pode fazer essa transmiss~ao para toda terra ao usto de umaliga�~ao loal. Al�em disso voê pode atrav�es do omputador ligado na Internet abrir salas de aulavirtuais om a imagem de fundo que desejar e om um n�umero ilimitado de alunos. Voê pode fazerum v��deo-fone usando o omputador. Um v��deo-fone �e omo um telefone que transmite imagens,ou omo uma televis~ao de dois sentidos. Voê pode se omuniar om pessoas de todo mundo. AInternet �e muito usada no ensino e na pesquisa de n��vel de p�os-gradua�~ao no qual os espeialistasest~ao loalizados por todo mundo.Voê pode om o omputador ligado na Internet, gravar as aulas e assisti-las no melhor hor�ario.Pode fazer suas perguntas e o professor pode respondê-las no melhor hor�ario tamb�em. De forma geralpoder��amos dizer que a Internet veneu as barreiras de tempo e espa�o que impediam a omunia�~aoentre todo mundo. Usando o omputador ligado na Internet voê pode aessar m�aquinas de prouraem toda rede mundial. Um exemplo �e o site www.google.om. Voê se liga neste endere�o da Internete digita as palavras do assunto que voê deseja pesquisar. Ent~ao voê reebe uma lista enorme deendere�os de todos loais da Internet que possuem textos sobre aquele assunto. Voê pode fazerprogramas que orrijam as provas objetivas, o que poupa um tempo enorme dos professores e permiteao aluno se auto-avaliar em qualquer tempo. 50



3.2.3 Laborat�orios de omputadoresO omputador atualmente �e um sistema eletrônio om qualidade inigual�avel de proessamento detexto, imagem e som, om onex~oes a rede de omunia�~ao telefônia e om impressoras e outros pe-rif�erios om os mais variados �ns. Contudo existem ainda in�umeras utilidades do omputador omoinstrumento de laborat�orio. Voê pode om os perif�erios adequados, transformar o seu omputadorem um osilos�opio digital, um gerador de ondas, um frequen��metro, um analisador de espetros ein�umeros outros aparelhos que s~ao omprados ar��ssimos para equipar os laborat�orios de uma boaesola t�enia. O omputador pode ser utilizado at�e para fazer instrumentos m�edios tais omoeletroadi�ografos, eletroenefal�ografos, eletromi�ografos e outros instrumentos de medida dos sinaisbioel�etrios. Algu�em poderia dizer que este tipo de informa�~ao n~ao interessa para quem deseja umaesola onvenional sem um bom laborat�orio. Contudo falar sobre as mil utilidades do omputador�e algo importante tamb�em no sentido de se medir as vantagens que ele traz para o aluno e para oprofessor.Algu�em poderia dizer que um omputador �e muito aro. Contudo se onsiderarmos o fato de queele pode substituir um aparelho de som, uma televis~ao, uma m�aquina de xerox, uma m�aquina deesrever, um osilos�opio de laborat�orio de esolas t�enias e muitos outros aparelho, �ar�a vis��vel aeonomia brutal que o uso do omputador ligado na Internet om �ns de edua�~ao poder�a propiiarao pa��s.
3.2.4 O valor do trabalhoEmbora esta seja uma parte mais desritiva do nosso projeto omemorativo dos 500 anos de Brasil,talvez seja o momento adequado para uma onlus~ao eonômia sobre a id�eia de se usar o omputadore a Internet na edua�~ao. A onlus~ao �e que na �area de tenologia o usto maior n~ao �e om materiale sim om a mente e a m~ao que trabalha e onstr�oi a obra. Noventa por ento dos ustos de grandesempresas de omputadores �e om seus trabalhadores. Outro n�umero interessante para se onstataro valor do trabalho humano na �area de alta tenologia �e o seguinte. Existem alguns programas deomputador que auxiliam nos projetos de engenharia. Estes programas s~ao hamados de CAD, que �euma ontra�~ao da express~ao em Inglês: Computer Aided Design. Estes programas s~ao aros e podemhegar ao equivalente de 8404 horas de trabalho ou gramas de ouro. Isso vezes 12 equivale a $10080.O ponto que quero ressaltar �e que estes programas abem em um CD virgem que usta o equivalentea 15 minutos de trabalho, um quarto de grama de ouro, ou seja $3. Este exemplo ilustra omo na�area de tenologia o usto do trabalho �e muito maior que o usto material. Se voê gravar em umpequeno CD virgem de $3 o seu trabalho de programa�~ao em engenharia, voê pode vendê-lo por$10080. Note que todos os textos e programas s~ao onsiderados servi�os em uma alfândega. Voêpaga apenas pelo meio material no qual o seu servi�o est�a gravado.Certa vez a Federa�~ao das Ind�ustrias de Bras��lia patroinou um onurso de monogra�as que tinhao objetivo de revelar o per�l eonômio do Distrito Federal. Um dos trabalhos venedores onluiuque o tipo de atividade ideal para nossa idade �e a de alta-tenologia. Neste trabalho havia estudos degeogra�a eonômia e onstatou-se o fato de que as grandes organiza�~oes de alta-tenologia gravitamem torno das Universidades que s~ao a fonte do material mais valioso neste aso, que �e o onheimentohumano.4Aqui a unidade de valor �e uma hora de trabalho que em m�edia vale 1 grama de ouro ou 12$ Reais de Real valor.51



3.3 Bene�i�arios3.3.1 Os professores e os alunosA palavra merado �e mais adequada para meradorias e o onsumo �e mais adequado para um bemmaterial onsum��vel. No aso da edua�~ao temos um servi�o de valor muito importante na vida, que �eo onheimento de uma pro�ss~ao que nos permite sobreviver. Aqueles que usufruem da edua�~ao s~aoaqueles que podem ser bene�iados om o nosso projeto de implementar uma esola sem fronteirasbaseada nos professores e alunos ligados �a Internet atrav�es de um omputador. Isso introduz a nossavis~ao da importânia para a soiedade que o nosso projeto de in��io de milênio pode ter para todos.A edua�~ao �e algo que vem antes de qualquer oisa. Ningu�em poderia partiipar deste onursoomemorativo de 500 anos de Brasil, se n~ao soubesse ler e esrever. Ningu�em poderia realizarnenhum trabalho se n~ao tivesse aprendido a falar e a andar no seio da fam��lia. Embora �as vezes umvalor de merado baseado na oferta de um produto oloque o alimento e a edua�~ao em um n��velinferior a outros bens de onsumo, todos perebem que a omida e o onheimento neess�ario paraadquiri-la, que vem atrav�es da edua�~ao, �e algo muito mais importante do que outras oisas aras emuitas vezes sup�eruas.Assim todos que neessitar~ao de edua�~ao podem ser servidos pela nossa esola sem fronteirasatrav�es da Internet. Todos que est~ao lendo este trabalho aprenderam a ler e poderiam ter feito issousando os nossos programas e materiais de ensino. Assim todos os seres humanos eduados poderiamter tido a edua�~ao om nossa ajuda. O terreno para plantarmos este projeto de uma esola atrav�esda Internet �e t~ao grande quanto o mundo e a sua fertilidade s�o depende da vontade dos poderososde erradiar a ignorânia da humanidade.O nosso pa��s �e tropial. Tr�opio vem de alimento. Riqu��ssimos somos de terras f�erteis e de alimen-tos. Contudo nossa mat�eria-prima vai para os pa��ses desenvolvidos e �e arregada de onheimentohumano e tenologia voltando para n�os a um pre�o elevado. N�os que produzimos o alimento queirula no sangue do mundo, estamos endividados om os pa��ses om a abe�a desenvolvida queontrolam as informa�~oes tenol�ogias do mundo. E o que falta para desenvolvermos? Falta o onhe-imento. E o que �e neess�ario para se obter o onheimento? A edua�~ao. Os pa��ses desenvolvidossempre priorizaram a edua�~ao. H�a quem diga que o reerguimento do Jap~ao ap�os a guerra, se devea um forte investimento em edua�~ao e que o desenvolvimento dos Estados Unidos se deve a umapol��tia de aolher as grandes mentes dos diversos pa��ses do mundo num lima de liberdade de ex-press~ao de onheimento e informa�~ao. Todas as pessoas de bom senso sabem que a edua�~ao �efundamental e indispens�avel para todos. Se algu�em tem alguma id�eia que possa ajudar na edua�~ao,esta id�eia deve ser ouvida e onsiderada. O nosso projeto de uma esola sem fronteiras baseada naInternet �e uma semente de sonho na apital da profeia de Dom Boso.3.3.2 Os bene�i�ariosMas em que ponto, uma edua�~ao baseada em um omputador ligado na Internet, pode somar aedua�~ao onvenional feita nas salas de aula das esolas? A Internet permite vener as barreiras detempo e espa�o que separam os professores e os alunos. Pela Internet os partiipantes da rela�~ao deeduar podem estar em qualquer lugar do mundo sem barreiras de espa�o. E a aula, as respostase as avalia�~oes do professor podem ser feitas nos hor�arios onvenientes. Da mesma forma os alunospodem ler o material, fazer suas perguntas na hora do dia em que isso for poss��vel e enviar umaarta eletrônia para o professor tutor que o adotou. Desta forma a barreira do tempo tamb�em�e venida. Conlu��mos ent~ao que uma edua�~ao baseada na rede internaional de omunia�~ao(Internet) propiia al�em da eonomia na onstru�~ao de esolas, na impress~ao do material did�atio,no transporte de alunos e professores, al�em de toda essa eonomia em rela�~ao �a esola onvenional,52



