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Cap��tulo 1A Origem de UrantiaAO OFERECER, aos anais de Urantia, estes exertos dos arquivos de Jerus�em a respeito dos ante-edentes e da hist�oria iniial deste planeta, fomos orientados a onsiderar o tempo em termos de usoorrente - segundo o alend�ario bissexto em uso, om 3651=4 dias por ano. Via de regra, n~ao ser�a feitanenhuma tentativa de forneer os anos om exatid~ao, embora isso esteja nos registros. Usaremos osn�umeros inteiros mais pr�oximos omo o melhor m�etodo de apresentar os fatos hist�orios.Quando nos referirmos a um evento omo tendo aonteido um ou dois milh~oes de anos atr�as,temos a inten�~ao de datar tal oorrênia om um n�umero de anos a ontar das primeiras d�eadas dos�eulo vinte da Era Crist~a. Iremos, assim, desrever esses aonteimentos, distantes no tempo, omohavendo oorrido em per��odos exatos, ou seja, em milhares, milh~oes e bilh~oes de anos.1.1 A Nebulosa de AndronoverUrantia tem a sua origem no vosso sol, e o vosso sol �e uma das m�ultiplas onseq�uênias da nebulosade Andronover, que foi outrora organizada para ser uma parte omponente da potênia f��sia e dasubstânia material do universo loal de N�ebadon. E essa grande nebulosa, por sua vez, teve asua proedênia na arga-for�a universal do espa�o, no superuniverso de Orvônton, em uma �epoabastante remota.Esta narrativa iniia-se em um momento no qual os Mestres Prim�arios Organizadores da For�a doPara��so j�a estavam, havia muito, om o pleno ontrole das energias-espa�o, que mais tarde seriamorganizadas para gerar a nebulosa de Andronover.H�a 987 bilh~oes de anos, o organizador da for�a assoiado, o inspetor de n�umero 811 307 da s�eriede Orvônton, ent~ao em exer��io e vindo de Uversa, reportou aos Ani~aes dos Dias que as ondi�~oesdo espa�o eram favor�aveis ao ome�o dos fenômenos de materializa�~ao em um erto setor do ent~aosegmento oriental de Orvônton.H�a 900 bilh~oes de anos, atestam os arquivos de Uversa, o Conselho de Equil��brio de Uversa, emitiuuma permiss~ao para o governo do superuniverso, autorizando-o a despahar um organizador de for�aom a sua assessoria para a regi~ao previamente designada pelo inspetor de n�umero 811 307. Asautoridades de Orvônton enarregaram o desobridor original desse universo potenial de exeutar omandado dos Ani~aes dos Dias, que onvoava a organiza�~ao de uma nova ria�~ao material.O registro dessa autoriza�~ao signi�a que o organizador da for�a e os seus assessores j�a haviampartido de Uversa na longa jornada at�e aquele setor espaial, no lado leste, onde eles, subseq�uente-mente, dediar-se-iam �as atividades prolongadas que ulminariam na emergênia de uma nova ria�~aof��sia em Orvônton.H�a 875 bilh~oes de anos, a enorme nebulosa de Andronover, de n�umero 876 926, foi devidamente1



iniiada. Apenas a presen�a do organizador da for�a, e do seu pessoal de liga�~ao, foi requisitada paradesenadear o turbilh~ao de energia que �nalmente se transformou nesse vasto ilone espaial. Sub-seq�uentemente ao in��io dessas irunvolu�~oes nebulares, os organizadores da for�a viva simplesmentese retiraram, saindo perpendiularmente ao plano do diso em irunvolu�~ao e, desse momento emdiante, as qualidades inerentes da energia passaram a assegurar a evolu�~ao progressiva e ordenadadesse novo sistema f��sio.Nessa �epoa, aproximadamente, a narrativa volta-se para a atua�~ao das personalidades do su-peruniverso. Na realidade, a hist�oria tem o seu ome�o verdadeiramente nesse ponto, justamentequando os organizadores da for�a do Para��so preparam-se para a retirada, havendo deixado prontasas ondi�~oes da energia-espa�o para a a�~ao dos diretores de potênia e dos ontroladores f��sios dosuperuniverso de Orvônton.1.2 O Est�agio Prim�ario da NebulosaTodas as ria�~oes materiais evoluion�arias nasem de nebulosas irulares e gasosas, e todas essasnebulosas prim�arias s~ao irulares durante a primeira parte da sua existênia gasosa. �A medidaque v~ao envelheendo, geralmente adquirem a forma espiral e quando a sua fun�~ao de forma�~ao solarhega ao �m, freq�uentemente, terminam omo aumula�~oes de estrelas ou omo enormes s�ois eradosde um n�umero vari�avel de planetas, sat�elites e grupos menores de mat�eria, os quais se assemelhamde muitos modos ao vosso diminuto sistema solar.H�a 800 bilh~oes de anos, a ria�~ao de Andronover estava bem estabeleida omo uma das magn���asnebulosas prim�arias de Orvônton. Quando os astrônomos de universos pr�oximos observaram essefenômeno do espa�o, pouo puderam notar que lhes hamasse a aten�~ao. Os �alulos estimativos dagravidade, feitos em ria�~oes adjaentes, indiaram que materializa�~oes de espa�o estavam oorrendonas regi~oes de Andronover, mas isso era tudo.H�a 700 bilh~oes de anos, o sistema de Andronover estava assumindo propor�~oes gigantesas; eoutros ontroladores f��sios foram despahados para nove ria�~oes materiais irunvizinhas, a �mde propiiarem apoio e oopera�~ao aos entros de potênia desse novo sistema material, que t~aorapidamente evolu��a. Nessa �epoa long��nqua, todo o material legado �as ria�~oes subseq�uentes estavasendo mantido dentro dos on�ns dessa gigantesa roda espaial, que ontinuava sempre a girar e que,ap�os alan�ar o m�aximo do seu diâmetro, movia-se ada vez mais rapidamente enquanto ontinuavaa ondensar-se e a ontrair-se.H�a 600 bilh~oes de anos, o apogeu da mobiliza�~ao de energia em Andronover foi alan�ado; anebulosa havia adquirido a sua massa m�axima. Nessa �epoa, era uma nuvem irular gigantesa deg�as, om um formato omo o de um esfer�oide ahatado. Esse foi o per��odo iniial de forma�~ao damassa diferenial e veloidade vari�avel de irunvolu�~ao. A gravidade e outras inuênias estavampara iniiar o seu trabalho de onvers~ao dos gases espaiais em mat�eria organizada.1.3 O Est�agio Seund�ario da NebulosaA enorme nebulosa agora ome�a gradualmente a assumir a forma de uma espiral e torna-se lara-mente vis��vel, mesmo para os astrônomos de universos distantes. E a hist�oria natural da maioria dasnebulosas �e a mesma; antes de ome�arem a arrojar s�ois e empreender o trabalho de onstru�~ao deum universo, tais nebulosas espaiais seund�arias em geral s~ao vistas omo fenômenos espirais.Quando os estudantes de astronomia, de sistemas vizinhos, naquela era long��nqua, observaramessa metamorfose da nebulosa de Andronover, divisaram exatamente o mesmo que os astrônomos do2



s�eulo vinte divisam, quando apontam os seus teles�opios para o espa�o, e vêem as nebulosas espiraisda idade presente no espa�o exterior adjaente.Por volta da �epoa do alane da sua massa m�axima, o ontrole da gravidade do onte�udo gasosoome�ou a enfraqueer e sobreveio o est�agio da fuga do g�as; o g�as esapava em forma de dois bra�osgigantesos e distintos, tendo origem em lados opostos da massa-m~ae. As r�apidas revolu�~oes desseenorme n�uleo entral logo onferiram uma aparênia espiral a essas duas orrentes de g�as proje-tadas para fora. O resfriamento e ondensa�~ao subseq�uente de partes desses bra�os protuberantes�nalmente onferiram a eles a sua aparênia nodosa. Essas partes mais densas onstitu��ram vastossistemas e subsistemas de mat�eria f��sia girando no espa�o em meio �a nuvem gasosa da nebulosa,enquanto esta se mantinha seguramente dentro da atra�~ao da gravidade da roda-m~ae.Contudo, a nebulosa havendo ome�ado a ontrair-se, o ar�esimo da sua veloidade de rota�~aoreduzia ainda mais o ontrole da gravidade. Pouo tempo depois, as regi~oes gasosas exterioresome�aram �nalmente a esapar do abra�o imediato do n�uleo da nebulosa, passando ao espa�o emiruitos de ontornos irregulares, retornando �as regi~oes nuleares para ompletar os seus iruitos, eassim suessivamente. Mas isso foi apenas um est�agio tempor�ario de progress~ao nebular. A veloidadede giro, sempre resente, logo fez om que enormes s�ois fossem atirados ao espa�o, em �orbitasindependentes.E foi isso o que aonteeu om Andronover, em idades extremamente long��nquas. A roda de energiareseu ainda mais, at�e atingir a sua expans~ao m�axima e, ent~ao, quando sobreveio a ontra�~ao, girouada vez mais r�apidamente at�e que, �nalmente, o est�agio entr��fugo r��tio foi alan�ado e teve in��ioa grande desagrega�~ao.H�a 500 bilh~oes de anos naseu o primeiro sol de Andronover. Este, omo um raio amejante,desprendeu-se da atra�~ao da gravidade materna e preipitou-se no espa�o, em uma aventura inde-pendente no osmo da ria�~ao. A sua �orbita �ou determinada pela sua trajet�oria de esape. Essesjovens s�ois rapidamente tornam-se esf�erios e iniiam suas arreiras longas e heias de aonteimen-tos omo estrelas do espa�o. Exetuando-se aqueles vindos de n�uleos nebulares terminais, a grandemaioria dos s�ois de Orvônton teve um nasimento an�alogo. Esses s�ois, que esapam desse modo,passam por per��odos variados de evolu�~ao e servi�o posterior no universo.H�a 400 bilh~oes de anos, a nebulosa de Andronover iniiou o seu per��odo de reapta�~ao. Muitos doss�ois vizinhos e menores foram reaptados, em onseq�uênia do resimento gradual e ondensa�~aoposterior do n�uleo materno. Logo foi inaugurada a fase terminal da ondensa�~ao nebular, per��odoque sempre preede �a desagrega�~ao �nal de tais aumula�~oes espaiais imensas de energia e demat�eria.Foi era de um milh~ao de anos depois dessa �epoa que Mihael de N�ebadon, Filho Criador doPara��so, esolheu essa nebulosa em desintegra�~ao omo loal para a sua aventura de onstru�~ao de umuniverso. Quase imediatamente, teve in��io a onstru�~ao dos mundos arquitetônios de S�alvingtone os em grupos de planetas-sede das onstela�~oes. Quase um milh~ao de anos foram neess�ariospara ompletar esses agrupamentos de mundos espeialmente riados. Os planetas-sede dos sistemasloais foram onstru��dos durante um per��odo que perdurou desde aquela �epoa at�e era de inobilh~oes de anos atr�as.H�a 300 bilh~oes de anos, os iruitos solares de Andronover ahavam-se bem estabeleidos; e osistema nebular estava passando por um per��odo transit�orio de relativa estabilidade f��sia. Nessa�epoa, o orpo de assessores de Mihael hegou a S�alvington e o governo de Orvônton, em Uversa,deu reonheimento �a existênia f��sia do universo loal de N�ebadon.H�a 200 bilh~oes de anos, preseniou-se a progress~ao na sua ontra�~ao e ondensa�~ao om enormegera�~ao de alor no agrupamento entral de Andronover, ou na massa do seu n�uleo. Um espa�orelativo surgiu at�e mesmo nas regi~oes pr�oximas da roda do sol materno entral. As regi~oes exteriorestornavam-se mais estabilizadas e bem organizadas; alguns planetas, girando em torno dos s�ois re�em-3



formados; e haviam resfriado-se su�ientemente para tornarem-se adequados �a implanta�~ao da vida.Os mais antigos planetas habitados de N�ebadon datam dessas �epoas.Ent~ao, o meanismo ompleto do universo de N�ebadon ome�a a funionar pela primeira vez, e aria�~ao de Mihael �e registrada em Uversa, omo um universo para ser habitado e para a asens~aomortal progressiva.H�a 100 bilh~oes de anos, o �apie nebular na tens~ao de ondensa�~ao foi atingido; e o ponto de tens~aom�axima de aqueimento, alan�ado. Esse est�agio r��tio de onten�~ao do aqueimento-gravidadeperdura por idades, algumas vezes, por�em, mais edo ou mais tarde, o alor vene a luta om agravidade e o per��odo espetaular de dispers~ao do sol tem in��io. E isso mara o �m da arreiraseund�aria de uma nebulosa do espa�o.1.4 Os Est�agios Teri�ario e Quatern�arioO est�agio prim�ario de uma nebulosa �e irular; o seund�ario �e espiral; o est�agio teri�ario �e o daprimeira dispers~ao solar; enquanto o quatern�ario abrange o segundo e �ultimo ilo da dispers~ao solar,om o n�uleo-m~ae terminando omo um agrupamento globular ou um sol solit�ario a funionar talqual o entro de um sistema solar terminal.H�a 75 bilh~oes de anos, essa nebulosa havia alan�ado o apogeu do seu est�agio de fam��lia solar. Foient~ao o ponto ulminante do primeiro per��odo de perdas solares. A maioria desses s�ois, desde ent~ao,apoderou-se de vastos sistemas de planetas, sat�elites, ilhas esuras, ometas, meteoros e nuvens dep�o �osmio.H�a 50 bilh~oes de anos, ompletava-se esse primeiro per��odo de dispers~ao solar; a nebulosa terminavarapidamente o seu ilo teri�ario de existênia, durante o qual deu origem a 876 926 sistemas solares.H�a 25 bilh~oes de anos, preseniou-se o ompletar do ilo teri�ario da vida da nebulosa; o queaarretou a organiza�~ao e uma relativa estabiliza�~ao dos vastos sistemas estelares derivados dessanebulosa matriz. Todavia, o proesso de ontra�~ao f��sia e produ�~ao resente de alor, ontinuouna massa entral da nebulosa remanesente.H�a dez bilh~oes de anos, teve ome�o o ilo quatern�ario de Andronover. A temperatura m�axima damassa nulear havia sido atingida; o ponto r��tio de ondensa�~ao aproximava-se. O n�uleo maternooriginal enontrava-se em onvuls~oes, sob a press~ao ombinada da sua pr�opria tens~ao de ondensa�~aode alor interno e atra�~ao resente da mar�e gravitaional do enxame adjaente de sistemas de s�oisliberados. As erup�~oes nuleares que estavam para inaugurar o segundo ilo solar da nebulosa eramiminentes. O ilo quatern�ario da existênia nebular estava para ome�ar.H�a oito bilh~oes de anos, uma imensa erup�~ao terminal teve in��io. Apenas os sistemas exteriores�aram a salvo no momento de um atalismo �osmio omo esse. E assim foi o in��io do �m danebulosa. Por um per��odo de quase dois bilh~oes de anos estendeu-se a fase �nal de emiss~ao de s�ois.H�a sete bilh~oes de anos, preseniou-se o ponto m�aximo da desagrega�~ao terminal de Andronover.Esse foi o per��odo do nasimento de s�ois terminais maiores e do �apie das perturba�~oes f��sias loais.H�a seis bilh~oes de anos, �aram assinalados o �m da desagrega�~ao terminal e o nasimento dovosso sol, o q�uinquag�esimo sexto antes do �ultimo sol da segunda fam��lia solar de Andronover. Essaerup�~ao �nal do n�uleo nebular deu nasimento a 136 702 s�ois, a maioria dos quais �e de globossolit�arios. O n�umero total de s�ois e sistemas solares a se originarem da nebulosa de Andronover foide 1 013 628. O n�umero do sol do vosso sistema solar �e 1 013 572.Na �epoa atual, a grande nebulosa de Andronover j�a n~ao existe mais, mas est�a presente nos muitoss�ois e suas fam��lias planet�arias que se originaram daquela nuvem-m~ae do espa�o. O remanesentenulear �nal dessa nebulosa magn���a ainda arde om um brilho avermelhado e ontinua a emitir luz4



e alor moderados para suas fam��lias planet�arias remanesentes de ento e sessenta e ino mundos,os quais agora giram em torno dessa m~ae vener�avel de duas gera�~oes poderosas de monaras de luz.1.5 Origem de Monm�atia - O Sistema Solar de UrantiaH�a ino bilh~oes de anos, o vosso sol era um globo em hamas, relativamente isolado, tendo atra��dopara si a maior parte da mat�eria que irulava na sua proximidade no espa�o, res��duos do atalismoreente que lhe havia dado origem.Hoje, o vosso sol alan�ou uma estabilidade relativa, mas os seus ilos de onze anos e meiode manhas solares omprovam que foi uma estrela vari�avel na sua juventude. Durante os temposprimitivos do vosso sol, as ontra�~oes ontinuadas e o aumento gradual, onseq�uente da temperatura,deram in��io a onvuls~oes tremendas na sua superf��ie. Tais altera�~oes, de propor�~oes titânias,neessitaram de três dias e meio para ompletar um ilo de brilho vari�avel. Esse estado vari�avel, depulsa�~ao peri�odia, tornou o vosso sol altamente sens��vel a ertas inuênias exteriores, as quais iriaem breve enfrentar.Assim, �ou estabeleido o en�ario do espa�o loal, para a origem singular de Monm�atia, sendoeste o nome da fam��lia planet�aria do vosso sol, o sistema solar ao qual pertene o vosso mundo.Menos de um por ento dos sistemas planet�arios de Orvônton teve uma origem similar.H�a quatro bilh~oes e meio de anos, o enorme sistema de Angona ome�ou a aproximar-se davizinhan�a do vosso sol, ent~ao solit�ario. O entro desse grande sistema era um gigante espaialesuro, s�olido, altamente arregado e possuindo uma tremenda for�a de atra�~ao gravitaional.�A medida que Angona se aproximava mais do vosso sol, em momentos de expans~ao m�axima, edurante as pulsa�~oes solares, orrentes de material gasoso eram atiradas no espa�o, omo l��nguassolares gigantesas. Iniialmente, tais l��nguas amejantes de g�as invariavelmente a��am de voltano sol, mas, no momento em que Angona se aproximava mais e mais, a atra�~ao da gravidade dogiganteso visitante tornou-se t~ao intensa que essas l��nguas de g�as quebravam-se em ertos pontos,e as suas ra��zes a��am novamente no sol, enquanto as partes mais externas destaavam-se, formandoorpos independentes de mat�eria, de meteoritos solares, que imediatamente ome�aram a girar emvolta do sol, em �orbitas el��ptias pr�oprias.E �a medida que o sistema de Angona se aproximava, as extrus~oes solares tornavam-se ada vezmaiores; mais e mais mat�eria era retirada do sol e transformava-se em orpos irulantes, indepen-dentes, no espa�o irunvizinho. Esse estado desenvolveu-se por era de quinhentos mil anos, at�eque Angona aproximou-se ao m�aximo do sol. Depois dessa aproxima�~ao, o sol, em onjun�~ao omuma das suas peri�odias onvuls~oes internas, experimentou uma quebra parial; e enormes volumesde mat�eria desprenderam-se simultaneamente de lados opostos dele. Do lado de Angona, foi sendoatra��da uma vasta oluna de gases solares, pontiaguda em ambas as extremidades e om um bulboprotuberante no entro, e que se destaou permanentemente do ontrole imediato da gravidade dosol.Essa grande oluna de gases solares, que assim separou-se do sol, posteriormente onverteu-senos doze planetas do sistema solar. Os gases ejetados, por uma reperuss~ao, do lado oposto dosol, ausada pela mar�e, que orrespondeu �a extrus~ao desse anestral giganteso do sistema solar,ondensaram-se desde ent~ao em meteoros e poeira do espa�o, no sistema solar, embora uma grandeparte dessa mat�eria haja sido reapturada posteriormente por gravidade solar, �a medida que o sistemade Angona foi afastando-se no espa�o remoto.Embora tenha onseguido êxito em extrair do sol o material anestral dos planetas do sistema solare um volume enorme de mat�eria, o qual agora irula em volta do sol omo aster�oides e meteoros, osistema de Angona n~ao assegurou para si nada dessa mat�eria solar. O sistema visitante n~ao hegou5



perto o bastante para de fato roubar algo da substânia do sol; no entanto aproximou-se o su�ientepara atrair para o espa�o intermedi�ario todo o material que ompreende o atual sistema solar.Os ino planetas internos e os ino planetas mais externos logo se formaram, ainda om tamanhoreduzido, da mat�eria resfriada e dos n�uleos ondensados nas extremidades de massa menor, e maisa�ladas, do giganteso bulbo provoado pela gravidade, o qual Angona onseguiu destaar do sol,enquanto Saturno e J�upiter formaram-se das partes entrais e de maior massa do bulbo. A poderosaatra�~ao da gravidade de J�upiter e Saturno logo aptou a maior parte do material roubado de Angona,o que �e testemunhado pelo movimento retr�ogrado de alguns dos seus sat�elites.J�upiter e Saturno, que s~ao derivados do entro mesmo da enorme oluna de gases solares supera-queidos, ontinham tanto material solar altamente aqueido que brilharam om uma luz reluzentee emitiram enormes volumes de alor; eles foram, em realidade, s�ois seund�arios, durante um urtoper��odo posterior �as suas forma�~oes, omo orpos separados no espa�o. Esses dois planetas maioresdo sistema solar permaneeram altamente gasosos at�e os dias atuais, n~ao se havendo ainda resfriadoat�e o ponto da ompleta ondensa�~ao ou solidi�a�~ao.Os n�uleos de ontra�~ao de g�as dos outros dez planetas logo atingiram o est�agio de solidi�a�~ao e,assim, ome�aram a puxar para si quantidades ada vez maiores da mat�eria mete�oria que irulavano espa�o vizinho. Os mundos desse sistema solar, de tal modo, tiveram uma dupla origem: n�uleosde ondensa�~ao de g�as, mais tarde aumentados pela apta�~ao de quantidades enormes de meteoros.De fato, ainda ontinuam a aptar meteoros, mas em quantidade bem mais reduzida.Os planetas n~ao giram em torno do sol no plano equatorial da sua m~ae solar, o que fariam sehouvessem sido expelidos na rota�~ao do sol. Na verdade, eles irulam no plano da extrus~ao solar deAngona, que formava um ângulo onsider�avel om o plano equatorial do sol.Embora Angona tivesse sido inapaz de aptar qualquer oisa da massa solar, o vosso sol ares-entou �a sua fam��lia planet�aria, em metamorfose, uma parte da mat�eria do sistema visitante queirulava no espa�o. Devido ao intenso ampo gravitaional de Angona, a sua fam��lia planet�aria tri-but�aria mantinha �orbitas a distânias onsider�aveis do gigante esuro; e pouo depois da extrus~ao damassa anestral do sistema solar, enquanto Angona ainda se enontrava na vizinhan�a do sol, três dosplanetas maiores do sistema de Angona giravam t~ao pr�oximos do mai�o anestral do sistema solarque a sua atra�~ao gravitaional, aumentada pela do sol, foi su�iente para ontrabalan�ar a atra�~aoda gravidade de Angona e destaar permanentemente esses três tribut�arios do visitante eleste.Todo o material do sistema solar derivado do sol estava originalmente dotado de uma dire�~aohomogênea de giro orbital e, n~ao fora pela intrus~ao desses três orpos espaiais estrangeiros, todoesse material do sistema solar estaria ainda mantendo a mesma dire�~ao de movimento orbital. Oque aonteeu foi que o impato om os três tribut�arios de Angona injetou novas for�as direionaisexteriores ao sistema solar emergente, om o resultante apareimento de um movimento retr�ogrado.Um movimento retr�ogrado, em qualquer sistema astronômio, �e sempre aidental e surge sempreomo resultado do impato de olis~ao om orpos espaiais vindos de fora. Tais olis~oes podem nemsempre produzir o movimento retr�ogrado, mas nenhum movimento retr�ogrado jamais aparee, a n~aoser em um sistema que ontenha massas de origens diversas.1.6 O Est�agio do Sistema SolarSubseq�uentemente ao nasimento do sistema solar, seguiu-se um per��odo de diminui�~ao do derramesolar. Durante outros quinhentos mil anos, o sol ontinuou, deresentemente, a derramar volumessempre mais reduzidos de mat�eria no espa�o adjaente. Mas, durante tais etapas primordiais de�orbitas err�atias, quando os orpos irundantes aproximaram-se ao m�aximo do sol, o sol-m~ae foiapaz de reapturar uma grande por�~ao desse material mete�orio.6