existe uma vantagem na nossa esola sem fronteiras. A vantagem �e que as barreiras de tempo eespa�o que separam o professor e o aluno s~ao superadas. Um exemplo de pessoas que poderiamusufruir da esola sem fronteiras de espa�o s~ao os brasileiros humildes das idades do interior e doampo. Muitas vezes n~ao existem professores quali�ados no interior que produz o alimento dasidades. Contudo usando um telefone elular e um omputador poder��amos onetar o interior doBrasil om os entros urbanos. Esta omunia�~ao pode riar uma evolu�~ao no nosso pa��s. Nos pa��sesdesenvolvidos a Internet de alta veloidade �e usada prinipalmente na edua�~ao e na sa�ude parabene�iar os habitantes das idades pequenas do interior. Os entros urbanos s~ao uma efervesêniade id�eias e de ultura. Com a omunia�~ao da Internet e om a automa�~ao dos omputadores, oservi�o de eduar pode hegar aos humildes e ser multipliado.O nosso projeto de edua�~ao pela Internet que suplanta o tempo, pode ser a �unia alternativapara o trabalhador brasileiro que n~ao tem tempo para sustentar sua fam��lia e umprir a arga hor�ariaque �e exigida em uma esola onvenional. A exibilidade de uma esola atrav�es da Internet permiteque o trabalhador tenha aesso ao material de ensino no momento e no loal que lhe for poss��vel.Esta possibilidade unida a disiplina e aos onursos de supletivo e de vestibular podem permitir queos trabalhadores da obra sejam tamb�em os onheedores das iênias que podem ser ensinadas naesola.Um outro grupo inating��vel pela esola onvenional mas que pode ser bene�iado pela esola semfronteiras de tempo e espa�o s~ao os aprendizes que n~ao podem ir at�e a esola por uma de�iêniaf��sia ou mental. Esses exepionais seres humanos dariam tudo por uma oportunidade de ter aessoao onheimento e a omunia�~ao om o professor. O omputador ligado a Internet pode em muitoajudar esses bravos brasileiros. Pois eles seriam apazes de usufruir da edua�~ao no onforto dapr�opria asa. Al�em disso existem programas que transformam textos do omputador em fala o quepode ser �util para os egos. Existem programas de reonheimento de voz que transformam os sonsda fala em textos na tela de um omputador e isso pode ser importante para os surdos. Assim oomputador ligado a Internet om �ns de edua�~ao pode ser a �unia alternativa para os inapazesde se loomover na onfus~ao urbana da idade, at�e uma esola. Al�em disso o omputador pode terum programa que possibilite a omunia�~ao desejada de alguns portadores de de�iênia em algumdos sentidos.Por �m, lembremos dos brasileiros no exterior. Em muitos asos os estudos �am prejudiados porausa da l��ngua. Assim a esola pela Internet poderia bene�iar brasileiros no exterior que queremontinuar estudando usando o português.3.3.3 Os patroinadoresTalvez o empres�ario se pergunte: Mas se tudo est�a na Internet aess��vel a todos, omo poder��amosreeber o retorno do nosso investimento? At�e este momento n�os n~ao falamos diretamente sobre esteassunto e nos preoupamos mais em relatar a importânia para as pessoas do nosso projeto, bemomo as eonomias e as vantagens de uma esola virtual em rela�~ao �as esolas onvenionais. Estesdois fatores tornam os nossos servi�os bons e eonômios para os nossos futuros alunos. E isso �eo fundamental para a proura por parte das pessoas. Contudo, apesar de estarmos na Internet, �eposs��vel atrav�es de um sistema de senhas, que o aesso seja poss��vel apenas aquelas pessoas que seinsreveram e que reompensaram-nos om o valor referente ao urso que venhamos a ofereer atrav�esda esola sem fronteiras. Al�em disso podemos imaginar um sistema de trabalho pelo qual aso o alunoseja arente de reursos materiais ele possa reompensar a organiza�~ao atrav�es do seu trabalho deprofessor daquilo que ele aprendeu na esola. Em outras palavras, na pro�ss~ao de ensinar, o aprendizque usufrui om suesso da esola e que aprende o ensinamento, se torna imediatamente um professorem potenial. Sendo assim, o aluno humilde de posses materiais poderia reompensar nossa esolasem fronteiras om o seu trabalho de professor que prepara o material did�atio e que se omunia53



om os alunos de n��veis menos adiantados. Essa seria uma forma de possibilitar o aesso a todos ede rapidamente multipliar o n�umero de professores. Fizemos um �alulo: se o professor ensina paradois alunos qualquer oisa, e se os dois alunos ensinam o que aprenderam para outros dois alunos eassim suessivamente, em 33 rela�~oes de ensino, todas as pessoas da terra teriam aprendido aqueleensinamento. Existem in�umeras formas diretas e indiretas dos patroinadores do nosso projeto seremreompensados. A primeira �e a de proteger os programas eduativos e outros materiais de ensino eatrav�es de um sistema de senhas restringir o aesso a nossa esola virtual somente para aqueles quepagarem um erto valor para ter aesso a omunia�~ao e ao professor.Contudo a edua�~ao n~ao funiona muito bem quando o onheimento e as informa�~oes s~ao guar-dadas a sete haves omo os segredos industriais. A tenologia, a iênia e a pesquisa se desenvolvemuito mais rapidamente quando os alunos e os professores usufruem de um ambiente de liberdade deomunia�~ao e de re-ria�~ao do onheimento. Na tereira parte deste humilde livro, esreveremossobre os programas om �odigo fonte aberto. A onlus~ao deste texto �e de que a liberdade de omu-nia�~ao irrestrita entre o professor e o aluno �e fundamental numa esola que pretenda transmitir edesenvolver onheimento tenol�ogio e ient���o.Uma maneira do aluno reompensar os servi�os da nossa esola atrav�es da Internet �e atrav�es doseu trabalho. Se desejarmos abrir as fronteiras da nossa esola aos humildes de posses materiais,poderemos imaginar uma reompensa a organiza�~ao atrav�es do trabalho. O primeiro trabalho queo aluno poderia propiiar para esola �e o trabalho de professor da mat�eria que ele aprendeu. Oaluno poderia ajudar o seu professor na rela�~ao de ensino om os outros alunos menos adiantados.Desta forma, todos que aprendessem ensinariam o que aprenderam, e o n�umero de professores eaprendizes reseria exponenialmente omo lembrado aima. Ou seja, se ada aluno ensinar o queaprendeu para dois outros novos alunos e assim suessivamente o n�umero de alunos que aprenderamum ensinamento seria em 33 rela�~oes de ensino igual a dois vezes dois vezes dois . . . 33 vezes que �eera de 8 bilh~oes de pessoas. A popula�~ao do mundo �e era de 6 bilh~oes. Isso signi�a que a id�eiade que um aluno possa reompensar os servi�os de uma esola atrav�es do seu trabalho de professordaquilo que aprendeu para os menos adiantados, permitiria que o onheimento fosse multipliadomuito rapidamente. Esta reompensa pode ser interessante para o professor que deseja ensinar paramuitos aquilo que sabe. O aux��lio ao ensino e a pesquisa �e o trabalho prinipal dos alunos dedoutorado nas universidades amerianas.Quanto ao patroinador dos omputadores e das bolsas de estudo da esola sem fronteiras, areompensa pode ser o trabalho dos alunos que se tornaram pro�ssionais. A edua�~ao �e a m~ae detodas as pro�ss~oes e o trabalho de um expert �e o maior usto das empresas de tenologia. Porexemplo, se um empres�ario desejar estruturar uma esola atrav�es da Internet usando programasomeriais da Miro-soft para fazer os servidores de web, de ftp, de e-mail, de listas de interesse ede hat, ele gastaria era de 10.000 d�olares apenas om software. Esses mesmos programas para osonheedores existe de gra�a na Internet. A di�uldade �e o onheimento neess�ario para fazê-losfunionar. Tudo iniia om os programas da Free Software Foundation e a General Publi Liense,da�� vem o sistema operaional Linux em ima do qual os servidores supramenionados funionam. Oempres�ario que ahar estes nomes ompliados ome�a a entender que um onheimento de anos deexperiênia n~ao se adquire rapidamente. A �unia solu�~ao �e o ontato om um t�enio do assunto. Omaior valor da esola sem fronteiras �e o onheimento dos professores e alunos. A pouo tempo atr�assurgiu a not��ia de que as a�~oes de uma empresa hamada Red Hat que distribui o Linux, estavamsubindo enquanto as a�~oes da onorrente Miro-soft estavam baixando. Ent~ao o jornalista da TVomentava que a empresa Red Hat n~ao vende produtos omo CDs, que ela �e apenas uma empresade servi�os. Qualquer empres�ario que deseje adentrar no rendoso ramo da alta-tenologia deve sepreparar para investir na edua�~ao e na on�an�a dos seus trabalhadores apadrinhados. A on�an�a�e importante, pois 90 por ento do valor neste ramo �e o onheimento. Sendo assim se o trabalhodo t�enio n~ao for justamente reompensado ele tem ondi�~oes de iniiar seu pr�oprio neg�oio, poisas ferramentas de trabalho s~ao pouo dispendiosas. Signi�a que os patroinadores da esola sem54