Os planetas mais pr�oximos do sol foram os primeiros a ter as suas rota�~oes desaeleradas pelafri�~ao devida ao efeito da gravidade tipo mar�e. Essas inuênias gravitaionais ontribuem tamb�empara a estabiliza�~ao das �orbitas planet�arias, pois atuam omo um freio sobre a veloidade de rota�~aoem torno do eixo planet�ario, levando um planeta a girar sempre mais devagar, at�e que essa rota�~aoaxial esse, deixando um hemisf�erio do planeta sempre voltado para o sol ou para o orpo maior,omo �e ilustrado pelo planeta Mer�urio e pela Lua, a qual gira sempre om a mesma fae voltadapara Urantia.Quando as fri�~oes do tipo mar�e tornarem-se uniformizadas na Terra e na Lua, a Terra ir�a semprevoltar o mesmo hemisf�erio para a Lua e o dia e o mês ser~ao an�alogos - om uma dura�~ao em torno de47 dias. Ao atingir essa estabilidade de �orbitas, as fri�~oes do tipo mar�e reverter~ao a sua a�~ao, n~aomais tendendo a afastar a Lua da Terra, mas gradualmente atraindo o sat�elite na dire�~ao do planeta.E ent~ao, naquele futuro distante, quando a Lua hegar �a distânia de era de dezoito mil quilômetrosda Terra, a a�~ao da gravidade desta provoar�a um olapso da Lua, pois uma explos~ao ausada pelagravidade do tipo mar�e levar�a a Lua a despeda�ar-se em pequenas part��ulas, que poder~ao reunir-seem torno do mundo, omo an�eis de mat�eria, semelhantes aos de Saturno, ou ent~ao, talvez, aindogradualmente na Terra, omo meteoros.Se os orpos espaiais possu��rem tamanhos e densidades semelhantes, poder~ao oorrer olis~oes.Contudo, se dois orpos espaiais de densidades semelhantes forem relativamente desiguais em tama-nho, e o menor aproximar-se progressivamente do maior, a ruptura do orpo menor oorrer�a a partirdo instante em que o raio da sua �orbita tornar-se menor que duas vezes e meia o tamanho do raiodo orpo maior. As olis~oes entre os gigantes do espa�o, na verdade, s~ao raras; ontudo as explos~oesde orpos menores ausadas pela gravidade do tipo mar�e s~ao muito omuns.As estrelas adentes oorrem em enxames, porque s~ao fragmentos de orpos maiores de mat�eriadesloados pela gravidade do tipo mar�e exerida por orpos irunvizinhos ainda maiores. Os an�eisde Saturno s~ao fragmentos de um sat�elite pulverizado. Uma das luas de J�upiter, no presente, est�aaproximando-se perigosamente da zona r��tia de fraturamento, por ausa do efeito da mar�e; e,dentro de uns pouos milh~oes de anos, ou ser�a absorvida pelo planeta, ou ser�a submetida aos efeitosfragmentadores da gravidade tipo mar�e. O quinto planeta do sistema solar, em um tempo muitoremoto, perorria uma �orbita irregular, periodiamente aproximando-se mais e mais de J�upiter,at�e que entrou na zona r��tia de fragmenta�~ao, por ausa da gravidade tipo mar�e, havendo sidofragmentado, rapidamente, onvertendo-se no atual intur~ao de aster�oides.H�a quatro bilh~oes de anos, preseniou-se a organiza�~ao dos sistemas de J�upiter e Saturno, quaseomo s~ao observados hoje, �a exe�~ao das suas luas, que ontinuaram a ter o seu tamanho aumentadodurante v�arios bilh~oes de anos. De fato, todos os planetas e sat�elites deste sistema solar est~ao aindaresendo, por ausa de uma ont��nua apta�~ao de meteoros.H�a três bilh~oes e meio de anos, os n�uleos de ondensa�~ao dos outros dez planetas estavam bemformados; e os n�uleos da maioria das luas estavam intatos, embora alguns dos sat�elites menores sehajam unido, mais tarde, para formar as luas atuais maiores. Tal idade pode ser onsiderada a erada forma�~ao planet�aria.H�a três bilh~oes de anos, o sistema solar estava funionando quase omo hoje o faz. Os seusmembros ontinuavam a aumentar em tamanho, �a medida que, em um ritmo prodigioso, os meteorosdo espa�o au��am aos planetas e seus sat�elites.Por volta dessa �epoa, o vosso sistema solar estava oloado no registro f��sio de N�ebadon e tinhaj�a o seu nome, Monm�atia.H�a dois bilh~oes e meio de anos, os planetas haviam aumentado imensamente o seu tamanho.Urantia era uma esfera bem desenvolvida, om era de um d�eimo da sua massa atual e estavaainda resendo rapidamente por absor�~ao de meteoros.Toda essa tremenda atividade �e uma parte normal da edi�a�~ao de um mundo evoluion�ario da7



ordem de Urantia e onstitui a parte preliminar astronômia para o estabeleimento do en�ario que�e o ome�o da evolu�~ao f��sia dos mundos do espa�o, na prepara�~ao para as aventuras da vida notempo.1.7 A Era Mete�oria - A Era Vulânia (A Atmosfera Pla-net�aria Primitiva)Durante esses tempos primitivos, as regi~oes do espa�o do sistema solar estavam repletas de orposdiminutos, de fragmenta�~oes e ondensa�~ao, e, na ausênia de uma atmosfera protetora de ombust~ao,esses orpos espaiais olidiam diretamente om a superf��ie de Urantia. Tais impatos inessantesmantinham a superf��ie do planeta mais ou menos aqueida, e isso ome�ou, junto om a a�~aoresente da gravidade, �a medida que a esfera �ava maior, a oloar em opera�~ao aquelas inuêniasque gradualmente levaram os elementos mais pesados, omo o ferro, a aumularem-se mais e maisno entro do planeta.H�a dois bilh~oes de anos, a Terra, deididamente, ome�ou a avantajar-se em rela�~ao �a Lua. Oplaneta sempre havia sido maior do que o seu sat�elite, mas n~ao havia tanta diferen�a entre os seustamanhos at�e por volta dessa �epoa, quando enormes orpos espaiais foram aptados pela Terra.Urantia, ent~ao, tinha um quinto do seu tamanho atual e tornava-se grande o su�iente para mantera atmosfera primitiva que havia ome�ado a surgir, omo resultado do onfronto elementar entre ointerior aqueido e a rosta exterior que se resfriava.A atividade vulânia de�nida data desses tempos. O alor interno da Terra ontinuava a au-mentar pelo mergulho ada vez mais fundo dos elementos radioativos, ou mais pesados, trazidos doespa�o pelos meteoros. O estudo desses elementos radioativos revelar�a que Urantia, na sua superf��ie,tem mais de um bilh~ao de anos. O rel�ogio radioativo �e o vosso indiador temporal mais on��avel paraobter estimativas ient���as da idade do planeta, mas todos esses �alulos resultam por demais su-per�iais, porque os materiais radioativos, dispon��veis para a vossa pesquisa, derivam ompletamenteda superf��ie terrestre e, portanto, representam aquisi�~oes relativamente reentes desses elementospor parte de Urantia.H�a um bilh~ao e meio de anos, a Terra possu��a dois ter�os do seu tamanho atual, enquanto aLua estava pr�oxima da massa que hoje apresenta. Se omparado ao da Lua, o r�apido aumento daTerra, em tamanho, apaitou-a a ome�ar a roubar aos pouos a esassa atmosfera que o seu sat�elitepossu��a originalmente.A a�~ao vulânia nesse per��odo atinge o seu apogeu. Toda a Terra �e um verdadeiro inferno de fogo,ent~ao; a superf��ie assemelha-se ao seu estado de fus~ao anterior, antes que os metais mais pesadostivessem ido para o entro por for�a da gravidade. Essa �e a idade vulânia. Contudo, uma rostaonstitu��da prinipalmente de granito, relativamente mais leve, forma-se aos pouos. O en�ario vaisendo estabeleido para que o planeta possa um dia vir a sustentar a vida.A atmosfera primitiva do planeta evolui vagarosamente, agora ontendo um pouo de vapor de�agua, mon�oxido de arbono, di�oxido de arbono e loreto de hidrogênio; mas om pouo ou ne-nhum nitrogênio e oxigênio livres. A atmosfera de um mundo na idade vulânia apresenta umespet�aulo estranho. Al�em dos gases aima menionados, �e pesadamente arregada pelos numerososgases vulânios, e, �a medida que o intur~ao de ar amaduree, tamb�em �e arregada pelos produtosda ombust~ao das pesadas huvas mete�orias que onstantemente se abatem sobre a superf��ie doplaneta. Essa ombust~ao mete�oria mant�em o oxigênio atmosf�erio em um n��vel de quase exaust~aoe o bombardeamento mete�orio ainda �e tremendo.Com o tempo, a atmosfera tornou-se mais estabilizada e resfriada o su�iente para dar in��io�a preipita�~ao de huva sobre a superf��ie rohosa quente do planeta. Durante milhares de anos,8



Urantia permaneeu envolvida por uma imensa e ont��nua amada de vapor. E nessas idades, o solnuna brilhou sobre a superf��ie da Terra.Uma grande parte do arbono da atmosfera onsistiu no substrato de forma�~ao dos arbonatos dev�arios metais que abundavam nas amadas super�iais do planeta. Mais tarde, quantidades aindamaiores desses gases arbônios foram onsumidas pela vida vegetal primitiva que proliferava.Os uxos ont��nuos de lava e meteoros que a��am, mesmo nos per��odos ulteriores, esgotavam quaseompletamente o oxigênio do ar. E, inlusive, os primeiros dep�ositos dos oeanos primitivos, logodepois de surgidos n~ao ontinham nenhuma pedra olorida, nem xistos. Durante um longo tempoap�os o surgimento do oeano n~ao houve virtualmente nenhum oxigênio livre na atmosfera; e este n~aosurgiu em quantidades signi�ativas at�e ter sido mais tarde gerado pelas algas marinhas e outrasformas de vida vegetal.A atmosfera planet�aria primitiva da idade vulânia oferee poua prote�~ao ontra os impatosda olis~ao dos enxames mete�orios. Milh~oes e milh~oes de meteoros s~ao apazes de penetrar nesseintur~ao de ar, esmagando-se ontra a rosta do planeta omo orpos s�olidos. �A medida que passa otempo, por�em, um n�umero ada vez menor de meteoros revela-se de tamanho su�iente para resistirao esudo de fri�~ao, ada vez mais forte, da atmosfera sempre mais ria em oxigênio nessas erasmais reentes.1.8 A Estabiliza�~ao da Crosta Terrestre - A Idade dos Ter-remotos (O Oeano Mundial e o Primeiro Continente)H�a um bilh~ao de anos, deu-se o ome�o efetivo da hist�oria de Urantia. O planeta havia atingidoaproximadamente o seu tamanho atual. E, por volta dessa �epoa, foi oloado nos registros f��siosde N�ebadon e lhe foi dado o seu nome: Urantia.A atmosfera, junto om uma ont��nua preipita�~ao de umidade, failitava o resfriamento da rostaterrestre. A a�~ao vulânia logo equalizou a press~ao do alor interno e a ontra�~ao da rosta; e,quando a atividade vulânia dereseu, rapidamente, os terremotos surgiram e, enquanto isso, oper��odo de resfriamento e ajustamento da rosta progredia.A hist�oria geol�ogia efetiva de Urantia ome�a quando a rosta terrestre se resfria su�ientementepara permitir a forma�~ao do primeiro oeano. A ondensa�~ao do vapor de �agua na superf��ie emresfriamento da Terra, uma vez iniiada, ontinuou virtualmente at�e ompletar-se. Ao �m desseper��odo, o oeano reobria todo o planeta om uma profundidade m�edia de quase dois quilômetros.As mar�es movimentavam-se ent~ao quase do mesmo modo observado atualmente, mas esse oeanoprimitivo n~ao era salgado; pratiamente onsistia numa obertura de �agua doe por todo o mundo.Naqueles dias, a maior parte do loro estava ombinada om v�arios metais, mas havia o su�iente,em ombina�~ao om o hidrogênio, para tornar essa �agua levemente �aida.No prin��pio dessa era long��nqua, Urantia deve ser vista omo um planeta oberto de �agua. Maistarde, uxos mais profundos de lava e mais densos, portanto, aoraram do fundo do que �e o oeanoPa���o atual; e essa parte da superf��ie oberta de �agua tornou-se uma depress~ao onsider�avel. Aprimeira massa de terra ontinental emergiu do oeano mundial omo um ajuste que restabeleia oequil��brio da rosta terrestre, a qual se tornava gradativamente mais espessa.H�a 950 milh~oes de anos, Urantia apresenta o quadro de um grande ontinente de terra, eradopor uma vasta extens~ao de �agua, o oeano Pa���o. Os vul~oes ainda s~ao numerosos; e os terremotost~ao freq�uentes quanto graves. Os meteoros ontinuam a bombardear a Terra, mas v~ao diminuindo,de freq�uênia e tamanho. A atmosfera se limpa, mas a quantidade de di�oxido de arbono ontinuaelevada. A rosta terrestre estabiliza-se gradativamente.9



Por volta dessa �epoa, Urantia foi designada para o sistema de Satânia, quanto �a administra�~aoplanet�aria, havendo sido oloada no registro de vida de Norlatiadeque. Ent~ao ome�ou o reonhei-mento administrativo da pequena e insigni�ante esfera, destinada a ser o planeta no qual, subseq�uen-temente, Mihael engajar-se-ia no empreendimento estupendo da auto-outorga mortal, partiipandodas experiênias que levaram Urantia a tornar-se loalmente onheida desde ent~ao omo o \mundoda ruz".H�a 900 milh~oes de anos, Urantia preseniou a hegada do primeiro grupo de explora�~ao de Satânia,enviado de Jerus�em, a �m de examinar o planeta e elaborar um relat�orio sobre a sua adaptabilidadepara transformar-se numa esta�~ao de vida experimental. Essa omiss~ao, onstitu��da de vinte e quatromembros, abrangia Portadores da Vida, Filhos Lanonandeques, Filhos Melquisedeques, sera�ns eoutras ordens de vida eleste, vinuladas �a organiza�~ao e administra�~ao iniial dos planetas.Ap�os efetuar uma pesquisa uidadosa no planeta, essa omiss~ao retornou a Jerus�em e apresentouum relat�orio favor�avel ao Soberano do Sistema, reomendando que Urantia fosse oloada no registrode vida experimental. O vosso mundo, desse modo, foi registrado em Jerus�em omo um planetadeimal; e os Portadores da Vida foram noti�ados de que lhes seria dada a permiss~ao para instituirnovos modelos de mobiliza�~ao meânia, qu��mia e el�etria, assim que, em um momento subseq�uente,viessem om os mandados de transplanta�~ao e implanta�~ao da vida.No tempo devido, foram tomadas medidas para a oupa�~ao planet�aria pela omiss~ao mista dosdoze de Jerus�em, aprovadas pela omiss~ao planet�aria dos setenta de Edêntia. E os planos propostospelos onselheiros assessores dos Portadores da Vida, �nalmente, foram aeitos em S�alvington. Logodepois, as teledifus~oes de N�ebadon divulgaram o an�unio de que Urantia tornar-se-ia um en�arioonde os Portadores da Vida iriam exeutar o seu sexag�esimo experimento em Satânia, destinado aampliar e a melhorar o tipo Satânia de modelos de vida de N�ebadon.Pouo tempo depois de Urantia haver sido reonheida pela primeira vez por interm�edio dastransmiss~oes universais a todo N�ebadon, foi-lhe onferido o status pleno de aeita�~ao no universo.Logo depois, ela foi registrada nos arquivos dos planetas-sede do setor menor e do setor maior dosuperuniverso; e, antes que essa idade terminasse, Urantia havia entrado no registro da vida planet�ariaem Uversa.Toda essa idade �ou araterizada por tempestades freq�uentes e violentas. A rosta iniial daTerra estava em um estado de uênia ont��nua. O resfriamento super�ial alternava-se om imensosuxos de lava. Em nenhum lugar podia ser enontrado, super�ialmente, nada que fosse da rostaoriginal do planeta. Tudo estava sendo misturado, muitas vezes, �as lavas de origens profundas emextrus~ao; e de novo tudo era juntado aos dep�ositos subseq�uentes do oeano primitivo, que abrangiatodo o mundo.Em nenhum lugar, na superf��ie do mundo, ser~ao enontradas mais das remanesentes modi�adasdessas antigas rohas pr�e-oeânias, do que no nordeste do Canad�a, perto da ba��a de Hudson. Aquelaextensa eleva�~ao gran��tia �e omposta de pedra que pertene �as idades pr�e-oeânias. As suasamadas de roha foram aqueidas, dobradas, toridas; e, de novo reurvadas e, uma vez mais,ainda, submetendo-se a todas essas experiênias metam�or�as de deforma�~ao.Ao longo das idades oeânias, depositaram-se enormes amadas de pedra estrati�ada, livre defossiliza�~oes, sobre esse antiq�u��ssimo fundo de oeano (a pedra al�aria pode formar-se omo resultadode uma preipita�~ao qu��mia; nem todo o al�ario mais antigo foi produzido por dep�osito de vidamarinha). Em nenhuma dessas forma�~oes rohosas antigas ser~ao enontradas evidênias de vida; elasn~ao ontêm f�osseis, a n~ao ser que, por aaso, dep�ositos mais reentes, da idade das �aguas, se hajammisturado a essas amadas mais antigas, anteriores �a vida.A rosta iniial da Terra era altamente inst�avel, mas as montanhas n~ao estavam em proesso deforma�~ao. O planeta ontraiu-se sob a press~ao da gravidade, enquanto se formava. As montanhasn~ao s~ao resultado do olapso da rosta em resfriamento de uma esfera em ontra�~ao; elas surgem10



mais tarde, sendo o resultado da a�~ao da huva, da gravidade e da eros~ao.A massa ontinental terrestre dessa era foi aumentando, at�e que obriu quase dez por ento dasuperf��ie da Terra. Os terremotos graves s�o tiveram in��io depois que a massa ontinental de terraemergiu at�e bem aima do n��vel da �agua. Uma vez iniiados, aumentaram em freq�uênia e severidade,por idades suessivas. Durante milh~oes e milh~oes de anos, os terremotos foram diminuindo, masUrantia ainda apresenta uma m�edia de quinze tremores por dia.H�a 850 milh~oes de anos, teve in��io a primeira �epoa de estabiliza�~ao real da rosta da Terra.A maior parte dos metais mais pesados se havia assentado na dire�~ao do entro do globo; a rostaem resfriamento havia deixado de sofrer realques em uma esala t~ao extensa quanto nas idadesanteriores. Fiou estabeleido um melhor equil��brio entre a extrus~ao de terra e o leito mais pesadodo oeano. O uxo do leito de lava sob a amada da rosta tomou quase uma dimens~ao mundial, e issoompensou e estabilizou as utua�~oes devidas ao resfriamento, ontra�~ao e deslizamentos super�iais.A freq�uênia e a severidade das erup�~oes vulânias e terremotos ontinuaram a diminuir. Aatmosfera estava limpando-se dos gases vulânios e do vapor de �agua, mas a porentagem de di�oxidode arbono ainda era alta.As perturba�~oes el�etrias no ar e na terra tamb�em diminu��am. Os uxos de lava haviam trazido�a superf��ie uma mistura de elementos que diversi�avam a rosta, isolando melhor o planeta dealgumas das energias do espa�o. E tudo isso foi muito �util para failitar o ontrole da energiaterrestre e estabilizar o seu uxo, o que �e revelado pelo funionamento dos p�olos magn�etios.H�a 800 milh~oes de anos, preseniou-se a inaugura�~ao da primeira grande �epoa de solo �rme, aidade da emergênia resente dos ontinentes.Desde a ondensa�~ao da hidrosfera terrestre, iniialmente em um oeano mundial e subseq�uen-temente no oeano Pa���o, deve-se ter em onta que este �ultimo orpo de �agua ent~ao obria noved�eimos da superf��ie da Terra. Os meteoros, aindo no mar, aumularam-se no fundo dos oeanos;pois, de um modo geral, os meteoros s~ao ompostos de materiais pesados. Aqueles que a��am emterra eram, em grande medida, oxidados e subseq�uentemente desgastados pela eros~ao e, ainda, ar-rastados omo aluvi~oes at�e as baias do oeano. Assim, o fundo do oeano tornou-se ada vez maispesado e, aresentado a isso havia o peso de um orpo de �agua de era de quinze quilômetros deprofundidade, em alguns pontos.O resente peso do oeano Pa���o ontinuou a agir no sentido de levantar a massa ontinental deTerra. A Europa e a �Afria ome�aram a emergir das profundezas do Pa���o e, onomitantemente,tamb�em emergiram aquelas massas atualmente hamadas de Austr�alia, Am�eria do Sul e do Norte,e o ontinente da Ant�artida; enquanto o leito do oeano Pa���o iniiou mais um afundamentoompensat�orio. Ao �m desse per��odo, quase um ter�o da superf��ie do planeta onsistia em terras,todas em um �unio orpo ontinental.Com esse aumento na eleva�~ao das terras, apareeram as primeiras diferen�as lim�atias no pla-neta. A eleva�~ao das terras, as nuvens �osmias e as inuênias oeânias onstitu��ram-se nos fatoresprinipais a ausar as utua�~oes lim�atias. A espinha dorsal da massa de terra asi�atia alan�ouuma altitude de quase quinze mil metros, na �epoa da emergênia m�axima das terras. Tivesse ha-vido muita umidade no ar, utuando sobre essas regi~oes sumamente elevadas, enormes apas de geloter-se-iam formado; e a idade do gelo teria hegado muito antes. Centenas de milh~oes de anos sepassariam antes que tanta terra de novo surgisse aima da �agua.H�a 750 milh~oes de anos, surgiram as primeiras fendas na massa de terra ontinental, omo a grandefenda separando o norte e o sul, a qual mais tarde foi preenhida pelas �aguas do oeano e preparouo aminho para o movimento no sentido oeste dos ontinentes da Am�eria do Norte e Am�eria doSul, inlusive a Groenlândia. A longa falha leste-oeste separou a �Afria da Europa, distaniando doontinente asi�atio as massas de terra da Austr�alia, das ilhas do Pa���o, e da Ant�artida.11



H�a 700 milh~oes de anos, Urantia estava aproximando-se da maturidade em termos de ondi�~oesneess�arias �a manuten�~ao da vida. Os movimentos dos ontinentes ontinuavam; o oeano penetravaada vez mais nas terras, formando longos dedos de mar e riando aquelas �aguas rasas e abrigadas,nas ba��as, que t~ao adequadas s~ao omo habitat da vida marinha.H�a 650 milh~oes de anos, preseniou-se mais uma separa�~ao das massas terrestres e, onseq�uente-mente, mais uma expans~ao dos mares ontinentais. E essas �aguas estavam rapidamente atingindoaquele grau de salinidade essenial �a vida de Urantia.Esses mares e os seus suessores estabeleeram os registros de vida em Urantia, omo foi sub-seq�uentemente desoberto em p�aginas de pedra bem onservadas, volume sobre volume, �a medidaque uma era suedeu �a outra, e uma idade �a outra. Na realidade esses mares internos das �epoasremotas foram os ber�os da evolu�~ao.[Apresentado por um Portador da Vida, membro do Corpo original de Urantia e, atualmente,observador residente.℄
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Cap��tulo 2O Estabeleimento da Vida em UrantiaEM TODO o Satânia, h�a apenas sessenta e um mundos semelhantes a Urantia, planetas de mo-di�a�~ao da vida. Os mundos habitados, na sua maioria, s~ao povoados de aordo om t�eniasestabeleidas e, em tais esferas, os Portadores da Vida têm poua liberdade para fazer variar os seusplanos de implanta�~ao da vida. Todavia, um mundo, entre dez, �e designado omo planeta deimal,e destinado ao registro espeial dos Portadores da Vida; e, nesses planetas, �e-nos permitido efetuarertos experimentos de vida, num esfor�o para modi�ar ou possivelmente aperfei�oar o padr~ao dostipos de seres vivos no universo.2.1 Os Pr�e-requisitos para a Vida F��siaH�a 600 milh~oes de anos, a omiss~ao de Portadores da Vida, enviada de Jerus�em, hegou em Urantiae ome�ou o estudo das ondi�~oes f��sias preparat�orias, para dar in��io �a vida no mundo de n�umero606, do sistema de Satânia. Essa seria a nossa sexent�esima sexta experiênia de iniia�~ao da vidanos padr~oes de N�ebadon, em Satânia, e a nossa sexag�esima oportunidade de efetuar altera�~oes einstituir modi�a�~oes no projeto b�asio padr~ao da vida do universo loal.Deve �ar laro que os Portadores da Vida n~ao podem iniiar a vida antes de uma esfera estaramadureida para a inaugura�~ao do ilo evoluion�ario. E tamb�em n~ao podemos promover um de-senvolvimento mais r�apido da vida do que aquele que pode ser suportado e aomodado pelo progressof��sio do planeta.Os Portadores da Vida de Satânia haviam projetado um padr~ao de vida baseado no loreto des�odio; e, portanto, nenhum passo poderia ser dado, no sentido de plantar essa vida, antes que as�aguas dos oeanos se houvessem tornado su�ientemente salgadas. O tipo urantiano de protoplasmapode funionar apenas em uma solu�~ao salina adequada. Toda a vida anestral - vegetal e animal -evoluiu em um habitat dentro de tal solu�~ao salina. E mesmo os animais terrestres mais altamenteorganizados n~ao poderiam ontinuar a viver, se essa mesma solu�~ao salina essenial n~ao irulassenos seus orpos, na orrente sang�u��nea, que livremente banha e literalmente submerge ada pequena�elula viva nessa \profundidade marinha salgada".Os vossos anestrais primitivos irulavam livremente no oeano salgado; hoje, essa mesma solu�~aosalina oeânia irula livremente nos vossos orpos, banhando ada �elula individual om um l��quidoqu��mio ompar�avel, em essênia, �a �agua salgada que estimulou as primeiras rea�~oes protoplasm�atiasdas primeiras �elulas que funionaram om vida no planeta.Contudo, quando essa idade tem in��io, Urantia enontra-se, em todos os sentidos, evoluindopara um estado favor�avel �a sobrevivênia das formas iniiais da vida marinha. De modo seguro evagarosamente, os desenvolvimentos f��sios na Terra e regi~oes espaiais adjaentes preparam o en�ario13



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



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



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



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



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



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



das grandes massas de terra.Durante esses tempos de vida marinha primitiva, grandes �areas das margens ontinentais afunda-ram nos mares a profundidades de um a oitoentos metros. Grande parte dos arenitos mais antigos eoutros onglomerados representam as aumula�~oes sedimentares dessas antigas margens. As rohassedimentares, pertenentes a essa estrati�a�~ao mais antiga, repousam diretamente sobre amadasque datam de muito antes da origem da vida, e remontam ao apareimento iniial do oeano mundial.Algumas das amadas mais super�iais desses dep�ositos de roha de transi�~ao ontêm pequenasquantidades de xistos e de ard�osias de ores esuras, indiando a presen�a de arbono orgânio eatestando a existênia dos anestrais das formas de vida vegetal que invadiram a Terra durante a eraCarbon��fera subseq�uente, ou era do arv~ao. Boa parte do obre nessas amadas de rohas resultade dep�ositos de �agua. Um pouo desse obre �e enontrado nas �ssuras de rohas mais antigas e vemda onentra�~ao de �aguas pantanosas turfosas de alguma antiga linha de osta abrigada. As minasde ferro da Am�eria do Norte e da Europa est~ao loalizadas em dep�ositos e extrus~oes que repousam,em parte, sobre rohas mais antigas n~ao estrati�adas e, em parte, sobre essas rohas estrati�adasposteriormente, dos per��odos de transi�~ao de forma�~ao da vida.Essa era testemunha a dissemina�~ao da vida pelas �aguas do mundo; a vida marinha tornara-sej�a bem estabeleida em Urantia. O fundo dos mares rasos, mas longos, adentrando nas terras, est�asendo gradualmente invadido por um resimento profuso e luxuriante de vegeta�~ao, enquanto as�aguas da linha osteira enontram-se infestadas das formas simples de vida animal.Toda essa hist�oria est�a gra�amente ontada, nas p�aginas fossilizadas do vasto \livro de pedra",o arquivo deste mundo. E as p�aginas desse giganteso registro biogeol�ogio dir~ao, infalivelmente, averdade, t~ao logo v�os adquirirdes a apaidade para fazer a interpreta�~ao delas. Muitos desses fundosmarinhos antigos est~ao agora elevados bem aima do n��vel da superf��ie terrestre e os seus dep�ositos,de idade sobre idade, ontam a hist�oria das lutas pela vida naqueles dias iniiais. Como disse o vossopoeta, �e literalmente verdade que \o p�o sobre o qual pisamos esteve vivo outrora".[Apresentado por um membro do Corpo de Portadores da Vida de Urantia, atualmente residenteneste planeta.℄
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Cap��tulo 3A Era da Vida Marinha em UrantiaCONSIDERAMOS a hist�oria de Urantia tendo o seu ome�o h�a era de um bilh~ao de anos, abran-gendo ino eras maiores:1. A era da pr�e-vida que se estende pelos primeiros quatroentos e inq�uenta milh~oes de anos;aproximadamente desde a �epoa em que o planeta atingiu o seu tamanho atual at�e o tempodo estabeleimento da vida. Os vossos pesquisadores designaram este per��odo omo a eraArqueoz�oia.2. A era da aurora da vida que abrange os ento e inq�uenta milh~oes de anos seguintes. Esta�epoa interp~oe-se entre a era preedente, de pr�e-vida, ou idade dos atalismos, e o per��odoseguinte, de uma vida marinha mais desenvolvida. Esta �e onheida dos vossos pesquisadoresomo a era Proteroz�oia.3. A era da vida marinha obre os duzentos e inq�uenta milh~oes de anos subseq�uentes. E �e maisonheida vossa omo sendo a era Paleoz�oia.4. A era da vida terrestre primitiva estende-se aos em milh~oes de anos seguintes e v�os a onheeisomo a era Mesoz�oia.5. A era dos mam��feros oupa os �ultimos inq�uenta milh~oes de anos. Esta era, de tempos reentes,�e a onheida omo era Cenoz�oia.A era de vida marinha, assim, obre era de um quarto da vossa hist�oria planet�aria. Podeser subdividida em seis longos per��odos; ada um araterizado por ertos desenvolvimentos bemde�nidos, tanto nos dom��nios geol�ogios quanto nos reinos biol�ogios.No in��io dessa era, o fundo dos mares, as extensas plataformas ontinentais e numerosas baiaslitorâneas rasas est~ao obertas de prol��fera vegeta�~ao. As formas mais simples e primitivas de vidaanimal j�a se enontram desenvolvidas, a partir dos organismos vegetais preedentes, e os organismosanimais mais simples j�a perorrem o seu aminho gradualmente ao longo das linhas osteiras dasv�arias massas de terra e, en�m, os in�umeros mares interiores fervilham de vida marinha primitiva.Como t~ao pouos desses organismos iniiais tinham arapa�as, pouqu��ssimos foram preservados omof�osseis. Todavia, o en�ario est�a pronto para os ap��tulos de abertura daquele grande \livro depedra" de preserva�~ao dos registros da vida, t~ao metodiamente depositado durante as idades que sesuederam.O ontinente da Am�eria do Norte �e maravilhosamente rio em dep�ositos ontendo f�osseis detodas as eras de vida marinha. As primeir��ssimas e mais antigas amadas est~ao separadas dos�ultimos estratos do per��odo preedente por grandes dep�ositos erosivos que nitidamente distinguemesses dois est�agios do desenvolvimento planet�ario.21