fronteiras devem esperar um n�umero enorme de �lhos sabidos a partir das bolsas de estudo que eleder. Os �lhos sabidos om gratid~ao ao pai grande (patr~ao) retribuir~ao om o know-how humano que�e o mais preioso valor das empresas de alta-tenologia.3.3.4 Teledua�~ao pela InternetTodos que ontribuem para edua�~ao orrem na mesma dire�~ao onoso, onoso orrem e por issoonorrem onoso para a edua�~ao do pa��s. A esola sem fronteiras, atrav�es da Internet, possuiarater��stias semelhantes a esola onvenional de sala de aula tais omo o di�alogo e a omunia�~aoentre professor e o aluno. Al�em disso a esola sem fronteiras possui tamb�em as arater��stias deoutros empreendimentos de ensino �a distânia, tamb�em onheido omo teledua�~ao. Uma esolaque use o omputador e a Internet possibilita a realiza�~ao de um material did�atio de alta qualidadee vene as barreiras de tempo e espa�o que muitas vezes impossibilitam o aluno frequentar umaesola onvenional. Um omputador ligado a Internet, possibilita o material did�atio da mesmaqualidade que uma televis~ao om a vantagem de interatividade om o aluno t~ao emoionante omoum v��deo-game. Al�em disso a nossa esola sem fronteiras possibilita algo que nenhuma outro ensinoa distânia possui, que �e a omunia�~ao de alta qualidade entre professor e aluno. Pela Internet voêpode ter uma televis~ao de dois sentidos, pode transmitir dados n~ao s�o de textos, mas de imagens,sons ou qualquer outra informa�~ao que voê possa imaginar. Assim a edua�~ao usando o omputadorligado a Internet embora seja uma lasse de ensino a distânia, possui a arater��stia da omunia�~aoentre professores e alunos da esola onvenional. No ensino a distânia por orrespondênia, pelor�adio ou pela televis~ao n~ao existe omunia�~ao entre o professor que preparou o material did�atio deensino e o aluno que estuda este material. Sendo assim se o aluno �e t~ao autodidata ele pode fazersua pesquisa diretamente na Internet. A Internet �e uma fonte muito maior de informa�~ao do queos livros, o r�adio e a televis~ao que s~ao os meios onvenionais de ensino a distânia. Al�em disso naInternet o aluno pesquisa o assunto que lhe interessa e que desonhee. Pesquisar na Internet �e omofazer uma pergunta para o aervo mundial de onheimento humano.Um programa de televis~ao sobre qualquer assunto nuna �e t~ao bom omo a informa�~ao exata quepreisamos. Geralmente este programa diz oisas que j�a sabemos e n~ao diz outras que preisar��amossaber. O fato do aluno n~ao poder fazer uma pergunta nos outros meios de ensino a distânia, fazdas esolas mais humildes melhores que a mais so�stiada tenologia de televis~ao que s�o transmiteminforma�~ao em uma dire�~ao. A omunia�~ao �e fundamental na verdadeira edua�~ao. A Internetpossibilita um ensino a distânia diferente dos outros. A Internet possibilita a omunia�~ao entreo professor e o aluno. Por outro lado a esola onvenional, embora possua um ambiente ideal deenontro entre os professores e os alunos, ela possui uma s�erie de limita�~oes de tempo e espa�o. Oaluno deve morar na mesma idade aonde se loaliza a esola e tamb�em deve no hor�ario das aulasestar �siamente presente na esola. Isso as vezes �e invi�avel para os humildes do ampo, para osatarefados trabalhadores que sustentam fam��lia e para alguns de�ientes f��sios e mentais. A Internetontudo possibilita, omo outros meios de ensino a distânia, que as barreiras de tempo e espa�osejam venidas. Isso �e uma vantagem substanial para algumas pessoas sobre a esola onvenionalfeita de tijolo e imento. A Internet viabiliza uma edua�~ao na qual o professor e o aluno s~ao o entrodo proesso eduativo, e todas as ferramentas de trabalho s~ao de baixo usto quando omparadasom a onstru�~ao de uma esola e os gastos de manuten�~ao de uma estrutura f��sia.3.4 CustosNa instala�~ao do empreendimento da esola sem fronteiras, preisaremos de adquirir o omputadorom os perif�erios e programas neess�arios, e tamb�em da linha telefônia para nos onetarmos oma Internet. Quando a estrutura est�a montada os ustos de manuten�~ao s~ao para omprar CDs55



virgens e para manter o aesso a Internet. A seguir falaremos sobre ada um destes ustos maisdetalhadamente.3.4.1 ComputadorO primeiro item da esola sem fronteiras �e o omputador. Um omputador ompleto e novo, hoje emdia usta entre 50 e 100 horas de trabalho. Isso em m�edia equivale a uma grama de ouro por horade trabalho. Supondo que uma grama de ouro uste 12 d�olares um omputador ustaria entre 600 e1200 d�olares, entre 1200 e 2400 reais quando dois reais valiam 2 d�olares. Contudo se voê entenderde inform�atia voê pode omprar um omputador de segunda-m~ao muito bom por era da metadedeste valor. Neste momento �e importante uma observa�~ao. O valor de merado n~ao orrespondeneessariamente ao benef��io de um produto. Computadores de algumas entenas de reais hoje emdia possuem uma apaidade maior que os omputadores que levaram o homem a lua pela primeiravez. Comprar um omputador de �ultima gera�~ao n~ao �e algo muito s�abio, pois o seu pre�o ostumaabaixar quatro vezes em menos de ino anos. O omputador aonde se loaliza o servidor do autorfoi omprado por 2000 d�olares em 1995, e �e vendido ino anos depois por 500 reais. Algu�em poderiadizer que preisamos de um omputador poderoso para fazer uma esola pela Internet, e prepararmaterial de ensino em CD. Isso �e verdade, ontudo os omputadores feitos a partir de 1995, possuemtodas as arater��stias desej�aveis. Estes omputadores s~ao mais r�apidos e possuem uma apaidademaior de mem�oria que os omputadores da NASA que levaram o homem na lua.Um ponto importante por exemplo, aso voê, deseje preparar material de ensino om sons eimagens, �e que o omputador tenha um bom sistema de multim��dia (sons e imagem). No in��io osomputadores eram omo m�aquinas de esrever e aluladoras. Com o tempo surgiu a sua utiliza�~aopara fazer jogos e at�e desenho animado. Surgiu mais ou menos no in��io da d�eada de noventa umonselho de multim��dia que estabeleia padr~oes desej�aveis para os omputadores poderem responderaos programas de jogos muito exigentes na veloidade de proessamento de som e imagem. O fato�e que a partir de 1995 os omputadores pessoais da fam��lia Intel j�a vinham om toa CD e ommonitores oloridos de alta resolu�~ao. Al�em disso voê omprava tamb�em junto a plaa om omodem que oneta o omputador na linha telefônia, na Internet.Todos os omputadores que voê omprar hoje em dia j�a vem om sa��da e entrada de som, v��deosde alta qualidade, modems ou plaas de rede para voê se onetar om a Internet. Os perif�eriosadiionais de hardware, que talvez voê preise, s~ao uma gravadora de CD para gravar o materialde ensino que voê produzir. Uma gravadora de CD usta aproximadamente 70 horas de trabalho5.Voê tamb�em pode desejar uma impressora aso deseje produzir tamb�em algum material em papel.Uma impressora boa usta em torno de 42 gramas de ouro. Se voê omprar uma impressora a era,voê pode, usando pap�eis espeiais, transferir a sua imagem para teidos e fazer uniformes om ologotipo da esola sem fronteiras ou do time de futebol do amingo6.Voê pode desejar tamb�em umsanner para digitalizar imagens impressas em papel. Voê pode omprar, por menos de 18 gramasde ouro, uma âmara que pode ser onetada �a porta paralela do omputador pessoal e que �lme etira fotogra�as. Voê pode tamb�em omprar por este pre�o uma plaa aess�oria que transforma oseu omputador em um reeptor de Televis~ao e em um gerador de sinal de TV para v��deo assete.Com era de 18 gramas de ouro voê tamb�em pode adquirir plaas para digitalizar sinais el�etriosom dezesseis entradas. Estas plaas unidas a programas adequados permitem o seu omputadorfunionar omo um instrumento de laborat�orio tais omo osilos�opios digitais, frequen��metros, ana-lisadores de espetro, geradores de onda e muito mais. Se voê pesquisar no merado de inform�atiaveri�ar�a que o hardware dos omputadores �e relativamente barato. Os pre�os detalhados e atuais5Unidade de valor = 1 hora de trabalho = em m�edia 1 grama de ouro = 12 $Reais de Real Valor6O uniforme do amingo possui o desenho da ave hamada amingo envolvendo o mapa do plano piloto do DistritoFederal om um ressalto da super-quadra de Bras��lia onde mora a meninada de ada divis~ao do time56