3.1 A Vida Marinha Primitiva nos Mares Rasos - A Idadedos TrilobitasPor volta da aurora desse per��odo de relativa quietude na superf��ie da Terra a vida est�a on�nadaaos v�arios mares interiores e �a linha oeânia do litoral, pois n~ao evoluiu ainda nenhuma forma deorganismo terrestre. Os animais marinhos primitivos est~ao bem estabeleidos e preparados para opr�oximo desenvolvimento evoluion�ario. As amebas s~ao os sobreviventes t��pios desse est�agio iniialde vida animal, tendo surgido mais para o �nal do per��odo preedente de transi�~ao.H�a 400 milh~oes de anos, a vida marinha, tanto a vegetal quanto a animal, est�a bastante bemdistribu��da por todo o mundo. O lima do planeta torna-se um pouo mais quente e mais regular.H�a uma inunda�~ao geral dos litorais dos v�arios ontinentes, partiularmente os da Am�eria do Sul edo Norte. Novos oeanos apareem, e as massas mais antigas de �agua resem amplamente.A vegeta�~ao agora, pela primeira vez, avan�a terra aima e logo faz um progresso onsider�avel deadapta�~ao a um habitat n~ao marinho.Subitamente e sem grada�~ao de anestrais surgem os primeiros animais multielulares. Os trilo-bitas evolu��ram e, durante idades, eles dominam os mares. Do ponto de vista da vida marinha, esta�e a idade dos trilobitas.Na parte mais reente dessa �epoa, grande parte da Am�eria do Norte e Europa emergiu dos mares.A rosta da Terra estava temporariamente estabilizada; montanhas ou, melhor, altas eleva�~oes deterra ergueram-se ao longo das ostas do Atlântio e do Pa���o, nas Antilhas e sul da Europa. Todaa regi~ao do Caribe estava bastante elevada.H�a 390 milh~oes de anos, as terras estavam ainda elevadas. Em partes oidentais e orientais daAm�eria e na Europa oidental, podem ser enontrados os estratos de roha depositados duranteessas �epoas, e essas s~ao as rohas mais antigas a onter f�osseis de trilobitas. Havia muitos longosgolfos, em forma de dedo, om a �agua projetando-se para dentro das massas de terra, nos quais foramdepositadas essas rohas ontendo f�osseis.Dentro de uns pouos milh~oes de anos, o oeano Pa���o estaria ome�ando a invadir os ontinentesamerianos. O afundamento da terra foi devido prinipalmente ao ajustamento da rosta, embora amovimenta�~ao lateral da terra, ou movimenta�~ao ontinental, fosse tamb�em um fator.H�a 380 milh~oes de anos, a �Asia estava afundando, e todos os outros ontinentes experimentavamuma emers~ao de poua dura�~ao. �A medida, por�em, que essa �epoa avan�ou, o oeano Atlântiore�em-surgido fazia grandes inurs~oes em toda a osta adjaente. O Atlântio do norte ou os mares�artios estavam ent~ao ligados �as �aguas meridionais do golfo. Quando esse mar do sul invadiu adepress~ao apalahiana, as suas ondas quebraram-se a leste ontra montanhas t~ao altas quanto osAlpes; em geral, ontudo, os ontinentes eram terras baixas e desinteressantes, bastante desprovidasde beleza ênia.Os dep�ositos sedimentares dessas idades s~ao de quatro esp�eies:1. Os onglomerados - mat�eria depositada perto das linhas de osta.2. Os arenitos - dep�ositos feitos em �aguas rasas, mas onde as ondas eram su�ientes para impediro dep�osito de lodo.3. Os xistos - dep�ositos feitos em �aguas mais profundas e almas.4. O al�ario - inluem-se aqui os dep�ositos de onhas de trilobitas em �aguas profundas.Os f�osseis de trilobitas dessa �epoa apresentam ertas uniformidades b�asias, aompanhadas devaria�~oes bem assinaladas. Os desenvolvimentos animais iniiais das três implanta�~oes originais22



da vida eram arater��stios; aqueles que apareeram no hemisf�erio oidental eram ligeiramentediferentes daqueles do grupo eurasiano e austral�asio, ou australiano-ant�artido.H�a 370 milh~oes de anos, oorreram submers~oes tremendas, quase totais, da Am�eria do Nortee Am�eria do Sul; seguidas dos afundamentos da �Afria e Austr�alia. Apenas algumas partes daAm�eria do Norte permaneeram aima desses mares rasos do Cambriano. Cino milh~oes de anosmais tarde, os mares estavam retraindo-se diante da eleva�~ao da terra. E todos esses fenômenos deafundamento e eleva�~ao de terras n~ao eram dr�astios, aonteendo vagarosamente durante milh~oesde anos.Os estratos, ontendo f�osseis dos trilobitas dessa �epoa, aoram aqui e ali em todos os ontinentes,exeto na �Asia Central. Em muitas regi~oes, tais rohas s~ao horizontais, mas, nas montanhas, elass~ao inlinadas e distoridas por ausa da press~ao e das dobras. E tais press~oes modi�aram, emmuitos loais, o ar�ater original de tais dep�ositos. O arenito transformou-se em quartzo, o xistotransformou-se em ard�osia, enquanto o al�ario onverteu-se em m�armore.H�a 360 milh~oes de anos, as terras ainda estavam emergindo. A Am�eria do Norte e a Am�eria doSul enontravam-se bem aima do mar. A Europa oidental e as Ilhas Britânias estavam emergindo,exeto partes do Pa��s de Gales, que se ahavam profundamente submersas. N~ao havia grandeslen��ois de gelo durante essas idades. Os dep�ositos supostamente glaiais que surgiram por ausadesses estratos, na Europa, na �Afria, na China e na Austr�alia, s~ao devidos a montanhas glaiaisou ao desloamento de detritos glaiais de origem reente. O lima, no todo global, era oeânio,n~ao ontinental. Os mares do sul ent~ao eram mais quentes que atualmente e estendiam-se desde aAm�eria do Norte at�e as regi~oes polares. A orrente do golfo orria pela parte entral da Am�eria doNorte, sendo deetida na dire�~ao leste para banhar e aqueer as margens da Groenlândia, fazendodaquele ontinente, hoje oberto por um manto de gelo, um verdadeiro para��so tropial.A vida marinha era mais uniforme, em todo o planeta, sendo onstitu��da de algas marinhas,organismos unielulares, esponjas simples, trilobitas e outros rust�aeos - amar~oes, aranguejos elagostas. Três mil variedades de braqui�opodes apareeram, no �nal desse per��odo; e, dessas, apenasduzentas sobreviveram. Esses animais representam uma variedade de vida primitiva que hegou at�eo tempo presente pratiamente sem se alterar.Mas os trilobitas eram as riaturas vivas predominantes. Eram animais sexuados e existiram emmuitas formas; sendo maus nadadores, utuavam pregui�osamente na �agua ou se rastejavam ao longodo fundo do mar, enolhendo-se por autoprote�~ao, quando ataados pelos seus inimigos, surgidosposteriormente. E reseram em omprimento, de ino at�e trinta ent��metros, e desenvolveram-seem quatro grupos distintos: os arn��voros, os herb��voros, os on��voros e os \omedores de lodo". Aapaidade de subsistir desse �ultimo grupo, em boa parte de mat�erias inorgânias - sendo o �ultimoanimal multielular om essa apaidade - , explia a sua multiplia�~ao e a sobrevivênia prolongada.Esse era o quadro biogeol�ogio de Urantia no �nal daquele longo per��odo da hist�oria do mundo,abrangendo inq�uenta milh~oes de anos, que os vossos ge�ologos designaram omo o Cambriano.3.2 O Primeiro Est�agio de Inunda�~ao Continental - A Idadedos Animais InvertebradosOs fenômenos peri�odios de eleva�~ao e afundamento das terras, arater��stios dessa �epoa, forambem graduais e n~ao-espetaulares, sendo aompanhados de poua ou nenhuma atividade vulânia.Em todas essas suessivas eleva�~oes e depress~oes de terras, o ontinente-m~ae asi�atio n~ao ompar-tilhou totalmente da hist�oria das outras extens~oes de terra. Ele experimentou muitas inunda�~oes,mergulhando primeiro em uma dire�~ao, e depois em outra, mais partiularmente na sua hist�oriaprimitiva, mas n~ao apresenta os dep�ositos uniformes de roha que podem ser desobertos nos outros23



ontinentes. Em �epoas reentes, a �Asia tem sido a mais est�avel de todas as massas de terra.H�a 350 milh~oes de anos, preseniou-se o ome�o da grande inunda�~ao de todos os ontinentes,exeto da �Asia Central. As massas de terra foram repetidamente obertas de �agua; apenas as terrasaltas da osta permaneeram aima dessas osila�~oes de mares internos rasos, mas espalhados. Trêsinunda�~oes maiores araterizaram esse per��odo, mas, antes que ele terminasse, os ontinentes denovo emergiram; a emers~ao total de terra sendo em quinze por ento maior do que �e atualmente. Aregi~ao do Caribe estava bastante elevada. Esse per��odo n~ao �e bem disernido na Europa, porque asutua�~oes de terra foram menores, enquanto a a�~ao vulânia foi mais persistente.H�a 340 milh~oes de anos, oorreu um outro extenso afundamento de terras, exeto na �Asia ena Austr�alia. As �aguas dos oeanos do mundo eram geralmente ompartilhadas. Essa foi a grandeidade dos dep�ositos al�arios; grande parte das suas rohas foi depositada pelas algas que segregavamal�arios.Uns pouos milh~oes de anos mais tarde, grandes por�~oes dos ontinentes amerianos e europeuome�aram a emergir da �agua. No hemisf�erio oidental, apenas um bra�o do oeano Pa���o per-maneeu sobre o M�exio e sobre a regi~ao das atuais Montanhas Rohosas, mas, perto do �m dessa�epoa, as ostas do Atlântio e do Pa���o ome�aram novamente a afundar.H�a 330 milh~oes de anos, o mundo assistiu ao in��io de uma �epoa de relativa alma, om muitaterra novamente aima da �agua. A �unia exe�~ao desse regime de quietude terrestre foi a erup�~ao dogrande vul~ao da Am�eria do Norte, a leste do Kentuky, em uma das maiores atividades solit�arias devul~oes que o mundo jamais onheeu. As inzas desse vul~ao obriram mil e trezentos quilômetrosquadrados, a uma profundidade de ino a seis metros.H�a 320 milh~oes de anos, oorreu a tereira maior inunda�~ao desse per��odo. As �aguas dessainunda�~ao obriram as terras submergidas pelo dil�uvio preedente e, ao mesmo tempo, se esten-deram at�e mais longe, em muitas dire�~oes, em todas as Am�erias e Europa. A parte leste da Am�eriado Norte e o oeste da Europa �aram entre 3 000 e 4 500 metros sob a �agua.H�a 310 milh~oes de anos, as massas de terra do mundo estavam novamente bem elevadas, exetuando-se a parte sulina da Am�eria do Norte. O M�exio emergiu, riando assim o mar do golfo; e, desdeent~ao, este manteve a sua identidade.A vida, nesse per��odo, ontinua a evoluir. O mundo, uma vez mais, est�a almo e relativamentepa���o; o lima permanee suave e uniforme; as plantas das terras est~ao migrando para distâniasada vez mais extensas e distantes das linhas litorâneas. Os modelos de vida aham-se bem desen-volvidos, embora pouos f�osseis de plantas dessa �epoa sejam enontrados.Essa foi a grande idade da evolu�~ao do organismo animal individual, embora muitas das mudan�asb�asias, tais omo a transi�~ao de vegetal para animal, hajam oorrido anteriormente. A faunamarinha desenvolveu-se at�e o ponto em que todo tipo de vida, abaixo da esala do vertebrado, estavarepresentado nos f�osseis daquelas rohas, que foram depositadas durante esses tempos. Mas todosesses animais eram organismos marinhos. Nenhum animal terrestre havia surgido ainda, exetuando-se uns pouos tipos de vermes que esavavam ao longo das linhas da osta; nem as plantas terrestreshaviam ainda oberto os ontinentes; existia ent~ao muito di�oxido de arbono no ar, para permitir aexistênia de respiradores de ar. Primariamente, todos os animais, exetuando-se alguns dos maisprimitivos, dependiam direta ou indiretamente da vida vegetal para a sua existênia.Os trilobitas ainda eram predominantes. Esses pequenos animais existiam em dezenas de mi-lhares de modelos e foram os predeessores dos modernos rust�aeos. Alguns dos trilobitas tinhamentre vinte e ino e quatro mil olhos min�usulos; outros possu��am rudimentos de olhos. Com ot�ermino desse per��odo, os trilobitas dividiram o dom��nio dos mares om v�arias outras formas de vidainvertebrada. Contudo, desapareeram totalmente durante o ome�o do per��odo seguinte.As algas que segregavam o al�ario estavam bastante espalhadas. Existiam milhares de esp�eies de24



anestrais primitivos dos orais. Os vermes do mar eram abundantes, e havia muitas variedades demedusas que depois �aram extintas. Os orais e os tipos posteriores de esponjas, ent~ao, evolu��ram.Os efal�opodes estavam bem desenvolvidos, e sobreviveram omo n�autilos perolados, polvos, sibas elulas dos tempos atuais.Havia muitas variedades de animais portadores de onhas, mas estas, ent~ao, n~ao se faziam t~aoneess�arias para prop�ositos defensivos, omo nas idades subseq�uentes. Os gastr�opodes estavam pre-sentes nas �aguas dos antigos mares, e inlu��am os aramujos marinhos univalves, os molusos eara�ois. Os gastr�opodes bivalves atravessaram os milh~oes de anos, que nos separam daquela �epoa,quase do mesmo modo omo existiam ent~ao, e abrangem outros molusos, mexilh~oes, ostras e vi-eiras. Os organismos valvulares abrigados em onhas tamb�em evolu��ram, e esses braqui�opodesviviam naquelas �aguas antigas de um modo bastante semelhante ao de hoje; inlusive, possu��am umaartiula�~ao e outras esp�eies de arranjos de prote�~ao nas suas onhas.E assim termina a hist�oria evoluion�aria do segundo grande per��odo da vida marinha, que �eonheido pelos vossos ge�ologos omo o Ordoviiano.3.3 O Est�agio da Segunda Grande Inunda�~ao (O Per��ododos Corais) - A Idade dos Braqui�opodesH�a 300 milh~oes de anos, um outro grande per��odo de submers~ao de terras teve in��io. A invas~ao dosantigos mares silurianos para o norte e para o sul engolfou a maior parte da Europa e da Am�eriado Norte. As terras n~ao estavam muito elevadas aima do mar e, assim, n~ao se produziram muitosdep�ositos ao longo das margens. Os mares estavam repletos de animais de onhas al�arias, ea queda dessas onhas, para o fundo do mar, gradualmente formou amadas muito espessas deal�ario. Este �e o primeiro vasto dep�osito de al�ario, e obre pratiamente toda a Europa e aAm�eria do Norte, mas s�o aparee na superf��ie da Terra em pouos loais. A espessura dessa antigaamada de roha tem, em m�edia, trezentos metros, mas muitos desses dep�ositos, desde ent~ao, foramgrandemente deformados pelos mergulhos, pelas subleva�~oes e falhas, e muitos se transformaram emquartzo, xisto e m�armore.Nas amadas de pedra desse per��odo n~ao s~ao enontradas rohas ��gneas nem lavas, exeto aquelasdos grandes vul~oes do sul da Europa, da parte leste do Maine e dos uxos de lava de Quebe. Aa�~ao vulânia havia terminado em grande parte. Essa foi uma �epoa de grande dep�osito de �agua;pouqu��ssima ou nenhuma montanha formou-se.H�a 290 milh~oes de anos, o mar havia-se afastado onsideravelmente dos ontinentes; e o fundodos oeanos vizinhos estava afundando. As massas de terra ahavam-se pouo alteradas, at�e quesubmergissem novamente. Os movimentos primitivos das montanhas de todos os ontinentes estavamome�ando, e a maior dessas eleva�~oes da rosta situava-se nos Himalaias, na �Asia e nas grandesMontanhas da Caledônia, estendendo-se da Irlanda �a Es�oia e indo at�e Spitzbergen.�E nos dep�ositos dessa idade que grande parte dos gases, do petr�oleo, do zino e do humbo s~aoenontrados, o g�as e o petr�oleo derivando-se das enormes aumula�~oes de mat�erias vegetal e animaldepositadas na �epoa das submers~oes anteriores da terra, enquanto os dep�ositos minerais representama sedimenta�~ao das massas de �aguas estagnadas. Muitos dos dep�ositos de sal em roha pertenem aesse per��odo.Os trilobitas tiveram um r�apido del��nio, e o entro do en�ario foi oupado pelos molusos maioresou os efal�opodes. Esses animais reseram at�e ino metros de omprimento e era de trintaent��metros de diâmetro e tornaram-se os senhores dos mares. Essa esp�eie de animal apareeu des�ubito e dominou a vida no mar.A grande atividade vulânia dessa idade deu-se no setor europeu. Durante milh~oes e milh~oes de25



anos, essas erup�~oes vulânias extensas e violentas n~ao haviam oorrido, do modo omo o fazemagora, em torno da alha do Mediterrâneo e espeialmente na vizinhan�a das Ilhas Britânias. Esseuxo de lava sobre a regi~ao das Ilhas Britânias aparee hoje sob a forma de amadas alternadas delava e de roha, em uma espessura de oito mil metros. Essas rohas foram depositadas em uxosintermitentes de lava, que se espalharam sobre um leito raso de mar, interalando-se, assim, om osdep�ositos de roha, e tudo isso foi subseq�uentemente elevado muito aima do n��vel do mar. Violentostremores de terra aonteeram no norte da Europa, notadamente na Es�oia.O lima oeânio permaneeu suave e uniforme, e mares quentes banhavam as margens das terraspolares. F�osseis de braqui�opodes e outros animais marinhos podem ser enontrados nesses dep�ositos,at�e o P�olo Norte. Os gastr�opodes, braqui�opodes, esponjas e reifes de orais ontinuaram a reser.O �m dessa �epoa testemunha o segundo avan�o dos mares silurianos e uma nova mistura das�aguas dos oeanos do sul e do norte. Os efal�opodes dominam a vida marinha, enquanto formasassoiadas de vida desenvolveram-se, difereniando-se progressivamente.H�a 280 milh~oes de anos, os ontinentes j�a haviam emergido, em grande parte, da segunda inunda�~aosiluriana. Os dep�ositos de roha desse per��odo de submers~ao s~ao onheidos na Am�eria do Norteomo os al�arios do Ni�agara, porque esse �e o estrato de roha sobre o qual as ataratas do Ni�agaraaem agora. Essa amada de roha estende-se desde as montanhas do leste �a regi~ao do vale doMississippi, mas n~ao avan�a mais para o oeste, exeto no lado sul. V�arias amadas estendem-se aoCanad�a, partes da Am�eria do Sul, da Austr�alia e de boa parte da Europa, sendo que a espessuram�edia dessa s�erie do Ni�agara �e de era de duzentos metros. Imediatamente por sobre o dep�osito doNi�agara, em muitas regi~oes, pode ser enontrado um a�umulo de onglomerados, de xistos e rohasde sal. Essa �e uma aumula�~ao de sedimenta�~oes seund�arias. Esse sal preipitou-se em grandeslagoas que se abriram e se feharam, alternadamente, para o mar, e ent~ao oorreu a evapora�~ao,seguida do dep�osito de sal junto om outras mat�erias arreadas na solu�~ao. Em algumas regi~oes,esses leitos de rohas de sal têm vinte metros de espessura.O lima �e regular e suave; os f�osseis marinhos s~ao depositados nas regi~oes �artias. Todavia, ao�nal dessa �epoa, os mares est~ao t~ao exessivamente salgados que pouqu��ssimas vidas sobrevivem.Mais perto do �nal da submers~ao siluriana, aontee um grande aumento dos equinodermos - osl��rios de pedra - , omo �a evideniado pelos dep�ositos de al�arios rin�oides. Os trilobitas quasedesapareeram e os molusos ontinuam sendo os monaras dos mares; a forma�~ao de reifes de oralaumenta onsideravelmente. Durante essa idade, nos loais mais favor�aveis, os esorpi~oes aqu�atiosprimitivos têm a sua primeira evolu�~ao. Logo em seguida, e subitamente, os verdadeiros esorpi~oes- que de fato respiram ar - fazem o seu apareimento.Esses desenvolvimentos terminam o tereiro per��odo de vida marinha, obrindo vinte e inomilh~oes de anos, e �e onheido dos vossos pesquisadores omo o Siluriano.3.4 O Est�agio da Grande Emergênia de Terras (O Per��ododa Vida Vegetal na Terra) - A Idade dos PeixesNa luta de toda uma idade entre terra e �agua, durante longos per��odos o mar tem sido relativamentevitorioso; as �epoas da vit�oria da terra, por�em, est~ao prestes a hegar. E as derivas ontinentaisat�e ent~ao n~ao aonteeram, mas, algumas vezes, pratiamente todas as terras do mundo estiveramligadas por istmos delgados e pontes estreitas de terra.�A medida que a terra emerge da �ultima inunda�~ao siluriana, um per��odo importante para odesenvolvimento do mundo e para a evolu�~ao da vida hega ao �m. �E a aurora de uma nova idade daTerra. A paisagem nua e sem atrativos das �epoas anteriores ome�a a se obrir de uma vegeta�~aoluxuriante, e as primeiras orestas magn���as ir~ao logo apareer.26



A vida marinha dessa idade estava bastante diversi�ada, devido �a segrega�~ao primitiva dasesp�eies; por�em, mais tarde, houve uma mistura e uma assoia�~ao mais livre entre todos esses tiposdiferentes. Os braqui�opodes logo alan�aram o seu �apie, suedidos pelos artr�opodes; e os rust�aeosirr��pedes �zeram a sua primeira apari�~ao. Contudo, o maior aonteimento, dentre todos, foi osurgimento s�ubito da fam��lia dos peixes. E essa se tornou a idade dos peixes, o per��odo da hist�oriado mundo araterizado pelo tipo vertebrado de animais.H�a 270 milh~oes de anos, os ontinentes estavam todos aima da �agua. Durante milh~oes e milh~oesde anos, nuna tanta terra havia estado aima da �agua ao mesmo tempo; foi uma das �epoas demaior emers~ao de terras, em toda a hist�oria do mundo.Cino milh~oes de anos mais tarde, as �areas de terras da Am�eria do Sul e Am�eria do Norte, daEuropa, da �Afria, do norte da �Asia e da Austr�alia estavam ligeiramente inundadas; na Am�eria doNorte, a submers~ao em uma �epoa ou em outra havia sido quase ompleta; e as amadas resultantesde al�ario iam de 150 a 1 500 metros de espessura. Esses v�arios mares devonianos iniialmenteestenderam-se em uma dire�~ao e, ent~ao, em uma outra, de modo que o imenso mar �artio interiornorte-ameriano enontrou uma sa��da para o oeano Pa���o pelo lado norte da Calif�ornia.H�a 260 milh~oes de anos, ao �nal dessa �epoa de depress~oes de terras, a Am�eria do Norte estavaparialmente repleta de mares, tendo onex~oes simultâneas om as �aguas do Pa���o, Atlântio,�Artio e do golfo. Os dep�ositos desses �ultimos est�agios da primeira enhente devoniana têm, emm�edia, trezentos metros de espessura. Os reifes de oral que araterizaram tais �epoas indiam queos mares interiores eram laros e rasos. Esses dep�ositos de oral est~ao expostos nos banos do rioOhio, pr�oximos de Louisville, no Kentuky, e têm era de trinta metros de espessura, abrangendomais de duzentas variedades. Essas forma�~oes de orais estendem-se ao Canad�a e norte da Europa,indo at�e as regi~oes �artias.Em seguida a essas submers~oes, muitas das linhas litorâneas foram onsideravelmente elevadas,de modo que os primeiros dep�ositos �aram obertos por lodo ou xisto. H�a tamb�em um estratovermelho de arenito que arateriza uma das sedimenta�~oes devonianas; e tal amada vermelhaestende-se sobre grande parte da superf��ie da Terra, sendo enontrada na Am�eria do Sul, Am�eriado Norte, Europa, R�ussia, China, �Afria e Austr�alia. Tais dep�ositos vermelhos sugerem ondi�~oes�aridas ou semi-�aridas, mas o lima dessa �epoa ainda era suave e regular.Durante todo esse per��odo, a terra a sudoeste da ilha de Cininnati permaneeu bem aima da�agua. Contudo, grande parte da Europa oidental, inluindo as Ilhas Britânias, submergiu. NoPa��s de Gales, Alemanha e outros loais na Europa, as rohas devonianas apresentam mais de 6 000metros de espessura.H�a 250 milh~oes de anos, testemunhou-se o apareimento da fam��lia dos peixes, os vertebrados, umdos aonteimentos mais importantes de toda a pr�e-evolu�~ao humana.Os artr�opodes, ou rust�aeos, foram os anestrais dos primeiros vertebrados. Os pioneiros dafam��lia dos peixes onsistiram em dois anestrais artr�opodes modi�ados; um tinha um orpo longoonetado �a abe�a e �a auda, enquanto o outro era um pr�e-peixe, sem espinha e sem mand��bulas.Todavia, esses tipos preliminares foram rapidamente destru��dos quando os peixes, os primeiros ver-tebrados do mundo animal, �zeram o seu s�ubito apareimento, vindos do norte.Muitos dos maiores peixes verdadeiros pertenem a essa idade; algumas das variedades om dentesalan�am oito a dez metros de omprimento; os tubar~oes dos dias atuais s~ao os sobreviventes dessesantigos peixes. Os peixes om pulm~oes e oura�as alan�aram o seu �apie evoluion�ario e, antes queessa �epoa terminasse, os peixes j�a se haviam adaptado tanto �as �aguas salgadas, quanto �a �agua doe.Verdadeiros estratos �osseos, om dentes e esqueletos de peixes, podem ser enontrados nos dep�ositosformados mais para o �nal desse per��odo; bem omo rias amadas de f�osseis situadas ao longo daosta da Calif�ornia, pois muitas ba��as abrigadas do oeano Pa���o estendiam-se at�e as terras daquelaregi~ao. 27



A Terra estava sendo rapidamente tomada pelas novas ordens de vegeta�~ao terrestre. At�e ent~ao,pouas plantas havia que resiam na terra sea; elas apenas resiam nas proximidades da �agua.Agora, e de s�ubito, a prol���a fam��lia das samambaias apareeu e espalhou-se om rapidez sobre asuperf��ie das terras, e rapidamente resiam em todas as partes do mundo. Com tronos de sessentaent��metros de diâmetro e doze metros de altura, verdadeiros tipos de �arvores logo se desenvolveram;mais tarde, as folhas evolu��ram, mas essas variedades primitivas possu��am apenas folhagens rudi-mentares. Havia muitas plantas menores, mas os seus f�osseis n~ao s~ao enontrados, pois elas foramdestru��das, em geral, pelas bat�erias que haviam surgido ainda mais edo.�A medida que a terra subia, a Am�eria do Norte tornava-se ligada �a Europa por pontes de terraque se estendiam �a Groenlândia. Hoje, a Groenlândia mant�em os remanesentes dessas plantasterrestres primitivas sob o seu manto de gelo.H�a 240 milh~oes de anos, partes das terras, n~ao s�o da Europa omo da Am�eria do Norte e Am�eriado Sul ome�aram a afundar. Esse afundamento marou o apareimento da �ultima e menos extensadas enhentes devonianas. Os mares do �Artio novamente moveram-se para o sul, sobre grandeparte da Am�eria do Norte; o Atlântio inundou uma grande parte da Europa e da �Asia oidental,enquanto o Pa���o sul obriu a maior parte da �India. Essa inunda�~ao foi lenta no seu surgimento eigualmente lenta na sua retirada. As montanhas Catskill, ao longo da margem oeste do rio Hudson,onstituem um dos maiores monumentos geol�ogios dessa �epoa e podem ser enontrados na superf��ieda Am�eria do Norte.H�a 230 milh~oes de anos, os mares ontinuavam a sua retirada. Grande parte da Am�eria doNorte estava aima da �agua, e atividades vulânias intensas oorreram na regi~ao de S~ao Louren�o(Canad�a). O monte Royal, em Montreal, �e o relevo erodido de um desses vul~oes. Os dep�ositos detoda essa �epoa s~ao bem mostrados nas montanhas apalahianas da Am�eria do Norte, nas quais orio Susquehanna sulou um vale, expondo tais amadas suessivas que atingiram uma espessura demais de 4 000 metros.A eleva�~ao dos ontinentes ontinuou, e a atmosfera estava �ando ria em oxigênio. A Terraahava-se reoberta de vastas orestas de samambaias om trinta metros de altura e �arvores t��piasdaqueles dias; orestas sileniosas, nas quais nenhum som era ouvido, nem mesmo o farfalhar de umafolha, posto que essas �arvores n~ao tinham folhas.E assim hegava ao �nal um dos per��odos mais longos da evolu�~ao da vida marinha, a idade dospeixes. Esse per��odo da hist�oria do mundo perdurou durante quase inq�uenta milh~oes de anos etornou-se onheido dos vossos pesquisadores omo o Devoniano.3.5 O Est�agio da Movimenta�~ao da Crosta (O Per��odo Car-bon��fero das Florestas de Fetos) - A Idade das R~asO surgimento dos peixes durante o per��odo preedente mara o �apie da evolu�~ao da vida marinha.Desse ponto em diante, a evolu�~ao da vida terrestre torna-se ada vez mais importante. E esseper��odo �e aberto om o en�ario quase que idealmente montado para o surgimento dos primeirosanimais terrestres.H�a 220 milh~oes de anos, uma grande parte das �areas das terras ontinentais, inluindo a maiorparte da Am�eria do Norte, estava sobre as �aguas. A terra estava repleta de uma vegeta�~ao luxuriante;essa foi realmente a idade das samambaias. O di�oxido de arbono ainda se fazia presente na atmosfera,mas em um grau deresente.Pouo depois, a parte entral da Am�eria do Norte foi inundada, formando-se dois grandes maresinteriores. Os planaltos, ao longo das ostas do Atlântio e do Pa���o, situavam-se pouo al�em daslinhas osteiras atuais. Esses dois mares em breve tiveram as suas �aguas unidas e as diferentes formas28



de vida ali existentes puderam meslar-se entre si, e a uni~ao dessas faunas marinhas deu in��io aor�apido del��nio mundial da vida marinha e �a abertura do per��odo subseq�uente de vida terrestre.H�a 210 milh~oes de anos, os mares �artios, de �aguas quentes, obriram a maior parte da Am�eriado Norte e Europa. As �aguas polares do sul inundaram a Am�eria do Sul e Austr�alia, ao passo quea �Afria tanto quanto a �Asia enontravam-se grandemente elevadas.Quando os mares atingiram o seu n��vel mais alto, um novo desenvolvimento evoluion�ario subi-tamente aonteeu. Abruptamente, os primeiros animais terrestres surgiram. Numerosas esp�eiesdesses animais tornaram-se apazes de viver na terra e na �agua. Esses anf��bios respiravam o ar edesenvolveram-se dos artr�opodes, ujas bexigas natat�orias transformaram-se em pulm~oes.Das �aguas salgadas dos mares, os aramujos, os esorpi~oes e as r~as arrastaram-se para a terra.Hoje, as r~as ainda p~oem os seus ovos na �agua, e a sua ria ainda tem, no in��io, a forma de pequenospeixes, os girinos. Esse per��odo bem que poderia ser onheido omo a idade das r~as.Logo depois, os insetos �zeram a sua primeira apari�~ao e, juntamente om aranhas, esorpi~oes,baratas, grilos e gafanhotos, logo se espalharam pelos ontinentes do mundo. As lib�elulas mediamsetenta e ino ent��metros de envergadura. Mil esp�eies de baratas desenvolveram-se, e algumasreseram at�e o omprimento de dez ent��metros.Dois grupos de equinodermos tornaram-se espeialmente bem desenvolvidos, e onstituem narealidade os f�osseis-guias dessa �epoa. Os grandes tubar~oes omedores de onhas tamb�em atingiramum alto grau de evolu�~ao e, por mais de ino milh~oes de anos, predominaram nos oeanos. Olima era ainda suave e regular; a vida marinha pouo mudou. Os peixes de �agua doe estavamdesenvolvendo-se e os trilobitas enontravam-se muito perto da extin�~ao. Os orais eram esassose grande parte do al�ario estava sendo elaborada pelos rin�oides. Os melhores al�arios para aonstru�~ao foram depositados durante essa �epoa.As �aguas de muitos dos mares interiores eram t~ao pesadamente arregadas de al e outros mine-rais, que interferiam grandemente no progresso e no desenvolvimento de muitas esp�eies marinhas.Finalmente, os mares �aram limpos por ausa de um grande dep�osito de pedras minerais, ontendo,em alguns loais, zino e humbo.Os dep�ositos dessa primeira idade arbon��fera têm uma espessura de 150 a 600 metros, onsistindoem arenitos, xistos e al�ario. Os estratos mais antigos trazem os f�osseis de plantas e animais, tantomarinhos quanto terrestres, e junto, uma grande quantidade de sedimentos de asalho. Pequenasquantidades de arv~ao explor�avel s~ao enontradi�as nesses estratos mais antigos. Tais dep�ositos, emtoda a Europa, s~ao bastante similares aos da Am�eria do Norte.Mais para o �nal dessa �epoa, as terras da Am�eria do Norte ome�aram a elevar-se. Houve umaurta interrup�~ao e o mar voltou a obrir era de metade dos seus leitos anteriores. Essa foi umainunda�~ao urta, e a maior parte da terra logo veio para bem aima da �agua. A Am�eria do Sulainda estava ligada �a Europa por interm�edio da �Afria.Essa �epoa testemunhou o ome�o dos Vosges, da Floresta Negra e dos montes Urais. Cotos deoutras montanhas mais antigas s~ao enontrados em toda a Gr~a-Bretanha e na Europa.H�a 200 milh~oes de anos, os est�agios realmente ativos do per��odo arbon��fero iniiaram-se. Durantevinte milh~oes de anos, antes desse tempo, os primeiros dep�ositos de arv~ao estavam sendo preipita-dos, mas agora as atividades de forma�~ao de arv~ao em esala mais ampla estavam em proesso. Adura�~ao real da �epoa do dep�osito de arv~ao foi de um pouo mais de vinte e ino milh~oes de anos.As terras estavam periodiamente indo para ima e para baixo, devido �a mudan�a do n��vel do mar,oasionada pelas atividades no fundo dos oeanos. Essa instabilidade na rosta - o assentamentoe a eleva�~ao da terra - , somada �a prolifera�~ao da vegeta�~ao dos pântanos osteiros, ontribuiupara a produ�~ao de extensos dep�ositos de arv~ao, que levaram esse per��odo a ser onheido omo oCarbon��fero. E o lima ainda era suave em todo o mundo.29



As amadas de arv~ao alternaram-se om as de xisto, roha e onglomerados. Essas amadasde arv~ao, na parte entral e oriental dos Estados Unidos, variam entre doze e quinze metros deespessura. Muitos desses dep�ositos, por�em, foram arreados durante as eleva�~oes subseq�uentes daterra. Em algumas partes da Am�eria do Norte e Europa, o substrato que possui arv~ao tem 5 500metros de espessura.A presen�a das ra��zes das �arvores, na medida em que elas resiam na argila que limita as amadasatuais de arv~ao, demonstra que o arv~ao foi formado exatamente onde ele agora �e enontrado. Oarv~ao, preservado pela �agua e modi�ado pela press~ao, �e o remanesente onstitu��do dos restos davegeta�~ao exuberante que resia nos lama�ais e margens dos pântanos dessa idade long��nqua. Asamadas de arv~ao, freq�uentemente, ontêm g�as e petr�oleo. Camadas de turfa, remanesentes davegeta�~ao do passado, teriam sido onvertidas em um tipo de arv~ao, quando submetidas a umapress~ao apropriada e ao alor. O antraito foi submetido a uma press~ao e um alor maiores do queos outros arv~oes.Na Am�eria do Norte, os estratos arbon��feros apresentam-se em diversas amadas, o que indiao n�umero de vezes que a terra afundou e de novo se elevou. Esse n�umero �e vari�avel, desde dez, noIllinois, a vinte, na Pensilvânia, e desde trinta e ino, no Alabama, a setenta e ino, no Canad�a.Tanto os f�osseis de �agua doe quanto os de �agua salgada s~ao enontr�aveis nas amadas de arv~ao.Durante toda essa �epoa, as montanhas da Am�eria do Norte e Am�eria do Sul estavam em mo-vimento, tanto os Andes quanto as Montanhas Rohosas anestrais do sul elevavam-se. As grandesregi~oes de ostas elevadas do Atlântio e do Pa���o ome�aram a afundar, tornando-se, �nalmente,t~ao erodidas e submersas que as linhas da osta de ambos os oeanos afastaram-se at�e quase al-an�arem a posi�~ao atual. Os dep�ositos dessa inunda�~ao têm uma espessura m�edia de trezentosmetros.H�a 190 milh~oes de anos, testemunhou-se um alongamento para oeste do mar arbon��fero daAm�eria do Norte, sobre a regi~ao atual das Montanhas Rohosas, om uma sa��da para o oeanoPa���o, pelo norte da Calif�ornia. O arv~ao ontinuou a ser depositado em todas as Am�erias eEuropa, amada sobre amada, �a medida que as terras da osta elevavam-se e afundavam-se duranteessas idades de osila�~ao da linha osteira dos mares.H�a 180 milh~oes de anos, hegou-se perto do �m do per��odo Carbon��fero, durante o qual o arv~aose havia formado em todo o mundo - na Europa, �India, China, �Afria do Norte e Am�erias. Ao�nal do per��odo de forma�~ao do arv~ao, a parte da Am�eria do Norte situada a leste do vale do rioMississippi, elevou-se; e a maior parte dessa regi~ao permaneeu, desde ent~ao, aima do mar. Esseper��odo de eleva�~ao da terra mara o ome�o das montanhas atuais da Am�eria do Norte, tanto naregi~ao apalahiana, quanto no oeste. Os vul~oes estavam ativos no Alasa e Calif�ornia, bem omonas regi~oes de forma�~oes montanhosas da Europa e �Asia. A parte leste da Am�eria e a parte oesteda Europa estavam ligadas pelo ontinente da Groenlândia.A eleva�~ao das terras ome�ou a modi�ar o lima marinho das eras preedentes e substitu��-lo porum ome�o de lima ontinental menos ameno e mais vari�avel.As plantas desses tempos eram portadoras de esporos; e o vento era apaz de dissemin�a-los emtodas as dire�~oes. Os tronos das �arvores arbon��feras tinham, em geral, dois metros de diâmetroe trinta e ino metros de altura. As samambaias modernas s~ao verdadeiras rel��quias dessas idadespassadas.Em geral, essas foram �epoas do desenvolvimento de organismos de �agua doe; poua mudan�aoorreu na vida marinha j�a existente. Mas o destaque fundamental desse per��odo foi o surgimentos�ubito das r~as e seus muitos primos. Os tra�os arater��stios da vida da idade do arv~ao foram assamambaias e as r~as.
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3.6 O Est�agio da Transi�~ao Clim�atia (O Per��odo das Plan-tas de Sementes) - A Idade da Atribula�~ao Biol�ogiaEsse per��odo mara o �m do desenvolvimento evoluion�ario essenial na vida marinha e a aberturado per��odo de transi�~ao que levou �as idades subseq�uentes dos animais terrestres.Essa foi uma idade de grande empobreimento da vida. Milhares de esp�eies marinhas pereeram;e mal a vida se havia estabeleido na Terra. Foi uma �epoa de atribula�~ao biol�ogia, a idade em quea vida quase desapareeu da fae da Terra e da profundeza dos oeanos. Ao se aproximar o �nal dalonga era de vida marinha, havia mais de em mil esp�eies de oisas vivas na Terra. E ao �m desseper��odo de transi�~ao, menos de quinhentas haviam sobrevivido.As peuliaridades desse novo per��odo n~ao se deviam tanto ao resfriamento da rosta da Terra nem�a longa ausênia de atividade vulânia, mas a uma ombina�~ao inusitada de inuênias orriqueiras epreexistentes - as diminui�~oes dos mares e a resente eleva�~ao de enormes massas de terras. O suavelima marinho das �epoas anteriores estava desapareendo, e o tipo mais rude de lima ontinentalse desenvolvia rapidamente.H�a 170 milh~oes de anos, grandes ajustamentos e mudan�as evoluion�arias estavam oorrendo emtoda a fae da Terra. As terras estavam elevando-se em todo o mundo, enquanto os leitos dos oeanosafundavam. Espinha�os montanhosos isolados surgiram. A parte leste da Am�eria do Norte estavabem aima do mar; a parte oeste elevava-se lentamente. Os ontinentes estavam obertos de lagossalgados, grandes e pequenos; e de numerosos mares interiores, ligados aos oeanos por estreitos. Aespessura dos estratos desse per��odo de transi�~ao varia entre 300 e 2 100 metros.A rosta da Terra sofreu dobras onsider�aveis durante essas eleva�~oes das terras. Esse foi umtempo de emers~ao ontinental, exetuando-se o desapareimento de algumas pontes de terra, queinluem aquelas entre os ontinentes que h�a tanto tempo tinham estado ligados, omo a Am�eria doSul e a �Afria, bem omo a Am�eria do Norte e a Europa.Gradualmente, os lagos e mares internos estavam seando em todo o mundo. Montanhas isoladase geleiras regionais ome�aram a surgir, espeialmente no hemisf�erio sul; e, em muitas regi~oes, osdep�ositos glaiais dessas forma�~oes loais de geleiras podem ser enontrados, mesmo entre alguns dosdep�ositos mais super�iais e reentes de arv~ao. Dois fatores lim�atios novos surgiram - a invas~aoglaial e a aridez. Muitas das regi~oes mais altas da Terra haviam-se transformado em regi~oes �aridase est�ereis.Durante esses tempos de mudan�as lim�atias, grandes varia�~oes tamb�em oorreram na vidavegetal terrestre. As plantas de sementes tiveram a sua primeira apari�~ao; e proporionaram umsuprimento melhor de alimento para a vida animal terrestre subseq�uentemente em progresso. Osinsetos passaram por uma mudan�a radial. Os est�agios de repouso evolu��ram, at�e satisfazer �asexigênias da suspens~ao da anima�~ao, durante o inverno e as seas.Entre os animais terrestres, as r~as alan�aram o seu apogeu na idade preedente e rapidamentedelinaram; mas sobreviveram, por poderem viver longamente, at�e mesmo nas po�as e nos a�udes aponto de sear daqueles tempos long��nquos e extremamente dif��eis. Durante essa idade de del��nio,na �Afria, as r~as deram o seu primeiro passo para evoluir, at�e se transformarem em r�epteis. E, postoque as massas de terra permaneeram ainda ligadas entre si, essa riatura pr�e-r�eptil, respiradorade ar, espalhou-se por todo mundo. Nessa �epoa, a atmosfera estava t~ao modi�ada que serviaadmiravelmente para sustentar a respira�~ao animal. Foi pouo depois da hegada dessas r~as pr�e-r�epteis, que a Am�eria do Norte �ou temporariamente isolada, de omunia�~ao ortada om aEuropa, �Asia e Am�eria do Sul.O resfriamento gradual das �aguas dos oeanos ontribuiu muito para a destrui�~ao da vida oeânia.Os animais marinhos daquelas idades refugiaram-se temporariamente em três abrigos favor�aveis:31



a atual regi~ao do golfo do M�exio, a ba��a do Ganges, na �India, e a ba��a siiliana da baia doMediterrâneo. E foi dessas três regi~oes que as novas esp�eies marinhas, nasidas da adversidade,mais tarde partiram para repovoar os mares.H�a 160 milh~oes de anos, as terras estavam amplamente obertas pela vegeta�~ao adaptada parasustentar a vida animal terrestre; e a atmosfera havia atingido as ondi�~oes ideais para a respira�~aoanimal. Assim termina o per��odo de redu�~ao da vida marinha e os tempos de prova�~ao, de adversidadebiol�ogia, que eliminaram todas as formas de vida, exeto aquelas que possu��am valor de sobrevivêniae que, portanto, estavam quali�adas para funionar omo anestrais da vida de desenvolvimentomais r�apido, e mais altamente difereniada, das idades que se seguiriam, na evolu�~ao planet�aria.O t�ermino desse per��odo de atribula�~ao biol�ogia, onheido dos vossos estudantes omo o Permi-ano, mara tamb�em o �m da longa era Paleoz�oia, que abrange um quarto da hist�oria planet�aria, ouseja, duzentos e inq�uenta milh~oes de anos.O vasto ber��ario oeânio de vida, em Urantia, havia servido ao seu prop�osito. Durante aslongas idades em que as terras ainda eram inadequadas para sustentar a vida, antes que a atmosferaontivesse oxigênio bastante para sustentar os animais terrestres superiores, o mar foi maternal enutriu a vida primitiva do reino. Agora a importânia biol�ogia do mar diminui progressivamente,enquanto o segundo est�agio da evolu�~ao ome�a a desenvolver-se nas terras.[Apresentado por um Portador de Vida de N�ebadon, um daqueles que perteneram ao orpooriginalmente designado para Urantia.℄
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Cap��tulo 4Urantia Durante a Era da Vida TerrestrePrimitivaA ERA de vida exlusivamente marinha terminou. A eleva�~ao das terras, o resfriamento da rosta edos oeanos, a limita�~ao dos mares e o aprofundamento onseq�uente, junto om um grande aumentodas terras na latitude norte, tudo isso onspirou grandemente para alterar o lima do mundo emtodas as regi~oes mais afastadas da zona equatorial.A �epoa do fehamento da era preedente, de fato, foi a idade das r~as; mas esses anestrais dosvertebrados terrestres n~ao predominavam mais, tendo sobrevivido em n�umeros bastante reduzidos.Pouqu��ssimos tipos sobreviveram �as rigorosas provas do per��odo preedente de tribula�~ao biol�ogia.At�e mesmo as plantas portadoras de esporos estavam quase extintas.4.1 A Idade Primitiva dos R�epteisOs dep�ositos de eros~ao desse per��odo foram, na sua maioria, de onglomerados, xisto e arenito. Agipsita e as amadas vermelhas, em todas essas sedimenta�~oes, tanto na Am�eria quanto na Europa,indiam que o lima desses ontinentes era �arido. Esses distritos �aridos estavam submetidos �a grandeeros~ao das violentas argas de �agua peri�odias, vindas dos planaltos da vizinhan�a.Pouos f�osseis s~ao enontrados nessas amadas, mas numerosas pegadas de r�epteis terrestres po-dem ser observadas no arenito. Em muitas regi~oes, os trezentos metros de arenito vermelho deposi-tado nesse per��odo n~ao ontêm f�osseis. A vida dos animais terrestres era ont��nua apenas em ertaspartes da �Afria.A espessura desses dep�ositos varia de 900 a 3 000 metros, hegando a 5 500 metros na osta doPa���o. Posteriormente, a lava foi for�ada, por entre muitas dessas amadas. As pali�adas do rioHudson formaram-se pela extrus~ao da lava de basalto entre essas amadas de estratos tri�assios. Aa�~ao vulânia foi extensa em partes diferentes do mundo.Na Europa, espeialmente na Alemanha e na R�ussia, podem ser enontrados dep�ositos desseper��odo. Na Inglaterra, o novo arenito vermelho pertene a essa �epoa. O al�ario �ou depositadonos Alpes do sul, em resultado de uma invas~ao mar��tima e pode agora ser visto nas peuliares paredesde al�ario dolom��tio, nos pios e pilares daquelas regi~oes. Essa amada �e enontrada em toda a�Afria e Austr�alia. O m�armore de Carrara vem desse al�ario modi�ado. Nada desse per��odo ser�aenontrado nas regi~oes sulinas da Am�eria do Sul, pois essa parte do ontinente permaneeu imersa,apresentando por isso apenas um dep�osito marinho em ontinuidade om as �epoas anteriores eposteriores.H�a 150 milh~oes de anos, ome�aram os per��odos primitivos da vida terrestre da hist�oria do mundo.33



Em geral, a vida n~ao foi bem, mas foi melhor do que durante o fehamento extenuante e hostil daera de vida marinha.Na abertura dessa era, as partes oriental e entral da Am�eria do Norte, a metade norte da Am�eriado Sul, a maior parte da Europa, e toda a �Asia est~ao bem aima do n��vel do mar. A Am�eria doNorte, pela primeira vez, enontra-se isolada geogra�amente, mas n~ao por muito tempo, pois aponte de terra do estreito de Behring emerge de novo, logo em seguida, ligando o ontinente om a�Asia.Grandes depress~oes desenvolveram-se na Am�eria do Norte, paralelamente �as ostas do Atlântioe do Pa���o. A grande falha a leste de Connetiut apareeu, um lado a�nal afundando trêsquilômetros. Muitas dessas depress~oes norte-amerianas foram mais tarde preenhidas por dep�ositosde eros~ao, omo o foram tamb�em muitas das baias de lagos de �agua doe e salgada das regi~oesmontanhosas. Mais tarde, essas depress~oes preenhidas de terra elevaram-se grandemente pelosuxos de lava oorridos subterraneamente. As orestas petri�adas de muitas regi~oes pertenem aessa �epoa.A osta do Pa���o, usualmente aima da �agua, durante as submers~oes ontinentais, �ou abaixo,exetuando-se a parte sulina da Calif�ornia e uma grande ilha, ent~ao existente, onsistindo naquiloque �e agora o oeano Pa���o. Esse antigo mar da Calif�ornia era rio em vida marinha e estendia-separa o leste at�e ligar-se �a velha baia do mar da regi~ao do meio-oeste.H�a 140 milh~oes de anos, subitamente, e om apenas o ind��io dos dois anestrais pr�e-r�epteisque se desenvolveram na �Afria durante a �epoa preedente, os r�epteis apareeram na sua formaplenamente evolu��da. Eles desenvolveram-se rapidamente logo gerando roodilos, r�epteis esamadose, �nalmente, tanto as serpentes do mar omo os r�epteis voadores. Os seus anestrais de transi�~aologo desapareeram.Esses dinossauros r�epteis, que evolu��ram rapidamente, logo se tornaram os monaras da sua idade.Eles eram ov��paros e distinguiam-se de todos os animais por ausa dos seus pequenos �erebros que,pesando menos de meio quilo, ontrolavam orpos que hegaram, mais tarde, a pesar quarentatoneladas. Contudo, os r�epteis anteriores eram menores, arn��voros e aminhavam omo os angurus,nas suas pernas traseiras. Tinham os ossos oos das aves e subseq�uentemente desenvolveram apenastrês dedos nos p�es traseiros, e muitas das suas pegadas f�osseis foram onfundidas om as dos p�assarosgigantes. Mais tarde, os dinossauros herb��voros evolu��ram. Eles andavam sobre todas as quatropernas, e uma rami�a�~ao desse grupo desenvolveu uma oura�a protetora.V�arios milh~oes de anos mais tarde, os primeiros mam��feros apareeram. N~ao eram plaent�arios edemonstraram uma ligeira falha: nenhum sobreviveu. Esse foi um esfor�o experimental para melhoraros tipos de mam��feros, mas n~ao teve êxito em Urantia.A vida marinha desse per��odo era esassa, mas melhorou rapidamente om a nova invas~ao domar, que novamente fez surgir longas linhas osteiras de �aguas rasas. E por que havia mais �aguasrasas irundando a Europa e a �Asia, as amadas mais rias de f�osseis podem ser enontradas nessesontinentes. Hoje, ao estudardes a vida dessa idade, deveis examinar as regi~oes do Himalaia, Sib�eriae Mediterrâneo, bem omo da �India e ilhas da baia do Pa���o sul. Um tra�o importante da vidamarinha foi a presen�a de multid~oes de belas amonites, ujos remanesentes f�osseis s~ao enontradospor todo o mundo.H�a 130 milh~oes de anos, os mares haviam mudado pouqu��ssimo. A Sib�eria e Am�eria do Norteestavam onetadas pela ponte de terra do estreito de Bering. Uma vida marinha ria e �uniaapareeu na osta aliforniana do Pa���o, onde mais de mil esp�eies de amonites desenvolveram-sedos tipos mais elevados de efal�opodes. As mudan�as na vida durante esse per��odo foram de fatorevoluion�arias, n~ao obstante haverem sido transit�orias e graduais.Esse per��odo se estendeu por mais de vinte e ino milh~oes de anos e �e onheido omo o Tri�assio.34