voê pode onseguir nas lojas de inform�atia quando desejar um omputador novo, ou nos lassi-�ados de jornal aso queira um usado. Pretendemos possuir uma equipe na esola sem fronteirasdestinada a auxiliar nos aspetos t�enios os partiipantes que desejam adquirir e manter os seusequipamentos de inform�atia.3.4.2 Programas de omputadorOs programas de omputador, tamb�em onheidos omo software, s~ao uma parte fundamental dosistema. Aqui tamb�em podemos fazer um n�umero in�nd�avel de observa�~oes t�enias que podempoupar muito dinheiro aos que desejarem estruturar um sistema para edua�~ao usando a Internet.O primeiro ponto a observar �e que nem sempre o produto mais aro �e o melhor. Existem in�umerosprogramas que s~ao abertos e de gra�a que s~ao os preferidos pelos pro�ssionais de inform�atia. Se voêfor omprar programas omeriais que realizam a fun�~ao de servidores na Internet, voê pode hegara gastar at�e 840 gramas de ouro, onforme o n�umero de omputadores que voê deseja instalar osprogramas. Contudo voê onsegue legalmente os programas que exeutam as mesmas fun�~oes, ques~ao melhores e que s~ao de gra�a. Algu�em poderia dizer, se s~ao t~ao bons, porque s~ao de gra�a?Na inform�atia e na tenologia um dos fatores mais importantes �e ompatibilidade, padroniza�~aoe liberdade de aesso a fonte dos projetos. Por exemplo, o omputador pessoal da fam��lia Intelonheido omo PC �e um aso de patente industrial aberta. Exatamente por ser aberto e livre todosome�aram a fazer programas e perif�erios para ele sem ter que pagar royltes. O primeiro e maisusado sistema operaional �e o Unix. Este programa tamb�em possui vers~oes p�ublias e abertas. Ossistemas operaionais para miros aseiros e pequenos omo o Windows da Miro-soft s�o s~ao utilizadosem miros pequenos. Nos grandes omputadores de banos e empresas o sistema operaional Unix �eo preferido.Na d�eada de 80 surgiu uma funda�~ao hamada Free Software Foundation que ome�ou a fazerprogramas om o �odigo fonte aberto e distribu��-los de gra�a om uma lien�a que tornava p�ublioos programas e que garantia o direito de �opia, modi�a�~ao e uso ilimitado para todos.Esta funda�~ao gerou ferramentas de trabalho exepionais e um estudante Finlandês usando estasferramentas e a ajuda de usu�arios da Internet, reesreveu o sistema operaional Unix para o ompu-tador pessoal aseiro (PC). O universit�ario se hamava Linnus e por isso o Unix para o PC se hamaLinux. Este sistema operaional gratuito e bom omo o dos grandes omputadores �e a plataformapara rodarmos todos os provedores da Internet que preisamos para nossa esola sem fronteiras. Voêpode opiar este programa a vontade sem infringir a lei. Mas se voê desejar omprar os CDs, om2 gramas de ouro voê pode omprar os três CDs da Conetiva om todos os utilit�arios neess�arios.Neste CDs est~ao a maioria dos programas que voê preisar�a, bem omo os �odigos fontes dos pro-gramas e outros apliativos de produ�~ao de material de ensino tais omo o Open OÆe. A onetivatraduziu muitos textos dos programas para o português a partir do inglês.Na plataforma do sistema operaional Linux voê pode instalar automatiamente in�umeros pro-gramas importantes para fazer funionar os servi�os na Internet da esola sem fronteiras. Todos estesprogramas s~ao abertos e gratuitos e voê pode opi�a-los a vontade. Primeiramente existe o servidorde web, em português dir��amos servidor da rede. Apahe �e o nome deste servidor. O programaApahe �e o programa que permite que voê grave seu material eduativo em um omputador ligadoa Internet, e que ele seja reebido por todos que estiverem onetados. O segundo programa impor-tante �e o servidor de arquivos. Em inglês o nome seria �le transfer protool, ou abreviadamente ftp.Este programa permite que qualquer arquivo de omputador que voê desejar tornar p�ublio, sejatransmitido para quem estiver onetado na Internet. Outro programa importante �e o servidor deartas eletrônias que em inglês se diz eletroni mail e se abrevia e-mail.Com este programa �e poss��vel que os partiipantes da esola sem fronteiras tenham uma aixa57



de orreios no omputador. �E poss��vel tamb�em um servidor de lista de interesses. Este servidorfaz automatiamente o trabalho de enviar para todas as aixas de orreio eletrônio de uma listade interessados, tudo aquilo que um partiipante enviar. Suponha que esteja sendo dado um ursode uma mat�eria. O professor pode enviar uma arta para todos automatiamente. O programaque gerenia estas listas de e-mails hama-se majordomo. Este programa n~ao vem junto om adistribui�~ao do Linux da onetiva e voê preisar�a instal�a-lo. Mas ele tamb�em �e de gra�a. Comestes programas funionando em um omputador pessoal omum, voê ter�a os prinipais servi�os daInternet, voê ter�a um provedor de Internet.Agora vamos aos programas que te auxiliam na prepara�~ao do material did�atio. O primeiro e maisinteressante �e um programa tamb�em aberto hamado Amaya. O Amaya foi feito pela organiza�~ao sem�ns lurativos que regulamenta a Internet. O endere�o desta organiza�~ao na Internet �e www.w3.orge ela �e um ons�orio entre universidades e entros de pesquisa da Am�eria, da Europa e do Jap~ao.Existe um outro programa que �e funionalmente omo o OÆe da Miro-soft om a diferen�a de quevoê pode utiliz�a-lo de gra�a. O nome deste ambiente de trabalho �e Open OÆe. Este programafoi iniialmente desenvolvido por uma empresa alem~a hamada StarDivision, mas os direitos sobreele foram adquiridos pela Sun MiroSystems que �e uma empresa ameriana. No endere�o da Sun naInternet voê pode ter aesso a estes programas. A Sun MiroSystems �e tamb�em a respons�avel pelalinguagem da Internet, o Java. Os nossos programas que d~ao movimento ao nosso material did�atiodevem ser feitos no Java, pois esta linguagem �e uma esp�eie de padr~ao, e funiona em v�arios tiposdiferentes de omputadores.Com isso enerramos nossas dias sobre os softwares neess�arios para fazer funionar uma esolaatrav�es da Internet. Cabe dizer que estes programas s~ao usados e que funionam em v�arios de-partamentos da Universidade de Bras��lia e espeialmente no grupo de apoio t�enio aonde est�a onosso servidor7. Se voê desejar ver isso funionando voê pode ter ontato om alguns provedoresde Internet. Os programas supramenionados permitem funionar um servidor de Internet que ser�aomo um entro de informa�~oes da esola. Contudo a maioria dos professores e alunos n~ao preisamde ter onheimento de todo estas oisas. Bastar�a para eles utilizar um Navegador da Internet omoo Netsape ou o Internet Explorer da Miro-soft. Estes programas s~ao f�aeis de usar e permitem teraesso a todos os servi�os da Internet que menionei aima.
3.4.3 Conex~ao telefôniaPara aessar a Internet voê preisar�a de uma linha telefônia. Al�em disso voê preisar�a de umaesso ao provedor de Internet que te oneta om a rede de dados Internaional. Contudo se a nossaesola sem fronteiras tiver o seu pr�oprio provedor, este problema estar�a resolvido. Essa id�eia n~ao �eilus�oria, pois no Distrito Federal todas as quadras est~ao servidas om �bras �optias e a maioria dasesolas j�a possui TV a abo utilizando a omunia�~ao de dados poss��vel nestas redes de luz. Agorahegamos ao ponto mais dispendioso da esola sem fronteiras. Se n�os n~ao �zermos junto om ogoverno um aesso a Internet atrav�es de uma onex~ao de dados omo a da Universidade de Bras��lia,n�os teremos um usto operaional grande por mês. Cabe aqui ressaltar que a onfe�~ao de CDseduativos, a onfe�~ao de home-pages pequenas, e a omunia�~ao atrav�es da Internet usando outrosservidores �e vi�avel sem este usto adiional que menionarei em seguida.Contudo se a esola sem fronteiras desejar realmente ter um provedor ela preisar�a de uma linhade dados privada onetando-a om a Embratel. A universidade virtual utiliza uma destas linhas.Voê pode ter mais detalhes sobre este usto operaional na empresa telefônia loal.7Isto foi no in��io do milênio 58



3.5 Funionamento3.5.1 Loaliza�~aoOs alunos e professores da esola sem fronteiras podem estar em qualquer lugar do mundo quetenha um omputador e um telefone onetado em um provedor de Internet. Todos os provedoresgeralmente forneem um espa�o para o usu�ario fazer a sua home-page. Se desejarmos uma oisasimples deste n��vel a esola sem fronteiras se loaliza em todo mundo aonde estiver um aluno ouprofessor se omuniando. Contudo se desejarmos riar um provedor de Internet para esola semfronteiras, preisaremos de oloar o omputador numa posi�~ao aonde exista uma onex~ao de dadosom a rede internaional. Esta posi�~ao �e determinada prinipalmente pela empresa telefônia loal.Contudo temos aesso a um servidor de nomes na Universidade de Bras��lia. A Universidade possuium aesso de �bras �optias om a Rede Naional de Pesquisa que ostuma possuir um tr�a�o de 2Mega bits por segundo sem nenhum usto. Al�em disso nos laborat�orios da Engenharia El�etria noGrupo de Apoio T�enio est�a sendo riado um link om a Rede Naional de Paotes de 10.000.000bits por segundo, que visa a Internet de alta-veloidade tamb�em onheida omo Internet 2. Estaonex~ao est�a sendo riada gra�as a um onvênio om a IBM e om a Hewllet Pakard. Este linkpoder�a ser o in��io da Esola, Col�egio e Universidade livre, aberta e sem fronteiras.O ber��ario de empresas da Universidade de Bras��lia abriu as insri�~oes para projetos. Assim aUniversidade de Bras��lia �e om grandes probabilidades o loal aonde naser�a este projeto de dispo-nibilizar para todos os Brasileiros o material de ensino da mais alta qualidade atrav�es da Internet.3.5.2 Hor�ario de funionamentoO omputador da esola sem fronteiras de tempo e espa�o funiona durante todo tempo. Mas osalunos e professores que usufruiriam de seus servi�os poderiam fazer isso na hora que fosse mais on-veniente. O aluno poderia onsultar o material no tempo desejado, tal qual o professor/tutor poderiapreparar as suas \aulas" quando fosse poss��vel. Outra forma do aluno e professor se omuniaremseria atrav�es do hat onde o(s) aluno(s) pudesse ter uma aula diretamente om o professor e outraspessoas. Sendo assim o aluno poderia tirar suas d�uvidas, dar opini~oes e saber opini~oes dos outrospartiipantes do seu urso. Poderia estabeleer-se um hor�ario onveniente para todos. A outra formade omunia�~ao seria os e-mails, ou seja o aluno enviaria as quest~oes para o professor omo em umaarta e ele responderia da mesma forma, de uma forma ou de outra o onforto seria o mesmo oaprendizado tamb�em, poderia tamb�em ser feita uma omunia�~ao sonora, usando mirofones ou vi-sual utilizando uma âmara. Imagine as formas onvenionais da Internet usadas para a omunia�~aoa longa distânia todas a servi�o da edua�~ao, om o objetivo de quali�ar muito as abe�as-da-obraque as empresas tanto neessitam e de formar pessoas mais respons�aveis e on�antes.3.5.3 ProfessoresOs professores s~ao o maior valor e o fundamento do nosso projeto. Na esola sem fronteiras os profes-sores seriam auxiliados por pessoas que tivessem onheimento de inform�atia, para transformaremo material de ensino onvenional, feito de textos e �guras est�atias em um livro, em um inema deomputador om tudo que existe nos livros mais os movimentos de uma televis~ao om interatividadedas divers~oes eletrônias. Como j�a foi itado o maior valor de uma empresa de tenologia s~ao seuspro�ssionais, o usto do material de produ�~ao da nossa organiza�~ao seria quase que insigni�ante,ou seja quando um liente nos reompensasse pelos nossos CDs eduativos ele estaria, na grandemaioria das vezes, pagando pelo servi�o e onheimento gravado naquele CD. Como j�a foi itado,um CD virgem que usta um quarto de grama de ouro pode ser vendido por 84 gramas deste mesmo59