4.2 A Nova Idade dos R�epteisH�a 120 milh~oes de anos, ome�ou uma nova fase na idade dos r�epteis. O grande aonteimento desseper��odo foi a evolu�~ao e del��nio dos dinossauros. A vida animal terrestre alan�ou o seu maiordesenvolvimento, em tamanho, e havia virtualmente pereido da fae da Terra ao �nal dessa idade.Os dinossauros evolu��ram, em todos os tamanhos, de uma esp�eie de menos de sessenta ent��metrosde omprimento, at�e os imensos dinossauros n~ao arn��voros, de vinte e dois metros de omprimento,que, desde ent~ao, jamais foram igualados, em porte, por nenhuma outra riatura viva.O maior dos dinossauros originou-se na parte oeste da Am�eria do Norte. Esses r�epteis mons-truosos est~ao enterrados em toda a regi~ao das Montanhas Rohosas, ao longo de toda a osta doAtlântio na Am�eria do Norte, oeste da Europa, �Afria do sul e �India, mas n~ao na Austr�alia.Essas riaturas pesadas tornaram-se menos ativas e fortes quando reseram demais; e exigiamuma quantidade enorme de alimento, e a terra estava t~ao infestada por eles que literalmente morreramde fome e tornaram-se extintos - faltava-lhes inteligênia para enfrentar a situa�~ao.Nessa �epoa, a maior parte do leste da Am�eria do Norte, que desde muito se havia elevado,nivelou-se esoando para dentro do oeano Atlântio, de modo que a osta estendeu-se por v�ariasentenas de quilômetros mais do que hoje. A parte oeste do ontinente ainda estava elevada, masmesmo essas regi~oes foram mais tarde invadidas, tanto pelo mar do norte quanto pelo oeano Pa���o,que se estendeu para o leste at�e a regi~ao das Montanhas Negras de Dakota.Essa foi uma idade de �agua doe, araterizada por muitos lagos interiores, omo �e mostradopelos abundantes f�osseis de �agua doe dos leitos hamados de Morrison, no Colorado, Montana eWyoming. A espessura desses dep�ositos ombinados de �agua doe e salgada varia entre 600 e 1 500metros; mas pouqu��ssimo al�ario est�a presente nessas amadas.O mesmo mar polar que se estendeu at�e t~ao distante na Am�eria do Norte, de igual modo, obriutoda a Am�eria do Sul, exetuando-se as montanhas andinas que surgiram em seguida. A maiorparte da China, bem omo da R�ussia foi inundada, mas a maior invas~ao de �agua entre todas se deuna Europa. Foi durante essa submers~ao que se depositou a admir�avel pedra litogr�a�a da Alemanhado sul, aqueles extratos em que os f�osseis, entre os quais as asas mais deliadas dos insetos de outrora,�aram preservados omo se fossem de ontem.A ora dessa idade foi muito omo a da era preedente. As samambaias perduraram, enquantoas on��feras e pinheiros tornaram-se mais e mais omo as variedades dos dias atuais. Algum arv~aoainda estava sendo formado nas margens do norte do Mediterrâneo.O retorno dos mares melhorou o lima. Os orais espalharam-se pelas �aguas europ�eias, atestandoque o lima era ainda suave e regular, mas eles nuna mais apareeram nos mares polares, os quaislentamente se resfriavam. A vida marinha dessa �epoa aperfei�oou-se e desenvolveu-se bastante, es-peialmente nas �aguas europ�eias. Tanto os orais quanto os rin�oides, temporariamente, apareeramem maiores quantidades do que as at�e ent~ao existentes, enquanto os amonites dominaram a vidainvertebrada dos oeanos, o seu tamanho m�edio era de sete a dez ent��metros, embora uma esp�eietenha atingido o diâmetro de dois metros. As esponjas estavam em toda parte; e n~ao apenas as lulas,mas tamb�em as ostras ontinuaram a evoluir.H�a 110 milh~oes de anos, os poteniais da vida marinha ontinuaram a despontar. O ouri�o domar foi uma das muta�~oes destaadas dessa �epoa. Caranguejos, lagostas, e os tipos modernos derust�aeos amadureiam. Mudan�as not�aveis oorriam na fam��lia dos peixes, um tipo de esturj~aosurgiu pela primeira vez, mas as ferozes serpentes do mar, desendentes dos r�epteis terrestres, aindainfestavam os mares, todos, e amea�avam destruir todas as fam��lias de peixes.Essa ontinuou a ser, por exelênia, a era dos dinossauros. Eles devastaram a terra de um modotal que duas esp�eies se refugiaram na �agua para se sustentar durante o per��odo preedente de invas~ao35



dos mares. Essas serpentes marinhas representam um retroesso na evolu�~ao. Enquanto algumasesp�eies novas progrediam, algumas linhagens permaneiam estaion�arias e outras pendiam para oretroesso, revertendo-se a um estado anterior. E isso foi o que aonteeu quando essas duas esp�eiesde r�epteis abandonaram a terra.Com o passar do tempo, as serpentes marinhas reseram, atingindo um tamanho tal que setornarammuito morosas; e �nalmente pereeram, por n~ao possu��rem �erebros su�ientemente grandesque propiiassem a elas proteger os seus orpos imensos. Os seus �erebros pesavam menos do quesessenta gramas, n~ao obstante o fato de que esses imensos itiossauros algumas vezes resessemat�e quinze metros de omprimento; a maioria sendo maior do que dez metros de omprimento. Osroodilos marinhos foram tamb�em uma revers~ao do tipo terrestre de r�eptil; todavia, diferentementedas serpentes do mar, esses animais sempre retornavam �a terra para porem os seus ovos.Logo depois que duas esp�eies de dinossauros migraram para a �agua, em uma tentativa f�util deautopreserva�~ao, dois outros tipos se lan�aram ao ar por ausa da amarga ompeti�~ao pela vidana terra. Mas esses pterossauros voadores n~ao foram os anestrais dos verdadeiros p�assaros dasidades subseq�uentes. Eles evolu��ram de dinossauros saltadores de ossos oos, e as suas asas, om umomprimento de seis a oito metros, tinham o formato das asas dos moregos. Esses antigos r�epteisvoadores reseram at�e três metros de omprimento, e tinham mand��bulas separadas omo as dasobras atuais. Durante um erto tempo, esses r�epteis voadores pareiam ter tido muito êxito, masdeixaram de evoluir em linhagens que os apaitassem a sobreviver omo navegadores a�ereos. Elesrepresentam os grupos de n~ao-sobreviventes dos anestrais dos p�assaros.As tartarugas proliferaram durante esse per��odo, apareendo primeiro na Am�eria do Norte. Osseus anestrais vieram da �Asia, passando pela ponte de terra do norte.H�a em milh~oes de anos, a idade dos r�epteis estava hegando ao seu �m. Os dinossauros, apesarda sua massa enorme, n~ao passavam de animais sem �erebro, arentes de uma inteligênia quelhes possibilitasse prover alimento su�iente para nutrir orpos de massas t~ao enormes. E, assim,esses pregui�osos r�epteis terrestres pereeram em n�umeros ada vez maiores. Da�� em diante, aevolu�~ao seguir�a o resimento dos �erebros, n~ao o da massa f��sia, e o desenvolvimento dos �erebrosaraterizar�a ada uma das �epoas seguintes de evolu�~ao animal e progresso planet�ario.Esse per��odo, abrangendo o apogeu e o ome�o do del��nio dos r�epteis, estendeu-se por vinte eino milh~oes de anos, aproximadamente, e �e onheido omo o Jur�assio.4.3 O Est�agio Cret�aeo (O Per��odo das Plantas em Flores-imento) - A Idade dos P�assarosO grande per��odo ret�aeo tem o seu nome derivado da predominânia, nos mares, dos prol���osforamin��feros geradores de al. Este per��odo leva Urantia at�e quase o �m da longa predominâniados r�epteis e testemunha o apareimento das plantas om ores e a presen�a dos p�assaros terrestres.Esses tamb�em s~ao os tempos do t�ermino da deriva�~ao dos ontinentes para o oeste e para o sul,aompanhados de deforma�~oes tremendas da rosta terrestre e do uxo da lava que se espalha,onomitantemente, por todos os lados, bem omo de grandes atividades vulânias.Perto do �nal do per��odo geol�ogio preedente, grande parte das terras ontinentais estava aimada �agua, embora ainda n~ao houvesse pios nas montanhas. Todavia, �a medida que a movimenta�~ao daterra ontinental prosseguia, enontrou seu primeiro grande obst�aulo no leito profundo do Pa���o.Essa onten�~ao de for�as geol�ogias deu ��mpeto �a forma�~ao de toda a vasta extens~ao de montanhasao norte e ao sul, que v~ao desde o Alasa, desendo pelo M�exio, at�e o abo Horn.Esse per��odo, assim, transforma-se no est�agio de forma�~ao das montanhas modernas da hist�oriageol�ogia. Antes dessa �epoa, havia pouos pios nas montanhas, havia meramente protuberânias36



de terras de grande extens~ao. A osta do Pa���o, ent~ao, ome�ava a elevar-se, mas estava loalizadaa 1 100 quilômetros a oeste da linha atual das ostas. As Serras estavam ome�ando a se formar,o seu estrato de quartzo aur��fero sendo um produto dos uxos de lava dessa �epoa. Na parte lesteda Am�eria do Norte, a press~ao das �aguas do Atlântio estava trabalhando tamb�em para ausar aeleva�~ao das terras.H�a em milh~oes de anos, o ontinente norte-ameriano, bem omo parte da Europa, estavam bemaima da �agua. O arqueamento dos ontinentes amerianos ontinuava, resultando na metamorfosedos Andes na Am�eria do Sul e na gradual eleva�~ao das plan��ies a oeste na Am�eria do Norte. Amaior parte do M�exio afundou sob o mar, e o Atlântio sul invadiu a osta leste da Am�eria doSul, �nalmente atingindo a linha atual da osta. Os oeanos Atlântio e �Indio, ent~ao, estavamaproximadamente omo est~ao hoje.H�a 95 milh~oes de anos, as massas de terra amerianas e europ�eias ome�aram a afundar novamente.Os mares do sul ome�aram a invadir a Am�eria do Norte e, gradualmente, estenderam-se para onorte, onetando-se ao oeano �Artio, gerando a segunda maior submers~ao do ontinente. Quandoesse mar �nalmente se retraiu, deixou o ontinente mais ou menos omo est�a agora. Antes que essagrande submers~ao ome�asse, os planaltos apalahianos do leste haviam sido quase ompletamentedesgastados, at�e o n��vel da �agua. As amadas multioloridas de argila pura, utilizadas atualmentepara manufaturar utens��lios de erâmia, foram depositadas nas regi~oes da osta do Atlântio, duranteessa idade; a sua espessura m�edia sendo de era de 600 metros.Grandes atividades vulânias oorreram no sul dos Alpes e ao longo da linha osteira atual demontanhas da Calif�ornia. A maior deforma�~ao da rosta, em milh~oes e milh~oes de anos, teve lugar noM�exio. Grandes mudan�as tamb�em oorreram na Europa, R�ussia, Jap~ao e na parte sul da Am�eriado Sul. O lima tornou-se resentemente diversi�ado.H�a 90 milh~oes de anos, as angiospermas emergiram desses mares ret�aeos primitivos e logoobriram o ontinente. Essas plantas terrestres subitamente apareeram junto om �arvores: �gueiras,magn�olias e �arvores de tulipas. Logo depois dessa �epoa, as �gueiras, as �arvores de fruta-p~ao e aspalmeiras espalharam-se pela Europa e plan��ies do lado oeste da Am�eria do Norte. Nenhum animalterrestre novo apareeu.H�a 85 milh~oes de anos, o estreito de Bering fehou-se, isolando as �aguas em resfriamento dosmares do norte. At�e ent~ao, a vida marinha das �aguas do golfo do Atlântio e aquelas do oeanoPa���o diferiam grandemente, devido �as varia�~oes de temperatura dessas duas massas de �agua, asquais agora se tornavam uniformes.Os dep�ositos de al�ario glauonito deram nome a esse per��odo. As sedimenta�~oes dessas �epoass~ao variadas, onsistindo de giz, xisto, arenito e pequenas por�~oes de al�ario, junto om arv~aoinferior ou lignita e, em muitas regi~oes, ontêm petr�oleo. Essas amadas têm uma espessura quevaria de 60 metros, em alguns loais, at�e 3 000 metros, na parte oeste da Am�eria do Norte enumerosas loalidades europ�eias. Esses dep�ositos podem ser observados nas inlina�~oes deformadasdas bases do lado leste das Montanhas Rohosas.Em todo o mundo, esses estratos enontram-se permeados de giz, e tais amadas porosas semi-rohosas reolhem a �agua nos seus aoramentos sinuosos, enviando-a para baixo, forneendo dessemodo suprimento de �agua para muitas das regi~oes atualmente �aridas da Terra.H�a 80 milh~oes de anos, grandes perturba�~oes oorreram na rosta da Terra. O avan�o a oestedo movimento ontinental estava hegando a uma estabiliza�~ao, e a energia enorme da for�a urvavagarosa exerida pela massa ontinental interior arremeteu-se sobre a linha da osta do Pa���o,tanto na Am�eria do Norte, quanto na Am�eria do Sul, e iniiou mudan�as de reperuss~ao profundaao longo da osta do Pa���o, na �Asia. Essa eleva�~ao de terras, que irunda o Pa���o, ulminounas linhas atuais de montanhas tendo mais de quarenta mil quilômetros de omprimento. E ossolevantamentos de terras que aompanharam o seu nasimento foram as maiores distor�~oes de37



superf��ie oorridas desde o apareimento da vida em Urantia. Os uxos de lava, tanto aima quantoabaixo da superf��ie das terras, eram muito extensos e espalhados.H�a 75 milh~oes de anos, �ou assinalado o �m das deriva�~oes ontinentais. Do Alasa ao aboHorn, a longa ordilheira de montanhas que aompanha a osta do Pa���o estava ompleta, mashavia ainda pouos pios.O ontragolpe da paralisa�~ao da deriva�~ao ontinental ontinuou a elevar as plan��ies a oeste naAm�eria do Norte, enquanto, a leste, as desgastadas montanhas apalahianas, da regi~ao da osta doAtlântio, foram projetadas diretamente para o alto, om poua ou nenhuma inlina�~ao de mergulho.H�a 70 milh~oes de anos, aonteeram as distor�~oes da rosta, ligadas �a eleva�~ao m�axima da regi~aodas Montanhas Rohosas. Um grande segmento de roha foi empurrado, a vinte e ino quilômetros,na superf��ie, at�e a Colômbia Britânia; e ali as rohas ambrianas foram arremessadas obliquamentepara ima das amadas do Cret�aeo. Na delividade leste das Montanhas Rohosas, perto da fronteiraanadense, houve um outro empurr~ao espetaular; neste podem ser enontradas as amadas de pedra,da pr�e-vida, afastadas por sobre os dep�ositos ret�aeos, ent~ao reentes.Essa foi uma idade de atividades vulânias em todo o mundo, dando nasimento a numerosospequenos ones vulânios isolados. Vul~oes submarinos irromperam na regi~ao submersa do Himalaia.Grande parte do resto da �Asia, inluindo a Sib�eria, estava ainda sob as �aguas.H�a 65 milh~oes de anos, oorreu um dos maiores uxos de lava de todos os tempos. As amadasde dep�osito desse uxo e do anterior s~ao enontradi�as nas Am�erias, ao sul e ao norte da �Afria, naAustr�alia e em partes da Europa.Os animais terrestres sofreram pouqu��ssimas mudan�as, mas, por ausa da imensa emers~ao on-tinental, espeialmente na Am�eria do Norte, multipliaram-se rapidamente. A Am�eria do Nortefoi o grande ampo para a evolu�~ao dos animais terrestres dessas �epoas, a maior parte da Europaestando sob as �aguas.O lima ainda era quente e uniforme. As regi~oes do �artio estavam desfrutando de um lima muitosemelhante ao atual na parte entral e sul da Am�eria do Norte.Uma grande evolu�~ao da vida vegetal estava aonteendo. Entre as plantas terrestres as angios-permas predominavam, e muitas das �arvores atuais tiveram o seu primeiro apareimento, inluindo afaia, b�etula, arvalho, nogueira, falso pl�atano, bordo e palmeiras modernas. As frutas, as gram��neas eos ereais eram abundantes, e essas gramas om sementes e �arvores serviram, ao mundo das plantas,do modo que os anestrais do homem foram para o mundo animal - os segundos em importânia evo-luion�aria apenas em rela�~ao ao apareimento do pr�oprio homem. Subitamente, e sem uma grada�~aopreparat�oria, a grande fam��lia das plantas de ores sofreu muta�~ao. E essa nova ora logo se espalhoupelo mundo inteiro.H�a 60 milh~oes de anos, embora os r�epteis terrestres estivessem em del��nio, os dinossauros ontinu-aram omo os monaras terrestres, a lideran�a agora sendo tomada pelos tipos menores, mais �ageise ativos de dinossauros arn��voros da variedade dos angurus saltadores. Contudo, algum tempoantes haviam apareido novos tipos de dinossauros herb��voros, ujo resimento r�apido aonteeudevido ao apareimento das fam��lias terrestres das gram��neas. Um desses novos dinossauros, que sealimentava de gram��neas, era um verdadeiro quadr�upede, tendo dois hifres e, nos ombros, uma apaem forma de manto. O tipo terrestre de tartaruga apareeu, om seis metros de diâmetro, omotamb�em o moderno roodilo e as obras verdadeiras, do tipo moderno. Grandes mudan�as estavamtamb�em oorrendo nos peixes e em outras formas de vida marinha.As aves pernaltas e os pr�e-p�assaros nadadores das idades primevas n~ao haviam tido êxito no are, do mesmo modo, os dinossauros voadores tamb�em n~ao o tiveram. Foram esp�eies de vida urta,logo se tornando extintas. E tamb�em �aram submetidas �a mesma ondena�~ao dos dinossauros, ouseja, �a destrui�~ao, porque possu��am pouqu��ssima massa erebral em rela�~ao ao tamanho do pr�oprio38



orpo. Falhou essa segunda tentativa de gerar animais, que pudessem navegar pela atmosfera, omofalhou tamb�em a tentativa abortada de produzir mam��feros durante essa idade e na preedente.H�a 55 milh~oes de anos, a marha evoluion�aria foi marada pelo apareimento s�ubito dos primeirosp�assaros verdadeiros; uma pequena riatura semelhante a um pombo foi o anestral de toda a vidaav��ola. Esse foi o tereiro tipo de riatura voadora a apareer na Terra, e originou-se diretamentedo grupo dos r�epteis; n~ao veio dos dinossauros voadores dessa �epoa, nem dos tipos anteriores dep�assaros terrestres om dentes. E, assim, essa se tornou onheida omo a idade dos p�assaros, bemomo a do del��nio dos r�epteis.4.4 O Fim do Per��odo Cret�aeoO grande per��odo Cret�aeo estava pr�oximo do seu fehamento, e o seu enerramento assinala o �mdas grandes invas~oes dos mares adentro dos ontinentes. Isto �e verdadeiro partiularmente para aAm�eria do Norte, onde houvera nada menos do que vinte e quatro grandes inunda�~oes. E, emborahajam oorrido submers~oes subseq�uentes menores, nenhuma dessas pode ser omparada �as extensase longas invas~oes mar��timas dessa idade e das preedentes. Esses per��odos alternados, de predom��nioda terra e do mar, oorreram em ilos de milh~oes de anos. Essas eleva�~oes e afundamentos do fundodos oeanos e n��veis de terra dos ontinentes aonteeram segundo ritmos multimilenares. E essesmesmos movimentos r��tmios da rosta ontinuar~ao, dessa �epoa em diante, na hist�oria da Terra,mas om freq�uênias e extens~oes deresentes.Esse per��odo tamb�em testemunha o �m da deriva ontinental e da forma�~ao das modernas mon-tanhas de Urantia. Todavia, a press~ao das massas ontinentais e do momentum transversal dassuas deriva�~oes seulares n~ao �e a inuênia exlusiva geradora das montanhas. O fator prinipal eb�asio, na determina�~ao da loaliza�~ao de uma adeia de montanhas, �e a plan��ie preexistente, ou adepress~ao, que se tornou preenhida pelos dep�ositos, relativamente menos pesados, gerados na eros~aode terra e movimentos marinhos das idades preedentes. Essas �areas mais leves de terras, algumasvezes, têm de 4 500 a 6 000 metros de espessura; e, portanto, quando a rosta �e submetida �a press~aopor uma ausa qualquer, essas �areas mais leves s~ao as primeiras a dobrar-se para ima, e a subirpara permitir o ajustamento ompensat�orio das for�as e press~oes em onito, as quais trabalham narosta da Terra ou sob a mesma. Algumas vezes esses levantamentos de terras oorrem sem dobras.No aso, por�em, do levantamento das Montanhas Rohosas, oorreram grandes dobras e mergulhos,ombinados om enormes arrastamentos das v�arias amadas, tanto subterrâneas quanto super�iais.As montanhas mais antigas do mundo est~ao loalizadas na �Asia, na Groenlândia e ao norteda Europa, entre as do antigo sistema este-oeste. As montanhas de idade intermedi�aria est~ao nogrupo que irunda o oeano Pa���o e no segundo sistema europeu leste-oeste, as quais naseramaproximadamente ao mesmo tempo. Essa gigantesa eleva�~ao tem quase dezesseis mil quilômetros deomprimento, estendendo-se desde a Europa at�e as eleva�~oes de terra nas Antilhas. As montanhasmais reentes est~ao no sistema das Montanhas Rohosas, onde, durante muito tempo, as eleva�~oesdas terras oorreram apenas para serem suessivamente enobertas pelo mar, embora algumas dentreas terras mais elevadas hajam permaneido omo ilhas. Depois da forma�~ao das montanhas de meia-idade, uma ordilheira montanhosa real elevou-se e estaria posteriormente destinada a ser enravadanas atuais Montanhas Rohosas, por toda uma arte ombinada dos elementos da natureza.A regi~ao atual das Montanhas Rohosas norte-amerianas n~ao �e a eleva�~ao original daquelas terras;aquela eleva�~ao havia sido, tempos atr�as, nivelada pela eros~ao, e depois fora re-elevada. A adeiafrontal atual de montanhas �e o que restou dos remanesentes da adeia original, que fora re-elevada.Os pios de Pikes e Longs s~ao exemplos not�aveis dessa atividade na montanha, estendendo-se a duasou mais gera�~oes de vidas das montanhas. Esses dois pios mantiveram os seus topos sobre as �aguas,durante v�arias das inunda�~oes preedentes. 39



Biologiamente, bem omo geologiamente, essa foi uma idade ativa e heia de aonteimentosna terra e sob as �aguas. Os ouri�os do mar aumentaram em n�umero, enquanto os orais e osrin�oides diminu��ram. Os amonites, de inuênia preponderante durante uma idade anterior, tamb�emdelinaram rapidamente. Nas terras, as orestas de samambaias foram amplamente substitu��das pelasde pinheiros e outras �arvores modernas, inluindo as gigantesas sequ�oias. Ao �nal desse per��odo,enquanto os mam��feros plaent�arios ainda n~ao haviam surgido, o est�agio biol�ogio foi ompletamenteestabeleido para o apareimento, em uma idade subseq�uente, dos primeiros anestrais dos futurostipos de mam��feros.E assim termina uma longa era de evolu�~ao do mundo, estendendo-se desde o primeiro apare-imento da vida terrestre at�e os tempos mais reentes dos anestrais imediatos da esp�eie humanae das suas rami�a�~oes olaterais. Este, o per��odo Cret�aeo, engloba inq�uenta milh~oes de anos eenerra a era pr�e-mam��fera da vida terrestre, que se estende por um per��odo de em milh~oes de anos,e �e onheido omo o Mesoz�oio.[Apresentado por um Portador da Vida de N�ebadon, designado para Satânia e agora atuando emUrantia.℄
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Cap��tulo 5A Era dos Mam��feros em UrantiaA ERA dos mam��feros estende-se desde os tempos da origem dos mam��feros plaent�arios at�e o �mda idade do gelo, abrangendo um pouo menos de inq�uenta milh~oes de anos.Durante essa era enoz�oia a paisagem do mundo apresentou uma aparênia atraente - olinasonduladas, vales amplos, rios largos e grandes orestas. Por duas vezes, durante esse espa�o detempo, o istmo do Panam�a subiu e deseu; por três vezes, o mesmo aonteeu �a ponte de terra doestreito de Behring. As esp�eies animais n~ao s�o eram numerosas omo variadas. As �arvores estavamrepletas de p�assaros, e todo o mundo era um para��so animal, n~ao obstante a luta inessante dasesp�eies animais em evolu�~ao, pela supremaia.Os dep�ositos aumulados de ino per��odos dessa era, que durou 50 milh~oes de anos, ontêmos registros f�osseis das dinastias suessivas dos mam��feros e onduzem diretamente aos tempos doapareimento fatual do pr�oprio homem.5.1 O Novo Est�agio das Terras Continentais - A Idade dosMam��feros PrimitivosH�a 50 milh~oes de anos, as �areas de terra do mundo estavam, em geral, aima da �agua ou apenas ligei-ramente submersas. As forma�~oes e os dep�ositos desse per��odo s~ao tanto terrestres quanto marinhos,mas prinipalmente terrestres. Durante um onsider�avel per��odo de tempo, a terra gradualmenteelevou-se, mas, simultaneamente, foi arreada pelas �aguas at�e os n��veis mais baixos, na dire�~ao domar.No in��io desse per��odo, na Am�eria do Norte, os mam��feros do tipo plaent�ario apareeramsubitamente, e onstitu��ram-se no mais importante desenvolvimento evoluion�ario at�e essa �epoa.Ordens anteriores de mam��feros n~ao plaent�arios haviam existido, mas esse novo tipo surgiu diretae subitamente de um r�eptil anestral preexistente, ujos desendentes haviam sobrevivido at�e o �naldos tempos do del��nio dos dinossauros. O pai dos mam��feros plaent�arios foi um dinossauro pequeno,altamente ativo, arn��voro, do tipo saltador.Os instintos mam��feros b�asios ome�aram a manifestar-se nesses tipos primitivos de mam��feros.Os mam��feros possuem uma vantagem imensa de sobrevivênia sobre todas as outras formas de vidaanimal, pois eles podem:1. Gerar uma progênie relativamente madura e bem desenvolvida.2. Nutrir eduar e proteger a sua progênie e uidar dela om uma aten�~ao afetuosa.3. Empregar a apaidade superior do seu �erebro para a autoperpetua�~ao.41