ouro, quando ont�em um programa de aux��lio a engenharia, isso que signi�a 336 vezes mais que ovalor iniial se onsiderarmos apenas o material do CD virgem.3.6 Organiza�~oes abertasA edua�~ao �e a m~ae de todas as pro�ss~oes e o trabalho pro�ssional �e o pai que sustenta a soiedade.A universidade sem fronteiras ser�a uma das primeiras organiza�~ao ompletamente aberta a funionarpelas veias da era da informa�~ao: a Internet. Contudo os pro�ssionais formados e a experiêniaadquirida no ampo da edua�~ao, poder�a ser a base da ria�~ao de outras organiza�~oes ooperativase abertas. Aredito que as esolas t�enias seriam o segundo passo. Vejo tamb�em que os servi�osde inform�atia e teleomunia�~oes neess�arios para apoiar teniamente os professores e alunos daesola poder�a gerar o know-how que possibilite organiza�~oes abertas, na Internet, n~ao apenas na �areade edua�~ao, mas tamb�em em todas as outras que usem da inform�atia e das teleomunia�~oes.
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Cap��tulo 4Poesias e Prosas Eduativas
4.1 Administra�~aoVentre em Inglês �e esrito Womb. A palavra Womb se pronunia UmB ou UnB. UnB �e a sigla daUniversidade de Bras��lia. UnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBA melhor administra�~ao oorre quando todos partiipam plenamente de todas as deis~oes. A UnB �em~ae da pro�ssionaliza�~ao da alma que ont�em a semente deste novo administrar. A base dissotudo �e a omunia�~ao entre todos membros da organiza�~ao e a omum a�~ao de todos de aordoom o voto da maioria e a favor de todos em todo lugar.a UnB �e omo um ventre que abrigaa semente de um novo administrarque se baseia na omum a�~aoentre todos em todo lugarA Internet possibilitar�a o uxo de informa�~ao entre todos os membros da organiza�~ao e umaomunia�~ao que transende tempo, espa�o, veloidade e mat�eria. Com informa�~oes abertas eomunia�~ao limpa, lara, erta e honesta todos podem partiipar igualmente das deis~oes.na Internet toda a informa�~aoda nossa organiza�~ao abertaentre os org~aos total omunia�~aolimpa, lara, erta e honestaA informa�~ao �e o sangue da organiza�~ao transparente do futuro. A parte legal, tenol�ogia,omerial e �naneira dever�a ser vis��vel a todos pela Internet. As deis~oes iniiam om umalista de di�alogo1 a express~ao e estudo das opini~oes livres dos membros e o voto deisivo da maioriatamb�em na Internet.1popularmente lista de disuss~ao 61



a tenologia e a parte legalda organiza�~ao transparentea parte �naneira e a omerialtudo vis��vel para toda genteComparemos o orpo soial e nossa organiza�~ao om o orpo de um organismo vivo. Cada �elulado organismo orresponde a um idad~ao do orpo soial. Assim omo o genoma do orpo inteiroest�a no n�uleo de ada �elula, a uni~ao de todos os eus, que �e a semente universal do Bom Deus2pai, est�a no ora�~ao de todos.a organiza�~ao �e omo um organismoada �elula omo um idad~aono n�uleo est�a o gen do orpoe Deus de todos em ada ora�~ao4.2 Artes UnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUma das arater��stias da arte �e a oportunidade de se riar. Um material pl�astio �e algo male�avele pode mudar a forma f�ailmente. As artes pl�astias trabalham om materiais male�aveis e d~ao aoportunidade e a liberdade de se riar. Em todas as pro�ss~oes temos um pouo de espa�o parariar. Contudo nas artes este espa�o �e maior. O artista deve riar algo bonito, algo que quandovisto desperte um bom sentimento.a UnB �e omo um ventre que abrigaum espa�o livre para se poder riara arte pl�astia omo a riatividadeuma bonita express~ao do nosso amarExiste uma rela�~ao entre a beleza e o amor. Paree que quando estamos amando vemos as oisasmais bonitas e oloridas. Al�em disso, o amor �e um sentimento que traz uma vontade de �ar junto.A beleza tamb�em �e algo atrativo. Sendo assim, muitos artistas fazem oisas bonitas para agradar opr�oximo e no desejo de serem amados. Quando a beleza da obra do artista toa o ora�~ao da amada.O amor uni�ador aproxima os dois e eles passam a ser o-riadores.o que ama faz om arte um universosonho ideal mostrado para o seu amoro ser amado aha bonito e hega pertoe os dois unidos viram um s�o riador2eu em grego signi�a bom 62



N~ao �e apenas pintando quadros, fazendo esultura, m�usia ou outras artes que temos espa�o para serriativos. As pessoas de forma geral s~ao surpreendentes. Conviver om pessoas exige riatividade. Oartista que faz bonito para ser amado, pode onquistar um ora�~ao e iniiar uma fam��lia, e quem saberiar �lhos. Se a riatividade �e uma das arater��stias do trabalho art��stio, ent~ao talvez possamosdizer que existe um pouo de arte em riar �lhos.a ria�~ao est�a no gen de toda artee a beleza �e a roupa que ela vestea obra bela se espalha por toda partee brilha linda omo �e o sol do lesteAlguns poderiam dizer que �ar riando astelos de areia n~ao onstruir�a nada s�olido e duradouro,nada realmente real. No �ultimo verso desta poesia, o pai faz esta observa�~ao para o seu jovem �lho.Contudo o mesmo papai observa que muitas oisas da realidade atual eram antes s�o sonho e ideal,omo era um sonho para aquele pai, o �lho om o qual ele est�a falando.o pai s�abio diz ao �lho que �e sonhoque �e invis��vel e existe s�o na inten�~aomas diz que o sonho da sua juventudeneste momento aariia om sua m~ao4.3 Biologia UnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBEsta poesia homenageia o urso de biologia. Bio signi�a vida. A Biologia estuda a l�ogia davida. A UnB omo todas as universidades est�a heia de gente viva.a UnB �e omo um ventre que abrigaum mundo todo feito s�o de gente vivavida estudada pelo urso de biologiaque homenageia esta humilde antigaPara um bi�ologo que estuda a vida, a natureza �e muito mais admirada. Consequentemente quandoum ser vivo vê om respeito, admira�~ao e grandeza o universo, seus olhos se abrem. Como umarian�a diante da novidade seus sentidos se agu�am e ele apreende ada detalhe da natureza queobserva porque ama. �E o amor �e que abre os poros da aprendizagem e sabedoria do objeto amado.vida que vendo grandeza no universoomo rian�a vendo o naser do diavê a natureza omo um livro abertoe aprende deslumbrado sua sabedoria63



O latim foi durante um tempo a l��ngua da igreja e das iênias. Por isso muitos termos da biologias~ao latinos. Zoo signi�a animal. Fito signi�a planta. Embrio signi�a embri~ao. Fisio signi�afun�~ao. Histo signi�a teido. Todos estes termos adiionados ao termo logia, que signi�a l�ogia elogos, s~ao ramos da biologia. Como vimos bio signi�a vida, logo vidologia e biologia s~ao sinônimos.Estudamos e onheemos o que amamos. Mas a onvivênia do jardineiro om as plantas gera umamor ainda maior. Quantos nuna viram algu�em onversar om as plantas omo om amigas?zoo-�to-embrio-�sio-histo-logiaramos que omp~oe a �arvore da vidaverbalizados pela tal vidologiaque hama at�e plantinha de amigaUm instrumento de prova �e hamado em inglês de probe. Probabilidade �e sinônimo de prova-bilidade. Mesmo om todas as ondi�~oes favor�aveis onseguir��amos om sorte formar apenas aombina�~ao orreta de um �unio gen humano. Por isso a teoria da probabilidade e da informa�~aoprovam a impossibilidade da vida organizada ter nasido da mat�eria morta bruta. Creio que osmotivos de refutar esta prova s~ao muito mais psiol�ogios do que ient���os. O antropoentrismoque impediu a igreja de aeitar que a terra n~ao �e o entro do universo, �e o mesmo que impede algunsientistas em veri�ar na ponta do l�apis a improbabilidade dele fazer parte do topo evoluion�ario douniverso sem que tenha havido uma inteligênia superior organizadora.eu pe�o aos bi�ologos s�o um por favorde ver a provabilidade de surgirvida do nada sem haver um riadorn~ao permitir nas esolas se mentir4.4 Computa�~ao UnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBEste poema �e dediado ao urso de iênia da omputa�~ao e expressa algumas id�eias a respeito de uma�area de pesquisa denominada inteligênia arti�ial, que estuda omo seria poss��vel o omputadorfazer oisas que at�e hoje apenas a mente humana faz bem. Uma destas oisas �e aprender.a UnB �e omo um ventre que abrigaum omputador diferenteomputa�~ao nova e adaptativaomo o aprender da nossa menteUm programa que aprende muda ao longo do tempo e onsequentemente tamb�em muda a dinâmia(o omportamento) do omputador. As analogias do omputador om o ser humano ajudam aentender o que eu quero dizer. Por analogia, o orpo humano orresponderia ao omputador em si,e o omportamento orresponderia ao seu programa.64



o programa dentro desse omputador�e programado para aprendero que ensina o seu pr�oprio riadorda mesma forma que um bebêA linguagem mais utilizada para programar hama-se C. Quando melhorada esta linguagem passoua se hamar C++. Nesta linguagem, esrever C++ signi�a, aso C seja uma vari�avel, que C = C + 1.Tirando os n�umeros e o sinal de igual da express~ao anterior ter��amos: C++ equivalente CC. Imagineique o nome da linguagem adequada para permitir que o omputador aprendesse seja B++, ou aindaBB, melhor dizendo Bebê que apreende. Os programas que aprendem tentam simular no omputadora rede de �elulas do nosso sistema nervoso. Cada neurônio �e simulado por um neurônio arti�ial quese oneta om outros de forma funionalmente an�aloga as sinapses que interligam as �elulas nervosasem nossa mente. Os nossos sentidos orresponderiam as entradas do omputador e os nossos m�usulosorresponderiam as sa��das. Desta forma �e simulado no omputador uma rede neural arti�ial. Asredes neurais arti�iais simuladas no omputador s~ao modi�adas om o tempo de forma an�aloga amente humana segundo as teorias psiol�ogias assoiativista e omportamentalista. A primeira dizque n�os assoiamos em nossa mente as oisas que oorrem simultâneamente e a segunda diz que deaordo om o est��mulos positivos ou negativos a probabilidade de um determinado omportamentose repetir numa dada situa�~ao, aumenta ou diminue respetivamente.BB �e uma rede de aprendizagemque �e simulada dentro do omputadoruma �loso�a nova de linguagemapaz de omputar at�e o pr�oprio amorComputar signi�a alular. A forma omo as redes neurais arti�iais aprendem, onsiste emalular um valor para ada estado dos neurônios arti�iais. Este valor �e usado posteriormente paramodi�ar a for�a entre as onex~oes entre os diversos neurônios arti�iais. O resultado �nal �e queo omportamento do omputador se modi�a de forma a repetir aqueles proessamentos aos quaiso riador que est�a treinando a rede neural arti�ial atribuiu grande valor. �E dif��il transmitir estasid�eias para quem nuna oloou as m~aos no telado do omputador, mas de erta maneira o queoorre �e que os programas que apreendem omputam um valor para ada a�~ao do omputador. �Asoisas que n�os amamos n�os atribu��mos alto valor. Computar o amor, seria neste sentido omputaro valor positivo, ou ainda alular o valor positivo. Computador signi�a aquele que omputa, ouainda, aquele que alula. Computador signi�a de brinadeira Computar a dor, ou ainda alulara dor. Finalmente, omputamor signi�aria omputar o amor, ou ainda alular o amor. Para ospaulistas pode signi�ar om um puta amor, o meu!amor que d�a a ada bit de mem�oriauma importânia medida em um valormuda o programa ao longo da hist�oriae inventa o original omputamor4.5 Engenharia UnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMB65



UnB abrevia Universidade de Bras��lia. Womb signi�a ventre em inglês. A palavra engenhariavem de engenho. Um engenho �e uma ria�~ao do homem que possui um gen de sua genialidade.O engenheiro projeta asas, arros, omputadores e muito mais. Todas estas oisas geram ummundo mais onfort�avel. a UnB �e omo um ventre que abrigaum gen de gênio engenhosode engenheiro que projeta as sementesde um onfort�avel mundo novoMas al�em do onforto, existem aparatos que aproximam os homens. Este �e o aso da obra dosengenheiros eletrônios e de teleomunia�~oes. Os omputadores, os telefones, a Internet, tudos isso�e poss��vel atrav�es dos engenhos que estes engenheiros realizam.de engenharia feita pra failitara omunia�~ao entre os vivos seresque se onheem por viver a se falardos deveres e tamb�em dos prazeresPodemos fazer uma analogia entre os v�arios seres humanos om as �elulas de um organismo vivo.Cada ser humano orresponde a uma �elula da soiedade. O orpo soial �e omo o orpo de umorganismo vivo. Assim omo existe uma divis~ao de tarefas e fun�~oes em nosso organismo, existetamb�em na soiedade esta espeializa�~ao. Da mesma forma que as �elulas evolu��ram para viver emonjunto se ajudando, os seres humanos abandonaram um estado solit�ario e se uniram para formara soiedade. Podemos ainda imaginar uma analogia entre o sistema irulat�orio om as estradas e osistema nervoso om os meios de omunia�~ao.e esse mundo feito de omunia�~ao�e omo um orpo organizadodo qual o sangue �e a informa�~aodos seres vivos opiadosNa engenharia �e muito omum opiar na medida do poss��vel as obras da natureza. Uma âmarafotogr�a�a possui rela�~ao om o olho, o mirofone e sua membrana tem rela�~ao om o ouvido e ot��mpano. O omputador possui mem�oria e alguns aspetos da mente. O que desejo dizer �e que anatureza �e uma fonte inesgot�avel de inspira�~ao para os engenheiros que projetam engenhos. Creioque o riador do universo se agrada quando admiramos sua obra e omo uma rian�a tentamosimit�a-lo. Na ultura hindu existe uma trindade que partiipa de toda ria�~ao. Brahman �e o riador,Vishnu �e o mantedor e Shiva �e o �nalizador. O riador Brahman tamb�em �e onheido omo oEngenheiro do Universo. e o engenheiro que opia a mestriado riador do universo�e feito do jeito que Deus queriae vive a reetir sobre esse verso66



4.6 Matem�atia UnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBA an�alise matem�atia estuda sistemas que s~ao representado por mais de uma vari�avel num�eria. Cadaum desses n�umeros �e hamado de dimens~ao. O espa�o por exemplo, possui três dimens~oes. Seadiionarmos um n�umero indiativo do tempo, teremos um sitema de quatro dimens~oes. Cada novavari�avel num�eria em um sistema de equa�~oes matem�atias �e hamado de dimens~ao. E o onjuntode todos os valores que estas n vari�aveis podem assumir �e hamado de espa�o de n dimens~oes.a UnB �e omo um ventre que abrigaespa�os de uma dimens~ao in�nitano onjunto de s��mbolos num�eriosque na mente dos matem�atios habitaO segundo verso �e uma brinadeira. Assoiei �a palavramatem�atia �as palavrasmatter e tem�atia.Segundo este troadilho, a matem�atia seria a iênia que tem omo tem�atia a matter. Matter emlatim signi�a mat�eria e tamb�em signi�a m~ae. A mat�eria pode ser morta ou viva. A prinipaldiferen�a entre a mat�eria morta e a mat�eria que omp~oe os seres vivos �e o grau de organiza�~ao. As leisf��sias garantem que a energia ir�a se onservar, ontudo a mat�eria morta tende a se desorganizar.Por outro lado os organismos vivos s~ao ompostos por org~aos organizados. Esta palavra temrela�~ao om a palavra ordem. A vida �e ordenada. A ordem �e um sinal de que a vida est�a presente.matter �e tem�atia da matem�atiamatter mat�eria m~ae onde vivemosmat�eria morta por ser desorganizadaorganizanda vira vida e n�os nasemosUma vez um pensador religioso me mostrou um rel�ogio e perguntou: - Quando voê vê este rel�ogiovoê n~ao tem a erteza de que houve um riador? Voê n~ao aredita que este rel�ogio surgiu donada derrepente? Sendo assim olhe aquela �arvore, olhe o passarinho, se voê tem erteza de quehouve um riador deste rel�ogio, omo voê pode duvidar que houve um riador para aquela �arvore,ou aquele passarinho? A ordem dos seres vivos, dos orpos planet�arios, tudo isso �e um sinal de umriador ordenador. Pergunte a um f��sio bom de matem�atia, qual �e a probabilidade de oorreruma explos~ao de uma bomba atômia hamada Big Bang, e os orpos sa��rem no �nal se movendoem formas de gal�axias e sistemas solares om distânias harmônias entre os planetas e o sol? Eureio em um riador, e voê?organizada om l�ogia matem�atiaperfeita por ser feita por Aquele Sera todos omo que de m�agiareio nele, e voê tamb�em rê?Os n�umeros representam ordem al�em das quantidades. Podemos enumerar as oisas e estabeleer oprimeiro, o segundo, o tereiro et . . . Muitas leis f��sias s~ao tamb�em num�erias. Voê s�o perebe67