4. Utilizar maior agilidade para esapar dos inimigos.5. Apliar a sua inteligênia superior ao ajustamento e �a adapta�~ao ambiental.H�a 45 milh~oes de anos, os espig~oes ontinentais foram elevados, em onseq�uênia de um afunda-mento bastante generalizado da linha osteira. A vida mam��fera estava evoluindo rapidamente. Umr�eptil pequeno, um mam��fero do tipo ov��paro, oreseu, e os anestrais dos futuros angurus povoa-ram a Austr�alia. Logo surgiram pequenos avalos, rinoerontes �ageis, tapires om trombas, porosprimitivos, esquilos, lêmures, gamb�as e v�arias tribos de animais do tipo dos s��mios. Eram todospequenos, primitivos e mais bem adaptados para viver nas orestas das regi~oes montanhosas. Umagrande ave terrestre, semelhante �a avestruz, desenvolveu-se, atingindo uma altura de três metros, epunha um ovo de vinte e três por trinta e três ent��metros. Esses foram os anestrais dos futurosp�assaros gigantes de passageiros, que eram t~ao altamente inteligentes e que outrora transportaramos seres humanos por via a�erea.Os mam��feros da era Cenoz�oia primitiva viviam na terra, sob as �aguas, no ar e nos topos das�arvores. Tinham de um a onze pares de glândulas mam�arias, e todos eram obertos por uma quanti-dade onsider�avel de pêlos. Em omum om as ordens que surgiram posteriormente, eles desenvolve-ram duas denti�~oes suessivas e possu��am �erebros grandes, em rela�~ao ao tamanho dos seus orpos.Entre eles, ontudo, n~ao existia ainda nenhuma das esp�eies modernas.H�a 40 milh~oes de anos, as �areas de terra do hemisf�erio norte ome�aram a elevar-se, e a issose seguiram novos dep�ositos extensos de terras, bem omo outras atividades terrestres, inluindoderramamentos de lava, arqueamentos om dep�ositos aluviais, forma�~ao de lagos e eros~ao.Durante a �ultima parte dessa �epoa, quase toda a Europa submergiu. Em seguida a uma ligeiraeleva�~ao da terra, o ontinente �ou oberto de lagos e ba��as. O oeano �Artio, passando peladepress~ao nos Urais, esorreu para o sul, ligando-se ao mar Mediterrâneo, que se havia expandidoent~ao para a dire�~ao norte; as terras mais altas dos Alpes, C�arpatos, Apeninos e Pirineus estavamaima das �aguas, omo ilhas de um mar. O istmo do Panam�a estava aima da �agua; os oeanosAtlântio e Pa���o estavam separados. A Am�eria do Norte estava ligada �a �Asia por meio da pontede terra do estreito de Behring, e �a Europa por meio da Groenlândia e da Islândia. O iruito dasterras, nas latitudes norte, interrompia-se apenas nos estreitos Urais, que ligavam os mares �artiosao Mediterrâneo, ent~ao ampliado.Uma quantidade onsider�avel de al�ario foramin��fero depositou-se nas �aguas europ�eias. Hoje,essa mesma pedra foi elevada a uma altitude de 3 000 metros, nos Alpes, a 4 800 metros no Himalaiae a 6 000 metros no Tibete. Os dep�ositos de giz desse per��odo s~ao enontr�aveis ao longo das ostasda �Afria e Austr�alia, na osta oeste da Am�eria do Sul e nas Antilhas.Durante toda essa �epoa, hamada Eoena, a evolu�~ao dos mam��feros e outras esp�eies de vidarelaionadas a eles ontinuou, om poua ou nenhuma interrup�~ao. A Am�eria do Norte, ent~ao,estava ligada por terra a todos os ontinentes, exetuando-se a Austr�alia; e o mundo foi gradualmentetomado por uma fauna mam��fera primitiva de v�arios tipos.5.2 O Est�agio Reente de Inunda�~oes - A Idade dos Mam��ferosAvan�adosEste per��odo �ou araterizado por uma evolu�~ao r�apida e favoreida dos mam��feros plaent�arios,a forma mais adiantada de vida mam��fera desenvolvida durante essa �epoa.Embora os primeiros mam��feros plaent�arios hajam-se originado de anestrais arn��voros, rami-�a�~oes herb��voras logo se desenvolveram e, em breve, as fam��lias dos mam��feros on��voros tamb�em42



surgiram. As angiospermas eram o alimento prinipal dos mam��feros os quais rapidamente resiamem n�umero; a ora terrestre moderna, inluindo a maioria das plantas e �arvores atuais, apareeradurante �epoas anteriores.H�a 35 milh~oes de anos, �a assinalado o ome�o da idade da predominânia dos mam��feros pla-ent�arios no mundo. A ponte de terra do sul era abrangente, religando o ent~ao enorme ontinenteda Ant�artida �a Am�eria do Sul, �a �Afria do sul e �a Austr�alia. A despeito da onentra�~ao de mas-sas de terra nas latitudes altas, o lima do mundo permaneeu relativamente suave, por ausa doaumento enorme no tamanho dos mares tropiais; e tamb�em porque as terras n~ao foram elevadassu�ientemente a ponto de produzirem geleiras. Grandes uxos de lava oorreram na Groenlândia ena Islândia, e uma erta quantidade de arv~ao foi depositada entre essas amadas.Mudan�as not�aveis estavam oorrendo na fauna do planeta. A vida marinha passava por umagrande modi�a�~ao; a maior parte das ordens atuais de vida marinha existia, e os foramin��ferosontinuavam a exerer um importante papel. A vida dos insetos era muito semelhante �a dos da eraanterior. As amadas dos dep�ositos f�osseis de Florissant, no Colorado, pertenem aos �ultimos anosdessa �epoa long��nqua. A maior parte das fam��lias dos insetos vivos remonta a esse per��odo, por�emmuitos dos que ent~ao existiam est~ao extintos atualmente; os seus f�osseis ontudo ainda permane�am.Essa foi, sobretudo, a idade da renova�~ao e da expans~ao para os mam��feros, em terra �rme.Dentre os mam��feros anteriores e mais primitivos, mais de em esp�eies estavam extintas antes dot�ermino dessa �epoa. Mesmo os mam��feros de grande porte, e de �erebros pequenos, pereeramlogo. Os �erebros e a agilidade haviam substitu��do a oura�a e o tamanho, na linha de progressoda sobrevivênia animal. E, om a fam��lia dos dinossauros em del��nio, os mam��feros assumiamlentamente o dom��nio da terra, destruindo r�apida e ompletamente o remanesente dos seus anestraisr�epteis.Com o desapareimento dos dinossauros, outras grandes mudan�as oorreram nos v�arios ramosda fam��lia sauriana. Os membros sobreviventes das fam��lias primitivas de r�epteis s~ao as tartarugas,as obras e os roodilos, junto om a vener�avel r~a, o �unio grupo remanesente a representar osanestrais iniiais do homem.V�arios grupos de mam��feros tiveram a sua origem em um �unio animal, agora extinto. Essariatura arn��vora era algo omo um ruzamento de um gato e uma foa; podia viver na terra ou na�agua e era altamente inteligente e muito ativa. Na Europa, o anestral da fam��lia anina evoluiu,dando logo origem a muitas esp�eies de pequenos ~aes. Nessa mesma �epoa, apareeram os roedores,inluindo os astores, os esquilos, os geômis, os amundongos e os oelhos, e logo se transformaramem uma forma not�avel de vida, e poua mudan�a oorreu nessa fam��lia desde ent~ao. Os dep�ositosposteriores desse per��odo ontêm os remanesentes f�osseis de ~aes, gatos, guaxinins e doninhas, nassuas formas anestrais.H�a 30 milh~oes de anos, os tipos modernos de mam��feros ome�aram a surgir. At�e ent~ao, osmam��feros haviam vivido, em grande parte, nas olinas, sendo do tipo das montanhas; subitamenteome�ou a evolu�~ao do tipo das plan��ies, ou o tipo que tem aso, de esp�eies herb��voras, dife-reniadas das om garras, de omedores de arne. Esses herb��voros vieram de um anestral n~aodifereniado, que tinha ino dedos nas patas e quarenta e quatro dentes, e que pereeu antes do�m dessa idade. A evolu�~ao dos dedos n~ao avan�ou para al�em do est�agio de três dedos durante esseper��odo.O avalo, um exemplo not�avel de evolu�~ao, viveu, durante essas �epoas, tanto na Am�eria doNorte quanto na Europa, embora o seu desenvolvimento n~ao se haja ompletado totalmente antes do�m da idade do gelo. Se bem que a fam��lia dos rinoerontes tenha apareido no �nal desse per��odo,apenas posteriormente ela onseguiu a sua maior expans~ao. Tamb�em se desenvolveu uma riaturapequena, semelhante a um poro, e que se tornou o anestral de muitas esp�eies de su��nos, queixadase hipop�otamos. Os amelos e as lhamas tiveram a sua origem na Am�eria do Norte, por volta da43



metade desse per��odo, e povoaram as plan��ies do oeste. Mais tarde, as lhamas migraram para aAm�eria do Sul, os amelos para a Europa e logo ambos aabaram sendo extintos na Am�eria doNorte, embora uns pouos amelos hajam sobrevivido at�e a idade do gelo.Por volta dessa �epoa, uma oisa not�avel aonteeu no lado oeste da Am�eria do Norte: osprimeiros anestrais dos antigos lêmures �zeram a sua primeira apari�~ao. Embora essa fam��lia n~aopossa ser onsiderada omo a dos verdadeiros lêmures, o seu surgimento marou o estabeleimentoda linha da qual se originaram, subseq�uentemente, os lêmures verdadeiros.Tal omo as serpentes terrestres de uma idade anterior, que se �zeram aos mares, agora, umatribo inteira de mam��feros plaent�arios desertou a terra e fez dos oeanos a sua residênia. E, desdeent~ao, permaneeu no mar, gerando as modernas e variadas baleias, gol�nhos, masorpas, foas ele~oes-marinhos.A vida av��ola do planeta ontinuou a desenvolver-se, mas om pouas mudan�as evoluion�ariasimportantes. A maioria dos p�assaros modernos existia, inluindo as gaivotas, gar�as, amingos,abutres, fal~oes, �aguias, orujas, odornas e avestruzes.Por volta do fehamento dessa �epoa Oligoena, obrindo dez milh~oes de anos, a vida vegetal, juntoom a vida marinha e a dos animais terrestres, desenvolveu-se amplamente e tinha presen�a na Terrade um modo semelhante ao de hoje. Uma espeializa�~ao onsider�avel oorreu subseq�uentemente,mas as formas anestrais da maioria das oisas vivas j�a existiam ent~ao.5.3 O Est�agio das Montanhas Modernas - A Idade do Ele-fante e do CavaloA eleva�~ao das terras e a separa�~ao dos mares estavam vagarosamente mudando o lima do mundo,resfriando-o gradativamente, mas o lima ainda era suave. As sequ�oias e as magn�olias resiam naGroenlândia, mas as plantas subtropiais estavam ome�ando a migrar para o sul. No �nal dessa�epoa, essas plantas e �arvores de limas quentes haviam desapareido, em grande parte, das latitudesao norte, sendo substitu��das por plantas mais robustas e pelas �arvores que mudam de folhagemanualmente.Houve um grande ar�esimo nas variedades das gram��neas, e os dentes de muitas esp�eies demam��feros alteraram-se gradualmente, onformando-se aos tipos atuais que pastam.H�a 25 milh~oes de anos, aonteeu uma ligeira submers~ao de terras, que se seguiu �a longa �epoa deeleva�~ao das terras. A regi~ao das Montanhas Rohosas permaneeu altamente elevada, de modo queo dep�osito feito pelo material de eros~ao ontinuou por todas as terras baixas a leste. As Serras forambem re-elevadas; e, de fato, elas têm subido desde ent~ao. A grande falha vertial, de seis quilômetrose meio, na regi~ao da Calif�ornia, data dessa �epoa.H�a 20 milh~oes de anos, os mam��feros onheeram, de fato, a sua idade de ouro. A ponte de terrado estreito de Behring estava aima das �aguas, e muitos grupos de animais migraram para a Am�eriado Norte, vindos da �Asia, inluindo os mastodontes de quatro presas, os rinoerontes de pernas urtase muitas variedades da fam��lia dos felinos.O primeiro ervo apareeu, e a Am�eria do Norte logo estava povoada de ruminantes - veados,bois, amelos, bis~oes e v�arias esp�eies de rinoerontes - , mas os poros gigantes, de mais de ummetro e oitenta ent��metros de altura, extinguiram-se.Os imensos elefantes desse per��odo, e dos subseq�uentes, possu��am �erebros grandes, bem omoorpos imensos e logo tomaram todo o mundo, exeto a Austr�alia. Dessa vez, o mundo estavadominado por um animal imenso, om um �erebro su�ientemente grande para apait�a-lo a subsistir.Confrontado om a vida altamente inteligente dessas idades, nenhum animal do tamanho de um44



elefante poderia haver sobrevivido, a menos que possu��sse um �erebro de grande porte e de qualidadesuperior. Pela sua inteligênia e adaptabilidade, apenas o avalo pode ser omparado ao elefante,que �e ultrapassado apenas pelo pr�oprio homem. E mesmo assim, das inq�uenta esp�eies de elefantes,em existênia, quando da abertura desse per��odo, apenas duas sobreviveram.H�a 15 milh~oes de anos, as regi~oes montanhosas da Eur�asia estavam-se elevando, e havia algumaatividade vulânia em todas essas regi~oes, mas nada ompar�avel aos uxos de lava do hemisf�eriooidental. Essas ondi�~oes inst�aveis prevaleeram em todo o mundo.O estreito de Gibraltar fehou-se, e a Espanha �ou ligada �a �Afria pela antiga ponte de terra,mas o Mediterrâneo uiu para o Atlântio por meio de um anal estreito, que se estendia atrav�esda Fran�a; os pios das montanhas e os planaltos surgiam omo ilhas por sobre esse antigo mar.Mais tarde, esses mares europeus ome�aram a retrair-se. Mais tarde ainda, o Mediterrâneo �ouligado ao oeano �Indio, e, ao �nal dessa �epoa, a regi~ao de Suez de tal modo estava elevada que oMediterrâneo se tornou, durante um erto tempo, um mar salgado interior.A ponte de terra da Islândia submergiu, e as �aguas �artias misturaram-se �as do oeano Atlântio.A osta atlântia da Am�eria do Norte rapidamente resfriou-se, mas a osta do Pa���o permaneeumais quente do que �e atualmente. As grandes orrentes oeânias estavam atuando e afetavam olima do mesmo modo omo o fazem hoje.A vida dos mam��feros ontinuou a evoluir. Enormes manadas de avalos juntaram-se �as de amelos,nas plan��ies do oeste da Am�eria do Norte; essa foi verdadeiramente a idade dos avalos, bemomo a dos elefantes. O �erebro do avalo �e pr�oximo, em qualidade animal, ao do elefante, mas,sob um ponto de vista, �e deididamente inferior, pois o avalo nuna veneu ompletamente a t~aosedimentada propens~ao de fugir quando amedrontado. O avalo n~ao tem o ontrole emoional doelefante, enquanto o elefante �e, em muito, prejudiado pelo tamanho e pela falta de agilidade. Duranteessa �epoa, um animal evoluiu que, de algum modo, era omo ambos, o elefante e o avalo, mas foilogo destru��do pela fam��lia dos felinos, que resia rapidamente.No momento presente, em que Urantia entra em uma idade hamada \idade sem avalos", v�osdev��eis parar para ponderar o que esse animal signi�ou para os vossos anestrais. Os homensprimeiro usaram os avalos omo alimento, depois para viajar e, mais tarde, na agriultura e naguerra. O avalo tem servido �a humanidade h�a um longo tempo e tem tido um papel importante nodesenvolvimento da iviliza�~ao humana.Os desenvolvimentos biol�ogios desse per��odo ontribu��ram em muito para o estabeleimento doen�ario que permitiu o apareimento posterior do homem. Na �Asia Central, evolu��ram os tiposverdadeiros tanto dos maaos primitivos quanto dos gorilas, tendo um anestral em omum, agoraextinto. Mas nenhuma dessas esp�eies est�a ligada �a linha dos seres vivos que viriam a tornar-se, maistarde, os anestrais da ra�a humana.A fam��lia anina estava representada por v�arios grupos, notadamente de lobos e raposas; a tribodos felinos, pelas panteras e pelos grandes tigres dentes-de-sabre, estes �ultimos tendo evolu��do inii-almente na Am�eria do Norte. As fam��lias modernas de felinos e de aninos reseram em n�umero,no mundo inteiro. As doninhas, martas, lontras e guaxinins medraram e desenvolveram-se em todasas latitudes norte.Os p�assaros ontinuaram a evoluir, embora pouas mudan�as not�aveis tenham oorrido. Os r�epteiseram semelhantes aos dos tipos modernos - obras, roodilos e tartarugas.Assim, hegou ao �m uma idade muito heia de aonteimentos e muito interessante da hist�oriado mundo. Essa idade do elefante e do avalo �e onheida omo a �epoa Mioena.
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5.4 O Est�agio Reente das Eleva�~oes Continentais (A �UltimaGrande Migra�~ao dos Mam��feros)
Esta �e a �epoa da eleva�~ao pr�e-glaial das terras, na Am�eria do Norte, na Europa e na �Asia. Aterra foi alterada amplamente na sua topogra�a. As adeias de montanhas surgiram, as orrentesmudaram os seus ursos e os vul~oes isolados irromperam em todo o mundo.H�a 10 milh~oes de anos, ome�ou uma idade de vastos dep�ositos loalizados de terra, disseminadosnas plan��ies dos ontinentes; mas a maioria dessas sedimenta�~oes foi removida mais tarde. Grandeparte da Europa, nessa �epoa, ainda estava sob as �aguas, inluindo regi~oes da Inglaterra, B�elgiae Fran�a; e o mar Mediterrâneo obria grandes �areas do norte da �Afria. Na Am�eria do Norte,extensos dep�ositos se �zeram nas bases das montanhas, nos lagos e nas grandes baias terrestres.Esses dep�ositos têm, em m�edia, apenas 60 metros de espessura, s~ao mais ou menos oloridos e, neles,os f�osseis s~ao raros. Dois grandes lagos de �agua doe existiram na parte oeste da Am�eria do Norte.As Serras estavam elevando-se; Shasta, Hood, e Rainier estavam iniiando as suas arreiras omomontanhas. Mas s�o na idade subseq�uente, das geleiras, �e que a Am�eria do Norte ome�ou o seudesloamento na dire�~ao das profundezas do Atlântio.Durante um urto espa�o de tempo, toda a terra do mundo uniu-se novamente, exetuando-se a Austr�alia; e a �ultima grande migra�~ao mundial de animais aonteeu. A Am�eria do Norteestava ligada tanto �a Am�eria do Sul quanto �a �Asia, e havia um interâmbio livre da fauna animal.Pregui�as, tatus, ant��lopes e ursos, vindos todos da �Asia, entraram na Am�eria do Norte, enquantoos amelos norte-amerianos foram para a China. Os rinoerontes migraram para todo o mundo,exeto para a Austr�alia e para a Am�eria do Sul, mas se extinguiram no hemisf�erio oidental, ao�nal desse per��odo.Em geral, a vida do per��odo preedente ontinuou a evoluir, e a disseminar-se. A fam��lia felinadominou a vida animal, e a vida marinha estava quase em ompasso de espera. Muitos dos avalosainda tinham três dedos, mas os tipos modernos estavam em vias de apareer; as lhamas e os amelospareidos om girafas misturavam-se om os avalos nos pastos das plan��ies. A girafa apareeu na�Afria, tendo ent~ao um peso�o t~ao omprido quanto agora. Na Am�eria do Sul, as pregui�as,tatus, tamandu�as e o tipo sul-ameriano de maaos primitivos evolu��ram. Antes que os ontinentesestivessem �nalmente isolados, os animais de maior porte, os mastodontes, migraram para todos oslugares, exetuando-se a Austr�alia.H�a ino milh~oes de anos, o avalo atingiu o seu estado atual de evolu�~ao e, da Am�eria do Norte,ele migrou para todo o mundo. O avalo, no entanto, havia-se tornado extinto no ontinente da suaorigem, muito antes da hegada do homem vermelho.O lima estava gradativamente �ando mais frio, as plantas terrestres estavam lentamente mi-grando para o sul. A prin��pio foi o frio resente, no norte, que parou om as migra�~oes dos animaispara os istmos do norte; subseq�uentemente, essas pontes de terra, na Am�eria do Norte, des�zeram-se. Logo depois, a liga�~ao de terra entre a �Afria e a Am�eria do Sul �nalmente submergiu, e ohemisf�erio oidental �ou isolado, quase omo o �e hoje. Dessa �epoa em diante, tipos distintos devida ome�aram a desenvolver-se nos hemisf�erios oriental e oidental.E assim, esse intervalo de quase dez milh~oes de anos de dura�~ao hegou a um �nal, e n~ao apareeuainda o anestral do homem. Essa, em geral, �e designada omo a �epoa Plioena.46



5.5 A Primeira Idade GlaialAo �nal da �epoa preedente, as terras da parte nordeste da Am�eria do Norte e do norte da Europase haviam elevado em uma esala extensa; na Am�eria do Norte vastas �areas subiam a 9 000 metrosde altitude e at�e mais. Os limas suaves haviam prevaleido anteriormente nessas regi~oes do norte,e as �aguas do �Artio estavam todas sujeitas �a evapora�~ao e ontinuaram sem se ongelar at�e quaseo �nal do per��odo glaial.Simultaneamente a essas eleva�~oes das terras, as orrentes dos oeanos mudaram de dire�~ao, e osventos sazonais modi�aram as suas dire�~oes. Essas ondi�~oes �nalmente geraram uma preipita�~aoquase onstante de umidade, vinda do movimento da atmosfera pesadamente saturada sobre osplanaltos do norte. A neve ome�ou a air nessas regi~oes elevadas e, portanto, frias, e ontinuouaindo at�e atingir uma profundidade de 6 000 metros. As �areas de maior profundidade de neve,junto om a altitude, determinaram os pontos entrais do uxo da press~ao glaial subseq�uente. Ea idade glaial perdurou, enquanto essa preipita�~ao exessiva ontinuou a obrir esses planaltos donorte om um manto enorme de neve, que logo se metamorfoseou em um gelo s�olido, mas movedi�o.Os grandes len��ois de gelo desse per��odo estavam todos loalizados nos pontos de eleva�~ao dosplanaltos, n~ao nas regi~oes montanhosas onde s~ao enontr�aveis hoje. A metade das forma�~oes glaiaissituava-se na Am�eria do Norte, um quarto na Eur�asia, e o outro quarto em loais variados, prini-palmente na Ant�artida. A �Afria pouo foi afetada pelo gelo, mas a Austr�alia foi quase totalmenteoberta pela amada ant�artia de gelo.As regi~oes do norte, deste mundo, experimentaram seis invas~oes glaiais separadas e distintas e, pordezenas de vezes, ainda houve avan�os e retroessos ligados �a atividade de ada amada individualde gelo. O gelo, na Am�eria do Norte, onentrou-se em duas regi~oes e, mais tarde, em três. AGroenlândia �ou oberta e a Islândia ompletamente enterrada sob o uxo de gelo. Na Europa, emv�arias �epoas, o gelo obriu as Ilhas Britânias, exetuando a osta ao sul da Inglaterra, e espalhou-sepela Europa oriental at�e a Fran�a.H�a dois milh~oes de anos, a primeira etapa glaial norte-ameriana iniiou seu avan�o para o sul.A idade do gelo estava em forma�~ao nessa �epoa, e essa invas~ao glaial onsumou-se, durando quaseum milh~ao de anos, desde o seu avan�o, dos entros de press~ao ao norte, at�e a sua retirada. O len�olentral de gelo estendeu-se ao sul, at�e o Kansas; os entros glaiais orientais e oidentais, ent~ao, n~aoeram t~ao extensos.H�a um milh~ao e meio de anos, a primeira grande geleira estava em retirada, na dire�~ao norte.Nesse meio tempo, quantidades enormes de neve haviam a��do na Groenlândia e na parte nordesteda Am�eria do Norte e, em breve, essa massa de gelo oriental ome�ou a uir para o sul. Essa foi asegunda invas~ao do gelo.Essas duas primeiras invas~oes do gelo n~ao abrangeram a Eur�asia. Durante essas �epoas iniiais daidade do gelo, a Am�eria do Norte estava repleta de mastodontes, mamutes peludos, avalos, amelos,veados, bois almisarados, bis~oes, pregui�as da terra, astores gigantes, tigres-dente-de-sabre, bihospregui�as t~ao grandes quanto elefantes, e muitos grupos de fam��lias de felinos e aninos. Contudo,dessa idade em diante, tiveram todos a sua popula�~ao reduzida rapidamente, pelo frio resente doper��odo glaial. Mais para o �nal da idade do gelo, a maioria dessas esp�eies animais �aram extintasna Am�eria do Norte.A vida na terra e na �agua, livre do gelo, mudou pouo em todo o mundo. Entre as invas~oes dogelo, o lima �ava quase t~ao suave quanto atualmente, talvez um pouo mais quente. As geleiraseram, a�nal, fenômenos loais, embora se espalhassem, obrindo �areas enormes. O lima osteirovariava onsideravelmente entre as �epoas de inatividade glaial e os tempos em que enormes iebergs,deslizando desde a osta do Maine, iam at�e o Atlântio ou, esapando pelo Puget Sound, hegavamao Pa���o, ou, desendo ruidosamente pelos �ordes da Noruega, atingiam o mar do Norte.47