elas quando voê mede. Por exemplo, n�os sabemos que os orpos aem em queda livre quando s~aosoltos no ar perto da superf��ie da terra. Esta �e uma lei qualitativa sobre a queda dos orpos. Contudoo amigo dos n�umeros sabe que um orpo em queda livre ai aproximadamente om uma aelera�~aode 10 metros por segundo a ada segundo. O que quero dizer �e que muitas leis naturais voê s�opereber�a se onheer os n�umeros do fenômeno que est�a estudando. Por �m, o bom matem�atiovive perguntando porquê e tentando deduzir as f�ormulas que o professor apresenta no quadro negro.Eu tinha um professor de matem�atia no segundo grau que dizia que se voê deorar a resolu�~aode 1000 problemas de matem�atia, voê poder�a errar no 1001. Se ontudo voê entende todos osporquês, voê resolver�a todos os problemas. Porquê voê n~ao olha o mundo tamb�em om os olhosdo porquê? o matem�atio pensa as quantidadese vê as leis nos n�umeros apareerbusa essênia no fundo da realidadee vê o mundo om os olhos do porquê4.7 Psiologia UnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBA palavra psiologia signi�a estudo da psique. Muitos traduzem psique omo mente. Contudo osigni�ado original �e alma. Existe um livro muito bom om o t��tulo Freud e a alma humana.Esse livro onta muitas oisas, uma delas �e a lenda grega que inspirou a o fundador da psian�alise.Trata-se da lenda que desreve o amor entre psique (a alma) e Heros, o Deus do Amor. Para osgregos Heros �e o nome do Deus do Amor. Para outros o Pr��nipe da Paz �e tamb�em Senhor do Amorda alma. Cristo o Pr��nipe da Paz aalma a alma.a UnB �e omo um ventre que abrigaa psiologia que estuda a almaque �e de Heros namorada e amigaDeus do amor e pr��nipe da almaAlguns dizem que a feliidade vem om a realiza�~ao dos desejos. Existem duas formas de se realizaros desejos. A primeira �e trabalhar at�e onseguir o que se deseja, a segunda �e desejar o que setem. Gautama, o mestre iluminado da India, dizia om suas palavras, que o sofrimento da vidavem do desejo inontrolado. Nirvana signi�a literalmente: n~ao desejar. O sentido talvez seja o deentender as ausas dos pr�oprios desejos e tornar-se mestre deles. Isto exige auto-observa�~ao, auto-onheimento. Os yogues do orpo d~ao ênfase a respira�~ao. Eles d~ao o nome de prana �a fonte davida que vem pelo ar e que eu reio ser o oxigênio. A vida �e mantida quando o alimento pega fogonas �elulas do orpo. De fato nossa energia vem de um fogo ontrolado. O alimento �e o ombust��vele o oxigênio do ar �e o omburente. Tudo isso eu digo para ressaltar a importânia da respira�~ao.Quando voê estiver triste devido �a seus desejos n~ao realizados, respire o ar e sinta o fogo da vidaque �e sustentado no seu peito devido ao oxigênio, ou prana se preferir.68



alma que vem do desejo realizadoque ompreende a essênia do nirvanadesejo �a realidade adaptadoque �e satisfeito s�o de inspirar o pranaQual o fruto proibido do jardim do para��so da infânia? Creio que os pais que foram trabalhar naro�a a três mil anos atr�as, devem ter aonselhado seus �lhos adolesentes a n~ao fazer amor, poisos �lhos de irm~aos possuem grandes probabilidades de naserem om doen�as gen�etias. Que nomevoê daria �a uma oisa que �e em parte m�a e em parte saud�avel? Qual a fruta que �e metade m�a,metade s~a? �E a m�as~a, ou ainda, a ma�~a. Fazer amor �e algo muito s�erio. Ter �lhos �e o motivo doasamento. Se isso n~ao for feito om responsabilidade e maturidade, pode ser algo ruim. Por isso ofruto do amor tr�as onsequênias m�as quando feito antes do tempo e sem responsabilidade. Al�emdisso, o amor independente da proria�~ao, �e uma das fontes mais fortes de desejos. Sendo assimt~ao bom, o amor tr�as um grande sofrimento quando �e provado e depois negado. Se n~ao for parasempre, prepare-se para sofrer. Tudo isso india a parte m�a da m�a�~a, o fruto proibido para os quen~ao tem maturidade e experiênia de pais de fam��lia.desejo s�abio que n~ao ome a m�as~aque pai aonselhou ao �lho n~ao omerpor ser metade m�a e s�o em parte s~aque tr�as sofrer fantasiado de prazerA medida que vamos �ando velhos, nossa mente aumula um n�umero maior de experiênias. Nossaonsiênia j�a n~ao ont�em todo nosso ser. Quem �e omelhor psi�ologo para te entender? Creio que�e voê. Os psianalistas v~ao dizer que sua mente vai mentir e esonder de voê o que voê n~ao desejaver e as lembran�as que te trazem sofrimento. Isso �e verdade, �e neess�ario o outro nos observando.S�o que o outro pode ser Deus, e deus pode ser de todos os eus que voê onhee menos voê. Ouseja, se voê areditar que o universo te observa e te responde, voê pode estabeleer um di�alogointerior que ser�a uma esp�eie de terapia psiol�ogia. Nessa terapia haver�a duas vozes interiores, a suae a do psi�ologo, a da sua rian�a interior e a do seu adulto interior, a da sua alma e a do seuDeus. Existe um livro em inglês hamado Curando sua rian�a interior. Esrito por psi�ologosque busam estimular nosso ser a um di�alogo interior. D�a para esrever um livro sobre este assunto,pois estaria esrevendo sobre a minha busa de mim mesmo, o di�alogo interior que irula na mente�e omo uma serpente que se alimenta da pr�opria auda. Este �e tamb�em o s��mbolo do in�nito.o melhor psi�ologo e o bom doutorda alma que �e a rian�a na gente�e nosso pr�oprio adulto interioronheedor do universo da mente4.8 Qu��miaUnB abrevia Universidade de Bras��lia. Womb signi�a ventre em inglês.UnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMB69



Uma grande revolu�~ao na iênia est�a oorrendo na qu��mia orgânia. A quest~ao prinipal s~ao asprobabilidades de determinadas etapas da evolu�~ao terem oorrido expontaneamente. Contudo af��sia estat��stia3 mostrou omo situa�~oes bioqu��mias in�editas surgem om o aumento da omple-xidade do sistema. Como numa sequênia in�nita de n�umeros onde um novo n�umero surge a adanova situa�~ao riada om o apareimento do n�umero anterior em um universo em expans~ao.a UnB �e um sistema que ont�ema qu��mia da evolu�~aoom equil��brios novos surpreendentesde um universo em expans~aoOnde terminaria esta expans~ao? Certamente quando todas as possibilidades da semente universaldesabroharem. O pai planta a semente no ventre da m~ae. O ventre do universo �e oniontentepois tudo ont�em. E a semente do universo �e onipotente pois determina tudo que vir�a. A semente�e o prin��pio e o ventre preenhido �e o �m. O um unit�ario universal �e a semente interior que nospreenhe. E o verso do um do universo �e o ventre universal que nos envolve no verso exterior denossa pele ontendo as in�nitas partes e vers~oes do todo uno e sua semente. A semente universal noora�~ao de ada alma �e omo o genoma do orpo inteiro no ora�~ao de ada �elula. Assim omo ogenoma do orpo inteiro est�a no entro de ada �elula do organismo, a semente universal do riadorest�a no ora�~ao de ada riatura. se expandindo at�e o estado �naldo ventre m~ae oniontenteda alma livre busando a integralsemente pai onipotenteExiste um oneito matem�atio hamado simetria de esala. �E a id�eia de que o in�nitamente pequeno�e uma r�eplia do in�nitamente grande. A geometria de um sistema solar �e muito pareida om ados �atomos da qu��mia. A diferen�a est�a no tamanho, enquanto nosso sistema solar tem um raiode era de 1010 metros, os �atomos tem uma ordem de grandeza de um Angstron que �e o mesmoque 10�10 metros. O sol e o n�uleo atômio orrespondem ao entro do sistema solar e nulearrespetivamente. O sol �e uma fonte de energia e o n�uleo atômio �e uma fonte de ampos el�etriospositivos. An�alogamente tamb�em os planetas e os el�etrons giram em torno de seus respetivosentros. Os planetas materiais s~ao sorvedouros da energia luminosa do sol e os el�etrons de arganegativa s~ao os pontos �nais aonde terminam as linhas de for�a do ampo el�etrio.os �atomos pareem sistemas solareso n�uleo e o sol s~ao a fonte entralos el�etrons e os planetas s~ao sat�elitesde um movimento uno, ��lio e totalIsto signi�a dizer que possivelmente os el�etrons sejam omo planetas reduzidos om sua superf��iepovoada de vida. Os movimentos dos seres vivos omo um todo obedeem leis estat��stias mode-ladas pela teoria das probabilidades. E de fato se observou que as leis que regem o movimento dosel�etrons s~ao leis probabil��stias da f��sia quântia.e a probabilidade da f��sia quântia�e um sinal de vida e informa�~aouma estat��stia dos seres dos el�etronsmiroplanetas tamb�em em evolu�~ao3Prigogine 70



4.9 Soiologia UnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBUnB, UMB, WOMBO pai da soiologia4 omparou a soiedade om um orpo humano. Onde ada ser humano �e omouma �elula. O organismo humano e soial �e omposto por unidades vivas unidas a favor do organismointeiro. A uni~ao faz a for�a e os mais fortes sobrevivem. A palavra amor5 �e sinônimo de vida. Defato a uni~ao que d�a a sobre vida �e baseada no amor harmônio.A UnB �e uma semente soialde uma ideal soiologiaada ser �e uma �elula integraldo orpo unido no amor da harmoniaO amor verdadeiro oorre quando um ser se vê no outro e perebe que fazer bem ao outro �e fazer bema si mesmo. No orpo humano o gen de todo orpo est�a no n�uleo de ada �elula. Na soiedade ogenoma da esp�eie humana est�a em ada ser humano. A semente do todo est�a em ada parte. Deusomposto da uni~ao de todos os eus est�a no ora�~ao de ada eu individualizado. Nestas ondi�~oeso amor verdadeiro nase. Se eu fa�o parte do todo que �e Deus e a semente do todo est�a em voê,quando te fa�o bem fa�o bem a semente universal em voê da qual eu sou parte. Por isso, fazer bemao outro �e direta ou indiretamente fazer bem a si mesmo que �e parte do todo. �E vantagem para m~aodireita se a m~ao esquerda possui qualidades. A vit�oria de uma parte �e tamb�em vit�oria do todo e porisso de ada parte. O amor une, e a uni~ao permite uma harmoniosa divis~ao de fun�~oes. Embora ogen do orpo inteiro esteja em ada �elula, onforme o teido onde ela rese ela assume diferentesfun�~oes. Da mesma forma, ada ser humano ontribui para soiedade omo um todo, exerendo suapro�ss~ao espe���a. Esta uni~ao organizada �e o que hamamos aqui de harmonia.no orpo ada �elula tem uma fun�~aoada �elula tem o gen do orpo inteirona soiedade temos uma pro�ss~aoser humano �e nosso elo verdadeiroO orpo humano �e um onjunto de unidades vivas hamadas �elulas om ada parte na a�~ao omumem prol da vida do todo. O que une as �elulas do orpo �e o sangue e os nervos do sistema irulat�orioe nervoso respetivamente. Pelo sangue substânias geradas em ada org~ao entram em ontato omas �elulas do orpo inteiro. Na soiedade a omunia�~ao e a informa�~ao s~ao omo o sangue e os nervosdo orpo. Comunia�~ao no sentido de omum a�~ao. Na soiedade ideal do novo milênio, todas asinforma�~oes de interesse omum estar~ao publiadas na Internet. Da pr�opria asa ada idad~ao doorganismo soial poder�a opinar e pesquisar a opini~ao de todos sobre qualquer assunto pertinentea qualquer deis~ao pol��tia que afete a omunidade. Em um dia programado pode-se realizar umavota�~ao e o que a maioria deidir ser�a aatado por todos. Assim omo no orpo humano onde todasas �elulas ontribuem para as deis~oes, ontudo quando se resolve ir para uma dire�~ao todos v~aojuntos.4Durkhein5a-mor signi�a n~ao-morte 71



o sangue une-nos na omum a�~aona a�~ao omum pelo orpo unidona soiedade ele �e a omunia�~aopovo informado nuna �e venido4.10 Universidade sem FronteirasA universidade sem fronteiras, omo toda universidade tem omo objetivo revelar, transmitir eutilizar o onheimento do universo. Al�em disso em seu aso espe���o, por utilizar a Internet, ainforma�~ao �e transmitida na luz das �bras �optias e nas ondas eletromagn�etias luminosas debaixa frequênia dos sat�elites, links de r�adio e mirondas. Este onheimento ilumina a mente nosentido de nos permitir ver oisas que n~ao pereb��amos. Com este onheimento e a pr�atia podemosobter mestria sobre nossa mente e ora�~ao.a universidade sem fronteirastransmitindo na luz a informa�~ao�e o universo do onheimentoiluminando a mente e o ora�~aoLiberdade n~ao �e somente poder aminhar por onde se quer, mas antes disso �e saber osaminhos por onde podemos aminhar. Ningu�em �e livre para optar por um aminho se antesn~ao souber da existênia dele. �E nesse sentido que o onheimento liberta. Sou livre porque vejoo que posso. Vejo por algu�em me ensinar.a liberdade n~ao �e s�o o poderde aminhar por onde a gente querpois antes �e preiso a gente veros aminhos onde podemos por o p�esou livre porque posso aminharaminho porque vejo meu perursoe vejo por algu�em me ensinaro urso que aminho e que busoO onheimento se assemelha om a luz por nos mostrar oisas que n~ao v��amos antes deonheer. Contr�ariamente a ignorânia nos faz pareer egos. Esrituras milenares orientais ontamque erta vez um anjo perguntou ao s�abio iluminado da ��ndia: Qual �e a noite mais esura? OIluminado respondeu: A noite mais esura �e a ignorânia. Muitos antos de gratid~ao ao mestreomparam o onheimento om a luz.a luz do onheer que o mestre deumostrou-me aminhos que eu n~ao viapois antes na esura ignorâniaaminhar om liberdade eu n~ao podiaMas de todos os ensinamentos, aquele que nos permite sobreviver �e o mais importante para vida.O ensinamento de uma pro�ss~ao liberta-nos da dependênia. Saber uma pro�ss~ao que nospermite olher os frutos neess�arios para viver �e libertador. Saber andar nas pr�oprias pernas libertada esravid~ao da dependênia por mostrar-nos as possibilidades que antes n~ao v��amos.72



bendito o mestre que me ensinouo saber que uso em minha pro�ss~aoao ensinar ele me libertouda dependente e ega esravid~aoMuitos dis��pulos aprendizes sentem gratid~ao. Ap�os aprenderem uma pro�ss~ao que os permite so-breviver eles regam a vida om as pr�oprias m~aos. Possibilitam a sua vida e de sua fam��lia eamados. Perguntam ent~ao ao mestre omo expressar sua gratid~ao.oh mestre o que posso eu fazerpara expressar a minha gratid~aoao ensinamento que me destede regar a vida om as pr�oprias m~aosO mestre lembra que se de gra�a reebemos, de gra�a devemos dar. A�rma ao dis��pulo que setodos plantarem o bem, o mal deixar�a de existir. Em termos pr�atios, o que o mestre deu foio ensinamento. O dis��pulo deve ensinar para outro o que aprendeu. Se ada um ensinar para duasoutras pessoas tudo que sabe, em 33 gera�~oes de aprendizagem 233, aproximadamente 8,6 bilh~oes depessoas, saber~ao o ensinamento.o que de gra�a eu pude reeberde gra�a eu darei pra mais algu�emmultipliando o nosso bem querero mal querer n~ao aingir�a ningu�emDurkhein, um dos primeiros soi�ologos, ompara a soiedade ao orpo humano. Desta ompara�~aosurge o oneito de orpo soial. Cada ser humano orresponde a uma �elula do orpo soial. Cadapro�ss~ao �e uma fun�~ao. Assim omo as �elulas vivas se unem no nosso orpo, o ser humano se unena soiedade. E a uni~ao faz a for�a. E os mais fortes sobrevivem. Contudo se houver desequil��brioe desigualdade no orpo humano forma-se um âner. A doen�a hamada âner oorre quandoalgumas �elulas do orpo ome�am a se multipliar sem ontrole e onsumir para si todos os reursosdo orpo humano. Da mesma forma quando uma pessoa �e muito ria ela est�a onsumindo parasi todos os reursos do orpo soial. Por isso a desigualdade eonômia �e um âner soial.Podemos nos libertar dos exploradores omo Gandhi ajudou a libertar a �India.sabemos que h�a muitas desigualdadese âner pelo orpo soialmas pe�o omo Ghandi paiêniao �odio poder�a nos ser fatalFazer do estado um Deus tamb�em n~ao �e bom. A liberdade �e a m~ae de todas as novidades boas.E todas as oisas ruins desapareer~ao om o tempo. O tempo seleiona o melhor. Somente o que�e eterno sobreviver�a a eternidade. A verdade �e aquilo que �e essenial e sempre do mesmo jeito. Averdade n~ao muda omo uma roupa ou um modismo. A verdade �e sempre a mesma. Por ser a mesmahoje omo ontem a verdade n~ao se modi�a e �e imaulada. Por ser imaulada �e virgem. Manteve-seomo foi riada. A verdade absoluta �e virgem, imut�avel e eterna. A uni~ao de tudo, forma otodo eterno. Os seres humanos unidos pelo amor no trabalho �e a solu�~ao.73



a liberdade unida ao s�abio temporevelar�a para tudo a solu�~aovirgem verdade eterna e imut�avelamor que une a a�~ao de nossas m~aosA sabedoria e o onheimento tem o valor de uma semente. A semente de vida que se reproduztem o valor da sua multiplia�~ao. Uma id�eia, um saber �e omo uma semente. Voê onta paraalgu�em que onta suessivamente para outro ad-in�nitum. Se o saber for bom e enontrar lugar naonsiênia de muitos, ele bene�iar�a a muitos e ter�a muito valor.o saber tem in�nito valoromo uma semente no deserto�a feundar a terra om o amorque gera a vida e tudo que �e ertoO amor rese quando perebemos que estamos no outro e o outro est�a em n�os. Nesta onsiêniaamar o pr�oximo �e o mesmo que amar a si mesmo pois nos vemos no pr�oximo. Pereber que nossaessênia est�a no outro faz-nos am�a-lo. As �elulas do nosso orpo se unem omo em amor,porque o mesmo prin��pio gen�etio est�a em todas elas. Os seres humanos se amam e se unem quandoompartilham das mesmas id�eias, onsiênia e sentimentos. O amor une e a uni~ao faz a for�a.Os organismos unielulares que se uniram em nosso orpo sobreviveram. Os homens que se uniramorganizadamente �aram mais fortes que os animais. Os mais fortes sobrevivem e venem a morte.e pereber em tudo a mesma essêniaque est�a no prin��pio de todo serfaz ver a nossa grande pareêniaaumenta o amor entre eu e voêe o amor �e o que une os seres vivose a uni~ao �e o que nos faz mais fortesorganizados pelo bem omumvenendo om a vida a pr�opria morte
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Em ada lado do orpo n�os temos os seguintes ossos:(((2 no ombro +1 no \bra�o" +2 no anti-bra�o +8 no pulso +5 na m~ao +14 nos dedos) =32 no bra�o+1 no peito = 33)+ ((5 no rânio +3 dentro do ouvido +3 atr�as do olho +3 atr�as do nariz +3 na boa +16 dentes)=33 na abe�a)+ ((4 v�ertebras na base +10 atr�as da barriga +12 om ostelas +7 no peso�o) =33 v�ertebras naespinha dorsal)+ ((3 na baia +1 na oxa +1 no joelho +2 na anela +7 no tornozelo +5 no p�e +14 nos dedos)=33 na perna)+ 12 ostelas do lado do ora�~ao ) = 144 tipos de ossos no orpo humano((32 no bra�o + 1 no peito) + (33 na abe�a) + (33 na espinha) + (33 na perna) + 12 ostelas) =144 ossos33 + 33 + 33 + 33 + 12 = 12 vezes 12 = 144 . . .
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