5.6 O Homem Primitivo na Idade do GeloO grande aonteimento desse per��odo glaial foi a evolu�~ao do homem primitivo. Ligeiramente aoeste da �India, em uma terra agora sob as �aguas e em meio �a progênie de imigrantes asi�atios dotipo norte-ameriano de lêmures, os mam��feros preursores do homem subitamente apareeram. Essespequenos animais andavam prinipalmente om as suas pernas traseiras, e possu��am �erebros grandesem rela�~ao ao seu tamanho e em ompara�~ao aos �erebros de outros animais. Na septuag�esimagera�~ao dessa ordem de vida, um novo grupo, mais elevado, de animais, difereniou-se subitamente.Esses novos mam��feros intermedi�arios - que tinham quase duas vezes o tamanho e a altura dosseus anestrais e possu��am uma apaidade erebral proporionalmente maior - haviam aabado de�rmarem bem a si pr�oprios, quando os primatas, da tereira muta�~ao vital, subitamente apareeram.(Nessa mesma �epoa, um desenvolvimento retr�ogrado, na linhagem mam��fera intermedi�aria, deuorigem aos anestrais simianos; e, daqueles dias para �a, a rami�a�~ao humana tem-se adiantado emevolu�~ao progressiva, enquanto as tribos simianas permaneeram estaion�arias ou de fato at�e mesmoretroederam.)H�a um milh~ao de anos, Urantia foi registrada omo um mundo habitado. Uma muta�~ao, na linha-gem dos primatas em progress~ao, subitamente produziu dois seres humanos primitivos, os anestraisverdadeiros da humanidade.Esse aonteimento oorreu por volta da �epoa do ome�o do tereiro avan�o glaial; assim, pode-sepereber que os vossos primeiros anestrais naseram e riaram-se em um meio ambiente estimulante,revigorante e dif��il. E os �unios sobreviventes desses abor��gines de Urantia, os esquim�os, ainda hojepreferem residir nos limas fr��gidos do norte.Os seres humanos n~ao estavam presentes no hemisf�erio oidental at�e perto do �m da idade do gelo.Todavia, durante as �epoas interglaiais, eles passaram ao oidente, ontornando o Mediterrâneo, elogo tomaram o ontinente da Europa. Nas avernas da Europa oidental, podem ser enontradosossos humanos misturados aos remanesentes de animais, tanto tropiais quanto �artios, atestandoque o homem viveu nessas regi~oes durante as �ultimas �epoas glaiais que avan�avam e reuavam.5.7 A Continua�~ao da Idade do GeloDurante o per��odo glaial, outras atividades estavam em progresso, mas a a�~ao do gelo sobrepujoutodos os outros fenômenos nas latitudes norte. Nenhuma outra atividade terrestre deixa evidêniast~ao arater��stias na topogra�a. Os seixos rolados e as livagens ou rahaduras na superf��ie s~aoarater��stias, bem omo aldeir~oes, lagos, pedras desloadas e rohas pulverizadas, que n~ao est~aoligados a nenhum outro fenômeno na natureza. O gelo �e respons�avel tamb�em por essas suavesintumesênias, ou ondula�~oes super�iais, onheidas omo olinas de aluvi~oes. E uma invas~aoglaial, �a medida que avan�a, desloa os rios e muda toda a fae da Terra. Apenas as invas~oes glaiaisdeixam atr�as de si essas aluvi~oes reveladoras - montes de terra, lateral e frontalmente depositados.Esses dep�ositos de aluvi~oes, partiularmente as morenas de terra, estendem-se ao norte e a oeste,partindo da osta oriental da Am�eria do Norte. E s~ao tamb�em enontradas na Europa e na Sib�eria.H�a 750 mil anos, a quarta amada de gelo, uma uni~ao dos ampos entrais e orientais de gelo, naAm�eria do Norte, estava bem no seu aminho para o sul; no seu apogeu, alan�ou o sul de Illinois,desloando o rio Mississipi por oitenta quilômetros para o oeste e, a leste, estendendo-se para o sul,at�e o rio Ohio e a parte entral da Pensilvânia.Na �Asia, a amada siberiana de gelo fez a sua invas~ao at�e o ponto m�aximo para o sul, enquanto,na Europa, o gelo que avan�ava parou bem diante da barreira montanhosa dos Alpes.H�a 500 mil anos, durante o quinto avan�o do gelo, um novo desenvolvimento aelerou o urso da48



evolu�~ao humana. Subitamente, e em uma gera�~ao, as seis ra�as de ores surgiram, por muta�~ao dalinhagem humana abor��gine. Essa �e uma data duplamente importante, j�a que assinala tamb�em ahegada do Pr��nipe Planet�ario.Na Am�eria do Norte, o quinto avan�o glaial onsistiu em uma invas~ao ombinada de três entrosde gelo. O l�obulo do leste, ontudo, estendeu-se apenas at�e uma pequena distânia abaixo do vale doSaint Lawrene, e a amada de gelo vinda do oeste pouo avan�ou para o sul. Mas o l�obulo entralalan�ou o sul, obrindo a maior parte do estado de Iowa. Na Europa, essa invas~ao do gelo n~ao foit~ao extensa quanto a preedente.H�a 250 mil anos, ome�ou a sexta e �ultima invas~ao glaial. E, a despeito do fato de que os planaltosdo norte houvessem ome�ado a afundar-se ligeiramente, esse foi o per��odo de maior dep�osito de nevenos ampos de gelo do norte.Nessa invas~ao, as três grandes amadas de gelo aglutinaram-se em uma �unia vasta massa de gelo,e todas as montanhas do oeste partiiparam dessa atividade glaial. Essa foi a maior de todas asinvas~oes de gelo na Am�eria do Norte; o gelo movimentou-se para o sul a uma distânia de mais dedois mil e quinhentos quilômetros dos seus entros de press~ao; e a Am�eria do Norte experimentouas suas temperaturas mais baixas.H�a 200 mil anos, durante o avan�o da �ultima invas~ao glaial, aonteeu um epis�odio que tevemuito a ver om a marha dos aonteimentos em Urantia - a rebeli~ao de L�uifer.H�a 150 mil anos, o sexto e �ultimo per��odo de invas~ao glaial alan�ou os seus pontos mais afastadosna extens~ao sul, a amada de gelo do oeste ruzando a fronteira anadense e a amada entral vindoat�e o Kansas, Missouri e Illinois; a amada do leste avan�ando para o sul e obrindo grande parte daPensilvânia e do Ohio.Essa foi uma invas~ao glaial que gerou muitas l��nguas, ou l�obulos de gelo, e que moldou os lagosatuais, grandes e pequenos. Quando da sua retirada, o sistema norte-ameriano dos Grandes Lagosfoi gerado. E os ge�ologos urantianos, om bastante preis~ao, deduziram os v�arios est�agios dessedesenvolvimento e supuseram, om muita orre�~ao, que esses orpos de �agua, em �epoas diferentes,esvaziaram-se primeiro sobre o vale do Mississippi e depois, a leste, dentro do vale do rio Hudson e,�nalmente, por uma passagem ao norte, na dire�~ao do Saint Lawrene. Agora faz trinta e sete milanos desde que o sistema dos Grandes Lagos, ligados entre si, ome�ou a desarregar suas �aguas naatual passagem do Ni�agara.H�a 100 mil anos, durante o reuo da �ultima invas~ao glaial, as vastas amadas do gelo polarome�aram a se formar, e o entro da aumula�~ao do gelo moveu-se onsideravelmente para o norte. E,enquanto as regi~oes polares ontinuarem a ser obertas de gelo, di�ilmente ser�a poss��vel oorrer outraidade glaial, independentemente de futuras eleva�~oes de terras, ou de modi�a�~oes nas orrentes dosoeanos.Essa �ultima invas~ao glaial �ou em mil anos avan�ando, e foi neess�ario um per��odo semelhantede tempo para ompletar o seu reuo para o norte. As regi~oes temperadas têm �ado isentas de gelo,durante pouo mais de inq�uenta mil anos.O rigoroso per��odo glaial destruiu muitas esp�eies e transformou in�umeras outras radialmente.Muitas foram peneiradas sofridamente no vaiv�em das migra�~oes, que se �zeram neess�arias por ausado avan�o e do reuo do gelo. Os animais que seguiram para frente e reuaram om as geleiras sobrea Terra, foram o urso, o bis~ao, a rena, o boi almisarado, o mamute e o mastodonte.O mamute busou as pradarias abertas, enquanto o mastodonte preferiu as bordas abrigadas dasregi~oes de orestas. O mamute, at�e uma �epoa reente, vagava do M�exio ao Canad�a; a variedadesiberiana tornou-se oberta de l~a. O mastodonte perdurou na Am�eria do Norte, at�e que fosseexterminado pelo homem vermelho, do mesmo modo que o homem brano, mais tarde, eliminou obis~ao. 49



Na Am�eria do Norte, durante a �ultima geleira, o avalo, o tapir, a lhama e o tigre-dentes-de-sabre�aram extintos. Nos seus lugares, surgiram as pregui�as, os tatus e os poros aqu�atios, vindos daAm�eria do Sul.As migra�~oes for�adas da vida, diante do avan�o do gelo, obrigaram as plantas e os animais aruzamentos extraordin�arios e, om o reuo da invas~ao �nal do gelo, muitas das esp�eies �artiasde plantas, tanto quanto de animais, �aram abandonadas no alto de alguns pios de montanhas,aonde tinham ido para esapar da destrui�~ao pela invas~ao glaial. E assim, hoje, essas plantas eanimais desloados podem ser enontrados nos altos dos Alpes da Europa e mesmo nas montanhasapalahianas da Am�eria do Norte.A idade do gelo �e o �ultimo per��odo geol�ogio ompleto, a hamada �epoa Plistoena, uja dura�~aofoi de mais de dois milh~oes de anos.H�a 35 mil anos, �a demarado o t�ermino da grande idade do gelo, exeto nas regi~oes polares doplaneta. Essa data �e tamb�em signi�ativa, pois est�a bem pr�oxima da hegada de um Filho Material ede uma Filha Material, marando o ome�o da dispensa�~ao Adâmia, orrespondendo, grosso modo,ao ome�o da �epoa Holoena ou p�os-glaial.Esta narrativa, estendendo-se desde o surgimento da vida dos mam��feros at�e o reuo do gelo e�as �epoas hist�orias, obre um ilo de quase inq�uenta milh~oes de anos. Este �e o �ultimo per��odogeol�ogio - o atual - , que �e onheido pelos vossos pesquisadores omo o Cenoz�oio, ou a era dostempos reentes.[Auspiiado por um Portador da Vida Residente.℄
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Cap��tulo 6As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo
H�A CERCA de um milh~ao de anos os anestrais imediatos da humanidade �zeram o seu apareimentopor interm�edio de três muta�~oes suessivas e s�ubitas, desendendo da ra�a primitiva do tipo lemurianode mam��feros plaent�arios. Os fatores dominantes desses lêmures primitivos derivavam do grupooidental, ou ameriano tardio, do plasma da vida evolutiva. Antes, por�em, de estabeleer a linhadireta de anestralidade humana, essa desendênia foi refor�ada por ontribui�~oes da implanta�~aoentral de vida evolu��da na �Afria. O grupo de vida oriental ontribuiu pouo, ou de fato nada, paraa verdadeira produ�~ao da esp�eie humana.
6.1 Os Tipos Primitivos de LêmuresOs lêmures primitivos vinulados �a anestralidade da esp�eie humana n~ao eram diretamente relai-onados �as tribos preexistentes de gib~aos e de maaos que ent~ao viviam na Eur�asia e no norte da�Afria, uja progênie sobreviveu at�e a �epoa presente. Nem eram uma progênie do tipo moderno delêmures, embora vindos de um anestral omum a ambos, mas h�a muito extinto.Enquanto esses lêmures primitivos evolu��am no hemisf�erio oidental, o estabeleimento da an-estralidade mam��fera direta da humanidade teve lugar no sudoeste da �Asia, na �area original daimplanta�~ao entral de vida, mas mais para o lado das fronteiras das regi~oes a leste. V�arios milh~oesde anos antes dessa �epoa, o tipo norte-ameriano de lêmures havia imigrado para o oeste, atraves-sando a ponte de terra sobre o estreito de Behring e havia tomado lentamente o aminho do sudoesteao longo da osta asi�atia. Essas tribos migrantes �nalmente alan�aram a regi~ao salubre que �aentre o ent~ao expandido Mediterrâneo e as regi~oes de montanhas elevadas da pen��nsula da �India.Nessas terras, a oeste da �India, eles uniram-se a outras linhagens favor�aveis, estabeleendo assim aanestralidade da ra�a humana.Com o passar do tempo, a osta marinha da �India, a sudoeste das montanhas, gradualmentesubmergiu, isolando ompletamente a vida dessa regi~ao. N~ao havia nenhum aminho para se hegarnem para se esapar dessa pen��nsula da Mesopotâmia ou da P�ersia, a n~ao ser ao norte, e esse ladoera repetidamente ortado pelas invas~oes das geleiras, vindas do sul. E foi, ent~ao, nessa �area quaseparadis��aa e, vindos dos desendentes superiores desse tipo lêmure de mam��fero, que surgiram doisgrandes grupos, formados pelas tribos dos s��mios dos tempos modernos e pela esp�eie humana dosdias atuais. 51



6.2 Os Mam��feros Preursores do HomemH�a pouo mais de um milh~ao de anos, os mam��feros preursores da Mesopotâmia, os desendentesdiretos dos tipos lemurianos de mam��feros plaent�arios norte-amerianos, subitamente apareeram.Eles eram pequenas riaturas bastante ativas, de quase um metro de altura; e, se bem que n~aoandassem habitualmente om as suas duas pernas traseiras, eles podiam failmente permaneereretos. Eram peludos e �ageis, e hilreavam �a moda dos maaos; mas, diferentemente dos s��mios,eram arn��voros. Tinham um polegar primitivo opositivo, bem omo um grande dedo do p�e altamente�util para agarrar. Desse ponto em diante, as esp�eies pr�e-humanas desenvolveram suessivamente opolegar opositivo, na medida em que perderam progressivamente o poder de agarrar do grande dedodo p�e. As tribos posteriores de maaos mantiveram a apaidade preênsil do dedo grande do p�e,mas nuna desenvolveram o tipo humano de polegar.Esses mam��feros preursores atingiam o resimento pleno aos três ou quatro anos de idade, tendouma longevidade potenial m�edia de era de vinte anos. Em geral a sua progênie onstitu��a-se deum �unio �lho, embora gêmeos tamb�em nasessem oasionalmente.Os membros dessa nova esp�eie tinham os maiores �erebros, em rela�~ao ao seu tamanho, entretodos os animais que haviam at�e ent~ao existido na Terra. Eles experimentaram muitas emo�~oes eompartilhavam numerosos instintos, que, mais tarde, araterizaram os homens primitivos; sendoaltamente uriosos e demonstrando uma alegria onsider�avel quando tinham êxito em qualquer a�~ao.O apetite pelos alimentos e o desejo sexual eram bem desenvolvidos, e uma sele�~ao sexual bemde�nida era manifestada em uma forma tosa de ortejo e de esolha dos ompanheiros. Eles lutariamferozmente em defesa dos seus ompanheiros e eram bastante ternos nas assoia�~oes de fam��lia,possuindo um senso de abnega�~ao e de humildade que beirava a vergonha e o remorso. Eles erammuito afetivos e leais em rela�~ao aos seus pareiros, e de ummodo toante; mas, aso as irunstâniasos separassem, eles esolheriam novos pareiros.De estatura pequena e mentes agu�adas para avaliar os perigos do seu habitat na oresta, elesdesenvolveram um medo extraordin�ario que os levou �aquelas s�abias medidas de preau�~ao que on-tribu��ram t~ao enormemente para a sua sobrevivênia, tais omo a onstru�~ao de tosos abrigos quefaziam nos topos altos das �arvores, o que eliminava muitos dos perigos da vida no n��vel do solo. Oome�o das tendênias para o medo, que a humanidade possui, data bem espei�amente desses dias.Esses mam��feros preursores desenvolveram um esp��rito tribal omo nuna antes existira. Eleseram, de fato, altamente greg�arios, sendo, no entanto, exessivamente agressivos, quando de algummodo perturbados nas busas omuns da sua vida rotineira, e demonstravam temperamentos furiososse a sua raiva fosse totalmente despertada. As suas naturezas beliosas, ontudo, serviram a um bomprop�osito; grupos superiores n~ao hesitavam em fazer guerra aos seus vizinhos inferiores e, assim, pormeio da sobrevivênia seletiva, a esp�eie foi melhorada progressivamente. Muito edo, esses lêmuresdominaram a vida das riaturas menores dessa regi~ao, e pouqu��ssimas das tribos mais antigas des��mios n~ao arn��voros sobreviveram.Esses agressivos pequenos animais multipliaram-se e espalharam-se pela pen��nsula da Meso-potâmia durante mais de mil anos, aperfei�oando-se onstantemente em tipo f��sio e inteligêniaem geral. Exatamente setenta gera�~oes depois que essa nova tribo havia sido originada do mais ele-vado tipo de anestral lemuriano, hegou a pr�oxima �epoa de desenvolvimento - a s�ubita diferenia�~aodos anestrais nesse novo passo vital de evolu�~ao dos seres humanos de Urantia.6.3 Os Mam��feros Intermedi�ariosFoi muito edo, na arreira dos mam��feros preursores dos humanos, na habita�~ao, no topo de uma�arvore, de um asal superior dessas riaturas �ageis, que naseram dois gêmeos, um masulino e52



um feminino. Comparados aos seus anestrais, eles eram realmente duas belas pequenas riaturas.Tinham pouo pêlo nos seus orpos, mas isto n~ao era uma desvantagem grande, pois eles viviam emum lima quente e uniforme.Esses �lhos reseram at�e a altura de um pouo mais de um metro e vinte. E, sob todos ospontos de vista, eram maiores do que os seus pais, tendo pernas mais longas e bra�os mais urtos.Possu��am polegares quase perfeitamente opositivos, quase t~ao bem adaptados aos trabalhos diver-si�ados quanto o polegar humano atual. Caminhavam eretos, tendo p�es quase t~ao bem adaptadospara andar quanto as ra�as humanas posteriores.Os seus �erebros eram inferiores e menores do que os dos seres humanos, mas eram bastantesuperiores, e relativamente bem maiores do que os dos seus anestrais. Os gêmeos, muito edo,demonstraram ter uma inteligênia superior e foram logo reonheidos omo os hefes de toda atribo de mam��feros preursores do homem, realmente instituindo uma forma primitiva de organiza�~aosoial e uma divis~ao eonômia, ainda que prim�aria, do trabalho. Esses irm~aos aasalaram-se e, embreve, desfrutaram da soiedade de vinte e um �lhos, muito semelhantes a eles pr�oprios, todos demais de um metro e vinte de altura e, sob todos os pontos de vista, superiores �a esp�eie anestraldeles. Esse novo grupo formou o n�uleo dos mam��feros intermedi�arios.Quando a popula�~ao nesse grupo novo e superior reseu, a guerra, de um modo impla�avel, irrom-peu; e ent~ao, quando a luta terr��vel estava terminada, nenhum �unio indiv��duo da ra�a preexistente eanestral dos mam��feros preursores havia permaneido vivo. A rami�a�~ao menos numerosa, por�emmais poderosa e inteligente da esp�eie, sobrevivera �as ustas dos seus anestrais.E ent~ao, por quase quinze mil anos (seisentas gera�~oes), tal riatura tornou-se o terror dessaparte do mundo. Todos os animais grandes e ferozes, dos tempos anteriores, haviam pereido. Osgrandes animais nativos dessas regi~oes n~ao eram arn��voros, e as esp�eies maiores da fam��lia dosfelinos, os le~oes e os tigres, ainda n~ao haviam invadido esse lugar reôndito partiularmente abrigadoda superf��ie da Terra. E, por isso, esses mam��feros intermedi�arios �zeram-se valentes e subjugaramtudo o que estava no seu setor da ria�~ao.Comparados �a sua esp�eie anestral, os mam��feros intermedi�arios eram mais aperfei�oados, emtodos os sentidos. At�e mesmo a dura�~ao do seu potenial de vida tornou-se mais longa, sendo deaproximadamente vinte e ino anos. In�umeros tra�os humanos rudimentares surgiram nessa novaesp�eie. Al�em das propens~oes inatas demonstradas pelos seus anestrais, esses mam��feros inter-medi�arios eram apazes de demonstrar o desgosto, em algumas situa�~oes repulsivas. Eles possu��amtamb�em um instinto bem de�nido para riar reservas; eles esondiam a omida para o uso posteriore eram muito dados a oleionar seixos redondos e lisos e ertos tipos de pedras arredondadas, quese adequavam bem para servir de muni�~oes defensivas e ofensivas.Esses mam��feros intermedi�arios foram os primeiros a demonstrar uma propens~ao de�nida para aonstru�~ao, omo �a evideniado pela rivalidade que tinham quanto a onstruir tanto as suas asasnos topos das �arvores, quanto os abrigos subterrâneos de muitos t�uneis; eles foram a primeira esp�eiede mam��feros a busar a seguran�a de abrigos nas �arvores, e nos subterrâneos. Eles renuniaram �avida nas �arvores, em grande parte, omo loais �unios de abrigos, vivendo no h~ao durante o dia edormindo no topo das �arvores �a noite.Com o passar do tempo, o aumento natural do n�umero deles �nalmente resultou em uma om-peti�~ao s�eria pela omida e em uma rivalidade por ausa do sexo, e tudo isso ulminou em uma s�eriede batalhas destrutivas, que quase aniquilou toda a esp�eie. Essas lutas ontinuaram at�e que apenasum grupo de menos de em indiv��duos permaneeu vivo. Uma vez mais, por�em, a paz prevaleia,e essa �unia tribo sobrevivente onstruiu de novo os seus lugares de dormir nos topos das �arvores euma vez mais retomou uma existênia normal e semipa���a.Di�ilmente podeis imaginar a margem pequena pela qual os vossos anestrais pr�e-humanos, detempos em tempos, puderam esapar da extin�~ao. Tivesse a r~a, anestral de toda a humanidade,53



pulado ino ent��metros a menos em erta oasi~ao, e todo o urso da evolu�~ao teria sido profunda-mente alterado. A m~ae lemuriana imediata da esp�eie dos mam��feros preursores esapou da morte,por um �o, n~ao menos do que ino vezes antes de dar nasimento ao pai da nova e mais elevadaordem de mam��feros. Contudo o que aonteeu, de mais pr�oximo do �m, foi quando um relâmpagoatingiu a �arvore na qual a futura m~ae dos gêmeos primatas estava dormindo. Ambos os mam��ferosintermedi�arios progenitores �aram severamente abalados e seriamente queimados; três dos seus sete�lhos foram mortos por esse golpe vindo dos �eus. Esses animais em evolu�~ao eram quase que su-perstiiosos. O asal, ujo lar no topo de uma �arvore havia sido golpeado, era realmente de l��deresdo grupo mais adiantado da esp�eie de mam��feros intermedi�arios; e, seguindo o exemplo deles, maisda metade da tribo, abrangendo as fam��lias mais inteligentes, mudou-se para um loal afastado erade três quilômetros dessa loalidade e ome�ou a onstru�~ao de novas moradas nos topos das �arvorese de novos abrigos terrestres - os seus abrigos transit�orios no aso de perigo s�ubito.Logo depois de terminar a sua asa, essa dupla veterana, de tantas lutas, viu-se omo progenitoraorgulhosa de gêmeos, os mais interessantes e importantes animais que jamais naseram no mundoat�e �aquela �epoa, pois foram eles os primeiros da nova esp�eie de primatas que onstituiu o pr�oximopasso vital da evolu�~ao pr�e-humana.Ao mesmo tempo em que esses primatas gêmeos nasiam, uma outra dupla - um maho e umafêmea, espeialmente retardados, da tribo de mam��feros intermedi�arios, uma dupla que era inferiortanto mental quanto �siamente - tamb�em deu nasimento a gêmeos. Esses gêmeos, um maho e umafêmea, eram indiferentes �as onquistas; estavam eles preoupados apenas em obter omida e, j�a quen~ao omiam arne, logo perderam todo o interesse em ir prourar presas. Esses gêmeos retardadostornaram-se os fundadores das tribos modernas de s��mios. Os seus desendentes busaram as regi~oessulinas mais quentes, om seus limas suaves e abundânia de frutas tropiais, onde retomaram asua vida e, de um modo muito semelhante ao daqueles dias, om exe�~ao daquelas rami�a�~oes quese aasalaram om os tipos mais primitivos de gib~oes e maaos; e que se deterioraram bastante emonseq�uênia disso.E, assim, pode ser prontamente perebido que o homem e o maao est~ao vinulados apenaspelo fato de provirem dos mam��feros intermedi�arios, de uma tribo na qual aonteeu o nasimentoonomitante de dois pares de gêmeos om a sua subseq�uente separa�~ao: o par inferior destinou-se aproduzir os tipos modernos de maaos, babu��nos, hipanz�es e gorilas, enquanto o par superior �oudestinado a ontinuar a linha de asens~ao, que evoluiu at�e o pr�oprio homem.O homem moderno e os s��mios vieram da mesma tribo e esp�eie, mas n~ao dos mesmos pais. Osanestrais do homem desenderam da linhagem superior dos remanesentes seleionados dessa tribode mam��feros intermedi�arios, enquanto os s��mios modernos (exetuando ertos tipos preexistentes delêmures, gib~oes, maaos e outras riaturas do mesmo gênero) s~ao desendentes do asal inferior dessegrupo de mam��feros intermedi�arios; uma dupla que sobreviveu apenas porque se esondeu, em umabrigo subterrâneo om estoque de alimentos, por mais de duas semanas, durante o �ultimo ombateferrenho da sua tribo, saindo apenas depois que as hostilidades haviam hegado ompletamente ao�m.6.4 Os PrimatasRemontando agora ao nasimento dos gêmeos superiores, um maho e uma fêmea, aos dois membrosl��deres da tribo de mam��feros intermedi�arios: esses dois bebês animais eram de uma ordem inusitada;tinham ainda menos pêlos nos seus orpos do que os seus pais e, ainda muito jovens, insistiram emandar eretos. Os seus anestrais j�a haviam aprendido a andar om as pernas traseiras, mas essesprimatas gêmeos permaneeram eretos desde o prin��pio. Eles atingiram uma altura de mais de ummetro e meio e as suas abe�as resultaram maiores em ompara�~ao �a de outros na mesma tribo. Se54



bem que houvessem aprendido desde muito edo a se omuniar um om o outro, por meio de sinaise de sons, eles nuna foram apazes de fazer o seu povo ompreender esses novos s��mbolos.Quando tinham era de quatorze anos de idade, eles fugiram da tribo, indo para o oeste, parariar a sua pr�opria fam��lia e estabeleer a nova esp�eie de primatas. E essas novas riaturas s~ao,muito apropriadamente, denominadas primatas, j�a que elas foram os anestrais animais diretos eimediatos da pr�opria fam��lia humana.Assim foi que os primatas vieram a oupar uma regi~ao a oeste da osta da pen��nsula da Meso-potâmia, quando ent~ao ela se projetava at�e o mar ao sul, enquanto as tribos menos inteligentes, masintimamente relaionadas, viviam na ponta da pen��nsula e at�e a linha das margens a leste.Os primatas eram mais humanos e menos animais do que os seus predeessores mam��feros in-termedi�arios. As propor�~oes do esqueleto dessa nova esp�eie eram muito semelhantes �as das ra�ashumanas primitivas. Os tipos de m~ao e de p�e humanos haviam-se desenvolvido plenamente, e essasriaturas podiam andar e mesmo orrer t~ao bem quanto qualquer dos seus desendentes humanosposteriores. Eles abandonaram quase ompletamente a vida nas �arvores, embora ontinuassem areorrer aos topos das �arvores por medida de seguran�a �a noite, pois, omo os seus anestrais primi-tivos, estavam bastante sujeitos ao medo. O uso resente das suas m~aos muito fez para desenvolvera apaidade erebral inerente; no entanto, ainda n~ao possu��am mentes que pudessem ser realmentehamadas de humanas.Embora pela sua natureza emoional os primatas diferissem pouo dos seus antepassados, eles de-monstravam possuir tendênias omo que mais humanas em todas as suas propens~oes. Eram, de fato,animais esplêndidos e superiores, alan�ando a maturidade aos dez anos de idade aproximadamentee tendo uma expetativa de vida natural m�edia de era de quarenta anos. Isto �e, eles podiam teressa longevidade se tivessem mortes naturais, mas, naqueles dias primitivos, pouos animais tinhamuma morte natural; a luta pela existênia era de todo muito intensa.E ent~ao, depois de quase noveentas gera�~oes de desenvolvimento, obrindo era de vinte e ummil anos desde a origem dos mam��feros preursores, os primatas subitamente geraram duas riaturasnot�aveis, os primeiros seres humanos verdadeiros.Assim foi que os mam��feros preursores, vindos do tipo norte-ameriano de lêmures, deram origemaos mam��feros intermedi�arios, e esses mam��feros intermedi�arios, por sua vez, produziram os primatassuperiores, que se tornaram os anestrais imediatos da ra�a humana primitiva. As tribos de primataseram o �ultimo v��nulo vital na evolu�~ao do homem, mas, em menos de ino mil anos, nem um �unioindiv��duo dessas tribos extraordin�arias sobreviveu.6.5 Os Primeiros Seres HumanosDo ano 1934 d.C. at�e o nasimento dos dois primeiros seres humanos, ontam-se exatamente 993 419anos.Esses dois seres not�aveis eram verdadeiros seres humanos. Possu��am polegares humanos perfeitos,omo os tiveram muitos dos seus anestrais, e tinham p�es t~ao perfeitos quanto os das ra�as humanasatuais. Eles andavam e orriam na vertial, n~ao eram trepadores; a fun�~ao de agarrar om o dedogrande do p�e havia desapareido ompletamente. Quando o perigo os levava aos topos das �arvores,eles subiam exatamente omo os humanos de hoje o fariam. Eles esalariam um trono de uma�arvore omo um urso, n~ao omo fariam o hipanz�e ou o gorila, pendurando-se e pulando nos galhos.Esses primeiros seres humanos (e os desendentes deles) alan�avam plena maturidade aos dozeanos de idade e possu��am um potenial de longevidade de era de setenta e ino anos.Muitas emo�~oes novas logo surgiram nesses humanos gêmeos. Eles experimentaram a admira�~ao55



por objetos, tanto quanto por outros seres, e demonstraram ter uma vaidade onsider�avel. Maso avan�o mais not�avel no desenvolvimento emoional foi o apareimento s�ubito de um grupo novode sentimentos realmente humanos, do grupo da adora�~ao, abrangendo o respeito, a reverênia, ahumildade e at�e mesmo uma forma primitiva de gratid~ao. O medo, somado �a ignorânia quanto aosfenômenos naturais, estava para dar nasimento �a religi~ao primitiva.N~ao apenas tais sentimentos humanos manifestaram-se nesses humanos primitivos, mas muitossentimentos mais altamente evolu��dos estiveram tamb�em presentes, nas suas formas rudimentares.Eles eram levemente onheedores da piedade, da vergonha e da reprova�~ao, bem omo onsientesde um modo mais aentuado do amor, �odio e vingan�a, estando tamb�em aentuadamente susept��veisao sentimento do i�ume.Esses primeiros seres humanos - os gêmeos - foram uma grande prova�~ao para os seus progenitoresprimatas. Eles eram t~ao uriosos e aventureiros que quase perderam as suas vidas, em v�arias oasi~oes,antes dos seus oito anos de idade. E, omo n~ao podia deixar de ser, eles estavam j�a bastante maradosom iatrizes, na �epoa em que tinham doze anos.Muito edo aprenderam a omunia�~ao verbal; na idade de dez anos j�a haviam riado e aper-fei�oado uma linguagem de sinais e de palavras de quase inq�uenta id�eias e haviam aperfei�oado, emmuito, e expandido a t�enia de omunia�~ao primitiva dos seus anestrais. Todavia, por mais quetentassem, eles n~ao foram apazes de ensinar, aos seus progenitores, sen~ao umas pouas palavras,sinais e s��mbolos novos.Quando tinham era de nove anos de idade, e passeavam rio abaixo, em um dia luminoso, elestiveram um relaionamento memor�avel. Todas as inteligênias elestes estaionadas em Urantia,inluindo eu pr�oprio, estavam presentes omo observadoras das transa�~oes desse enontro amorosoao meio-dia. Nesse dia memor�avel, eles hegaram ao entendimento de viverem juntos, um para ooutro, e essa foi a primeira de uma s�erie desses aordos, que �nalmente ulminou na deis~ao de partir,abandonando os seus semelhantes animais inferiores, indo na dire�~ao norte, mal sabendo que estavamassim fundando a ra�a humana.Embora estiv�essemos todos grandemente preoupados om o que aqueles dois pequenos selvagensestavam planejando, n�os �eramos impotentes para ontrolar o trabalho das suas mentes; n�os n~ao inu-eniamos - nem poder��amos inueniar - arbitrariamente as suas deis~oes; todavia, dentro dos limitespermiss��veis da fun�~ao planet�aria, n�os, os Portadores da Vida, junto om os nossos olaboradores,todos onspiramos para onduzir os gêmeos humanos para o norte e para muito distante do seu povopeludo e ainda parialmente habitante das �arvores. E assim, em raz~ao da esolha da pr�opria inte-ligênia deles, os gêmeos migraram e, devido �a nossa supervis~ao, eles migraram em dire�~ao ao norte,para uma regi~ao apartada, onde esaparam da possibilidade da degrada�~ao biol�ogia, que viria, asose misigenassem om os seus parentes inferiores das tribos primatas.Pouo antes da partida do seu lar na oresta, eles perderam a sua m~ae em um ataque dos gib~aos.Ainda que n~ao possu��sse a inteligênia deles, ela tinha um afeto mam��fero ondigno e de uma ordemelevada pelos seus �lhos e, destemidamente, deu a sua vida na tentativa de salvar o maravilhoso par.E o seu sarif��io n~ao foi em v~ao, pois ela onteve os inimigos at�e que o pai hegasse om refor�ospara pôr os invasores a orrer.Logo depois, esse jovem asal abandonou os seus ompanheiros para fundar a ra�a humana; o seupai primata �ou desonsolado - e om o ora�~ao despeda�ado. Reusava-se a omer, mesmo quandoa omida era trazida a ele pelos seus outros �lhos. Tendo perdido a sua brilhante progênie, a vidaj�a n~ao pareia digna de ser vivida entre os seus semelhantes omuns; assim, ele vagou pela oresta efoi ataado por gib~oes hostis, sendo golpeado at�e a morte.
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6.6 A Evolu�~ao da Mente HumanaN�os, os Portadores da Vida em Urantia, passamos por uma longa vig��lia e uma espera uidadosa desdeo dia em que iniialmente plantamos o plasma da vida nas �aguas planet�arias e assim, naturalmente,at�e que o apareimento dos primeiros seres realmente inteligentes e volitivos trouxesse-nos uma grandealegria e uma satisfa�~ao suprema.Aompanhamos o desenvolvimento mental dos gêmeos, por meio da observa�~ao do funionamentodos sete esp��ritos ajudantes da mente, destinados a Urantia, na �epoa da nossa hegada ao planeta.Durante o longo desenvolvimento evoluion�ario da vida planet�aria, esses inans�aveis ministradores damente têm sempre registrado as suas habilidades resentes de ontatar as apaidades dos �erebros,em expans~ao suessiva, das riaturas animais progressivamente superiores.A prin��pio, apenas o esp��rito da intui�~ao podia funionar no omportamento, de instintos ereexos, da vida animal primordial. Com a diferenia�~ao dos tipos mais elevados, o esp��rito da om-preens~ao tornou-se apaz de dotar tais riaturas om a d�adiva da assoia�~ao espontânea de id�eias.Mais tarde observamos o esp��rito da oragem entrar em a�~ao; os animais em evolu�~ao realmente de-senvolviam uma forma inipiente de autoonsiênia de prote�~ao. Depois do apareimento dos gruposde mam��feros, n�os observamos o esp��rito do onheimento manifestando-se em medida resente. Ea evolu�~ao dos mam��feros mais elevados trouxe �a fun�~ao o esp��rito do onselho, om o resimentoresultante do instinto de grupo e om os ome�os do desenvolvimento soial primitivo.Progressivamente, om o desenvolvimento dos mam��feros preursores e, em seguida, om o dosmam��feros intermedi�arios e dos primatas, t��nhamos observado o servi�o implementado dos primeirosino ajudantes. Mas nuna os dois esp��ritos ajudantes restantes, os mais elevados ministradores damente, haviam sido apazes de entrar em fun�~ao no tipo de mente evoluion�aria de Urantia.Imaginai o nosso j�ubilo, um dia - os dois gêmeos estavam om era de dez anos de idade - quando oesp��rito da adora�~ao fez o seu primeiro ontato om a mente da gêmea fêmea e pouo depois om a domaho. Sab��amos que algo muito pr�oximo da mente humana aproximava-se da ulminânia; e quando,era de um ano depois, eles �nalmente resolveram, em onseq�uênia do pensamento meditativo ede deis~ao propositada, partir de asa e viajar para o norte, ent~ao o esp��rito da sabedoria ome�oua atuar em Urantia, nessas duas que s~ao reonheidas, agora, omo mentes humanas.Houve uma nova e imediata ordem de mobiliza�~ao dos sete esp��ritos ajudantes da mente. Est�avamosheios de expetativa; ompreend��amos que se aproximava a hora longamente aguardada; sab��amosque est�avamos no umbral da realiza�~ao do nosso esfor�o prolongado para desenvolver e fazer evoluirem Urantia as riaturas dotadas de vontade.6.7 O Reonheimento do Mundo omo Sendo HabitadoN�os n~ao tivemos que esperar muito. Ao meio-dia, no dia seguinte ao da fuga dos gêmeos, aonteeuo teste iniial da transmiss~ao dos sinais do iruito do universo no foo da reep�~ao planet�aria deUrantia. Est�avamos todos, evidentemente, agitados om a ompreens~ao da iminênia de um grandeaonteimento; mas, j�a que este mundo era uma esta�~ao de experimento de vida, n~ao t��nhamos a me-nor id�eia de omo exatamente ser��amos informados sobre o reonheimento de haver vida inteligenteno planeta. Mas n~ao permaneemos na expetativa por muito tempo. Ao tereiro dia, depois dafuga dos gêmeos, e antes que o orpo dos Portadores da Vida partisse, hegou o aranjo de N�ebadonpara o estabeleimento iniial do iruito planet�ario.Foi um dia memor�avel em Urantia, quando o nosso pequeno grupo reuniu-se perto do p�olo pla-net�ario de omunia�~ao espaial e reebeu a primeira mensagem de S�alvington, sobre o iruito demente reentemente estabeleido no planeta. E essa primeira mensagem, ditada pelo omandante do57



orpo dos aranjos, dizia:\Aos Portadores da Vida em Urantia - Sauda�~oes! Transmitimos a erteza do grande j�ubilo emS�alvington, em Edêntia e em Jerus�em, em honra ao registro, na sede-entral de N�ebadon, do sinal daexistênia, em Urantia, de mente om a dignidade da vontade. A deis~ao propositada dos gêmeos, departir na dire�~ao norte e de isolar-se da sua progênie, dos seus anestrais inferiores, �ou registrada.Essa �e a primeira deis~ao da mente - do tipo humano de mente - em Urantia, e automatiamente seestabelee o iruito de omunia�~ao por meio do qual essa mensagem iniial de reonheimento est�asendo transmitida".Em seguida, por esse novo iruito, vieram os umprimentos dos Alt��ssimos de Edêntia, ontendoinstru�~oes para os Portadores da Vida residentes, proibindo-nos de interferir no modelo de vida quet��nhamos estabeleido. Fomos instru��dos a n~ao intervir nos assuntos do progresso humano. N~ao deveser inferido que os Portadores da Vida tenham alguma vez interferido arbitr�aria e meaniamentena realiza�~ao natural dos planos evoluion�arios planet�arios, pois n�os n~ao o fazemos. Contudo, at�eessa �epoa nos havia sido permitido manipular o meio ambiente para proteger o plasma vital deum modo espeial, e era essa supervis~ao extraordin�aria, mas totalmente natural, que devia sofrerdesontinuidade.E t~ao logo os Alt��ssimos tinham terminado de falar, a bela mensagem de L�uifer, ent~ao soberanodo sistema de Satânia, ome�ou a entrar no planeta. Agora, os Portadores da Vida ouviam aspalavras de boas-vindas do seu pr�oprio hefe e reebiam a sua permiss~ao para retornar a Jerus�em.Essa mensagem de L�uifer manifestava a aeita�~ao o�ial do trabalho dos Portadores da Vida emUrantia e absolvia-nos de qualquer r��tia futura sobre qualquer dos nossos esfor�os para aperfei�oaros modelos de vida de N�ebadon, do modo omo estavam estabeleidos no sistema de Satânia.Essas mensagens de S�alvington, Edêntia e Jerus�em, maravam formalmente o t�ermino da super-vis~ao dos Portadores da Vida no Planeta, que havia durado toda uma longa �epoa. Durante idadesestivemos trabalhando, assistidos apenas pelos sete esp��ritos ajudantes da mente e pelos MestresControladores F��sios. E agora, havendo surgido nas riaturas evoluion�arias do planeta, a vontade,a apaidade de esolher o poder de adorar e asender, ompreend��amos que o nosso trabalho haviaaabado e que o nosso grupo se preparava para partir. Sendo Urantia um mundo de modi�a�~aoda vida, nos foi dada a permiss~ao para deixarmos aqui dois Portadores da Vida seniores om dozeassistentes, e fui eu um dos esolhidos desse grupo e, desde ent~ao, tenho sempre estado em Urantia.Urantia foi formalmente reonheida omo um planeta de residênia humana no universo deN�ebadon, exatamente, 993 408 anos atr�as (a ontar do ano 1934 d.C.) A evolu�~ao biol�ogia ha-via, uma vez mais, alan�ado n��veis humanos de dignidade de vontade; e, pois, o homem haviahegado ao planeta 606 de Satânia.[Auspiiado por um Portador de Vida de N�ebadon, residente em Urantia.℄
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Cap��tulo 7A Primeira Fam��lia HumanaURANTIA foi registrada omo um mundo habitado quando os dois primeiros seres humanos - osgêmeos - tinham onze anos de idade, e antes que se houvessem transformado nos pais dos primogênitosda segunda gera�~ao de verdadeiros seres humanos. E, nessa oasi~ao de reonheimento planet�arioformal, a mensagem do aranjo de S�alvington terminava om estas palavras: \A mente humanaapareeu no 606 de Satânia, e esses pais da nova ra�a ser~ao hamados de Andon e Fonta. E todosos aranjos oram para que essas riaturas possam rapidamente ser dotadas om a d�adiva do esp��ritodo Pai Universal, residindo nas suas pessoas".Andon �e um nome que em N�ebadon signi�a \a primeira riatura, semelhante ao Pai, a demons-trar ter sede humana de perfei�~ao". Fonta signi�a \a primeira riatura, semelhante ao Filho, ademonstrar ter fome humana de perfei�~ao."Andon e Fonta n~ao onheiam esses nomes at�e que lhes foram onferidos, quando da �epoa da fus~aodeles om os seus Ajustadores do Pensamento. Quando da permanênia mortal deles em Urantia,hamavam um ao outro de Sonta-an e de Sonta-en; Sonta-an signi�ando \amado pela m~ae", eSonta-en signi�ando \amada pelo pai". Eles deram esses nomes a si pr�oprios, e os seus signi�adosexprimem afei�~ao e onsidera�~ao m�utuas.7.1 Andon e FontaSob muitos aspetos, Andon e Fonta foram o asal mais not�avel de seres humanos que jamais viveuna fae da Terra. Esse par maravilhoso, os verdadeiros pais de toda a humanidade, sob todos ospontos de vista, foi superior a muitos dos seus desendentes imediatos; e ambos foram radialmentediferentes de todos os seus asendentes, tanto imediatos quanto remotos.Os pais desse primeiro asal humano eram aparentemente pouo diferentes da m�edia da sua tribo,embora estivessem entre os membros mais inteligentes daquele grupo que primeiro aprendeu a atirarpedras e usar a lava para lutar. Eles tamb�em faziam uso de lasas pontiagudas de pedras, s��lex eossos.Enquanto ainda viviam om os seus pais, Andon havia amarrado uma lasa aguda de pedra naextremidade da lava, usando tend~oes animais om essa �nalidade, e, em muitas oportunidades, fezuso dessa arma para salvar tanto a sua vida quanto a da sua igualmente aventureira e uriosa irm~a,que infalivelmente o aompanhava em todas as suas aminhadas para explora�~oes.A deis~ao de Andon e Fonta de deixar a tribo de primatas implia uma qualidade de mente muitoaima da inteligênia grosseira que araterizou tantos desendentes seus, que se rebaixaram ruzandoom os seus primos atrasados das tribos simianas. Mas o vago sentimento que eles possu��am, de seremalgo mais do que meros animais, era devido �a outorga da personalidade e da ampli�a�~ao desta pela59



presen�a dos Ajustadores do Pensamento que passaram a residir nas suas mentes.7.2 A Fuga dos GêmeosAp�os deidirem fugir em dire�~ao ao norte, Andon e Fonta suumbiram ao pr�oprio medo durante umerto tempo, espeialmente ao medo de desagradar ao pai e �a fam��lia mais imediata. Eles imaginaramser ataados por parentes hostis e, assim, reonheeram a possibilidade de enontrar a morte nasm~aos dos seus j�a iumentos ompanheiros de tribo. Quando jovens, os gêmeos tinham passado amaior parte do seu tempo em ompanhia um do outro e, por essa raz~ao, nuna haviam sido muitopopulares entre os seus primos animais da tribo de primatas. E ainda pioraram a sua posi�~ao natribo ao onstru��rem uma morada isolada, e muito superior, em uma �arvore.E foi nesse novo lar, no meio do alto das �arvores, em uma noite em que foram despertados poruma violenta tempestade, ao se abra�arem ternamente por ausa do medo, que deidiram �nal eompletamente fugir do habitat tribal e daquele lar no topo das �arvores.Eles haviam preparado j�a um ref�ugio toso na opa de uma �arvore, a meio dia de viagem para onorte. Esse foi o esonderijo sereto e seguro deles para o primeiro dia longe do lar na oresta. N~aoobstante os gêmeos ompartilharem o medo mortal, omum aos primatas, de estarem no h~ao no meioda noite, eles aventuraram-se a partir, pouo antes do anoiteer, tomando a sua trilha para o norte.Se bem que fosse neess�aria da parte deles uma oragem inusitada para empreender essa viagemnoturna, mesmo om a lua heia, eles onlu��ram orretamente que era menos prov�avel, desse modo,que sentissem a falta deles e que fossem perseguidos pelos ompanheiros da tribo e pelos parentes.E hegaram a salvo no loal previamente preparado, um pouo antes da meia-noite.Na sua viagem para o norte, desobriram um dep�osito exposto de s��lex e, enontrando muitaspedras om a forma adequada para v�arios usos, eles juntaram um suprimento para o futuro. Aotentar lasar essas pedras de modo a que melhor se adaptassem para as v�arias �nalidades, Andondesobriu a sua qualidade de fazer hispas e onebeu a id�eia de fazer fogo. Mas essa onep�~ao n~aose �rmou na sua mente naquele momento, pois o lima estava salubre e poua neessidade havia defogo.Mas o sol do outono j�a estava indo baixo no �eu e, ao rumarem para o norte, as noites �aram adavez mais frias. E eles j�a se viram for�ados a fazer uso de peles de animais para se aqueer. Antes quese ompletasse uma lua desde que estavam ausentes de asa, Andon deu a entender �a sua ompanheiraque ele podia fazer fogo om as pedras duras. Eles tentaram por dois meses utilizar a fa��sa da pedrapara aender um fogo, mas nada onseguiram. Cada dia, o asal bateria as pedras e tentaria fazera igni�~ao da madeira. Finalmente, numa erta tarde �a hora do pôr do sol, o segredo da t�enia foidesoberto quando oorreu a Fonta subir em uma �arvore pr�oxima para apanhar o ninho abandonadode um p�assaro. O ninho estava seo e era altamente inam�avel e onseq�uentemente produziu umahama abundante quando a hispa lhe aiu em ima. Eles �aram t~ao surpresos e assustados omo êxito, que quase perderam o fogo, mas salvaram-no adiionando o est��mulo adequado e, ent~ao,ome�ou a primeira busa de lenha pelos pais da humanidade.Esse foi um dos momentos mais jubilosos das suas urtas, mas aventurosas vidas. Durante todaa noite, permaneeram vigiando o fogo queimar, ompreendendo vagamente que tinham feito umadesoberta que lhes tornaria poss��vel desa�ar o lima e, assim, se tornarem para sempre independentesdos seus parentes animais das terras do sul. Depois de três dias de desanso e de desfrute do fogo,eles prosseguiram a sua viagem.Os primatas asendentes de Andon haviam sempre mantido vivo o fogo que tinha sido aeso pelosraios, mas nuna antes as riaturas da Terra haviam tido a posse de um m�etodo de ome�ar o fogoquando quisessem. Todavia, demorou muito tempo para que os gêmeos �assem sabendo que o musgo60



seo e outros materiais serviam para aender o fogo t~ao bem quanto os ninhos de p�assaros.7.3 A Fam��lia de AndonQuase dois anos transorreram, desde a noite em que os gêmeos partiram de asa, antes que o seuprimeiro �lho nasesse. Eles o hamaram de Sontad; e Sontad foi a primeira riatura que naseu, emUrantia, a ser enrolada em uma oberta protetora no momento do nasimento. A ra�a humana tinhatido o seu in��io, e om essa nova evolu�~ao surgiu o instinto de uidar devidamente das rian�as, asquais nasiam ada vez mais fraas; isso iria araterizar o desenvolvimento progressivo da mente daordem inteletual, em ontraste om os tipos mais puramente animais.Andon e Fonta tiveram dezenove �lhos ao todo, e viveram para desfrutar do onv��vio om quasemeia entena de netos e meia d�uzia de bisnetos. A fam��lia domiiliava-se em quatro abrigos ont��guosna roha, ou grutas, três das quais eram interligadas por passagens que tinham sido esavadas noal�ario maio, om os instrumentos de pedra riados pelos �lhos de Andon.Esses primeiros andonitas evideniaram um esp��rito marante de grupo; a�avam em grupos enuna se distaniavam muito do loal da pr�opria asa. Pareiam ompreender que eram um grupoisolado e singular de seres vivos e que, por isso, deviam evitar separar-se. Esse sentimento deparenteso ��ntimo sem d�uvida era devido �a ministra�~ao mental intensi�ada dos esp��ritos ajudantes.Andon e Fonta trabalharam inessantemente para nutrir e elevar o seu l~a. Viveram at�e a idadede quarenta e dois anos, quando ambos foram mortos durante um abalo da terra, pela queda de umaroha pendente. Cino dos seus �lhos e onze netos pereeram om eles, e quase vinte dos desendentesdeles sofreram ferimentos s�erios.Com a morte dos seus pais, Sontad, a despeito de estar om um p�e seriamente ferido, assumiuimediatamente a lideran�a do l~a e foi habilmente ajudado pela sua mulher, a sua irm~a mais velha.A primeira tarefa deles foi rolar as pedras para enterrar de�nitivamente os seus pais, irm~aos, irm~as e�lhos mortos. Um signi�ado indevido n~ao deveria estar ligado a esse ato de enterrar. Suas id�eias desobrevivênia depois da morte eram muito vagas e inde�nidas, derivando-se essenialmente da vidados sonhos fant�astios e variados que tinham.Essa fam��lia de Andon e Fonta manteve-se unida at�e a vig�esima gera�~ao, quando um misto deompeti�~ao pelos alimentos e de atrito soial trouxe o ome�o da dispers~ao.7.4 Os Cl~as AndôniosOs homens primitivos - os andonitas - tinham olhos negros e uma tez bronzeada, algo omo umruzamento de amarelo om vermelho. A melanina �e uma substânia que d�a a or e que �e enontradanas peles de todos os seres humanos. �E o pigmento original da pele andônia. Pela aparênia gerale pela or da pele, esses andonitas primitivos pareiam-se mais om os esquim�os atuais do que omqualquer outro tipo vivo de seres humanos. Eles foram as primeiras riaturas a usarem peles deanimais omo prote�~ao ontra o frio; tinham um pouo mais de pêlos, nos seus orpos, do que oshumanos dos dias atuais.A vida tribal dos anestrais animais desses homens primitivos deixa antever o ome�o de numerosasonven�~oes soiais e, om as emo�~oes em expans~ao e os poderes erebrais desses seres aumentados,houve um desenvolvimento imediato na organiza�~ao soial e uma nova divis~ao do trabalho no l~a. Eleseram exessivamente imitativos, mas o instinto de jogar estava apenas ligeiramente desenvolvido e osenso de humor estava ainda quase inteiramente ausente. O homem primitivo sorria oasionalmente,mas nuna se permitia o riso sinero. O humor foi um legado da ra�a Adâmia posterior. Esses61



primeiros seres humanos n~ao eram t~ao sens��veis �a dor nem t~ao reativos a situa�~oes desagrad�aveisomo o foram muitos dos mortais evolutivos que surgiram mais reentemente. O parto dos �lhos n~aoera uma prova t~ao dolorosa, nem t~ao angustiante, para Fonta ou para a sua progênie imediata.Eles formavam uma tribo maravilhosa. Os homens lutariam heroiamente pela seguran�a das suasompanheiras e da sua progênie; as mulheres eram afetuosamente devotadas aos seus �lhos. Mas oseu patriotismo era inteiramente limitado ao l~a imediato. Eles eram muito leais �as suas fam��lias;morreriam sem questionar em defesa dos seus �lhos, mas n~ao eram apazes de aptar a id�eia detentar fazer do mundo um lugar melhor para os seus netos. O altru��smo ainda n~ao havia nasido noora�~ao humano, se bem que todas as emo�~oes esseniais, ao surgimento da religi~ao, estivessem j�apresentes nesses abor��gines de Urantia.Esses primeiros homens possu��am uma afei�~ao toante pelos seus ompanheiros e ertamentetinham uma id�eia real, se bem que tosa, da amizade. Era uma oisa omum, um pouo maistarde, durante as suas batalhas onstantes e repetidas om as tribos inferiores, ver um desses homensprimitivos lutando valentemente om uma das m~aos, enquanto, om a outra, tentava proteger esalvar um guerreiro ompanheiro ferido. Muitos dos tra�os mais nobres e altamente humanos, t��piosdo desenvolvimento evoluion�ario subseq�uente, estavam j�a esbo�ados de modo toante nesses povosprimitivos.O l~a andonita original manteve uma linha ininterrupta de lideran�a at�e a vig�esima-s�etima gera�~ao,quando, n~ao surgindo nenhuma prole masulina entre os desendentes diretos de Sontad, dois poss��veisgovernantes rivais do l~a lan�aram-se na luta pela supremaia.Antes da ampla dispers~ao dos l~as andonitas, uma linguagem bem desenvolvida evolu��ra dos seusesfor�os iniiais para interomuniar-se. Essa linguagem ontinuou a progredir e, quase quotidiana-mente, eram feitos ar�esimos a ela por ausa das novas inven�~oes e adapta�~oes ao meio ambiente,desenvolvidas por esse povo ativo, inans�avel e urioso. E essa linguagem tornou-se a palavra deUrantia, a l��ngua da fam��lia humana iniial, at�e o apareimento posterior das ra�as oloridas.�A medida que o tempo passou, os l~as andonitas reseram em n�umero, e o ontato das fam��liasem expans~ao gerou atritos e mal-entendidos. Apenas duas oisas oupavam as mentes desses povos:a a�a para obter a omida e a luta para vingar-se de alguma injusti�a ou de algum insulto, reais ousupostos, da parte das tribos vizinhas.As ontendas familiares reseram, as guerras tribais irromperam e perdas s�erias aonteeramentre os melhores elementos dos grupos mais apazes e avan�ados. Algumas dessas perdas foramirrepar�aveis, pois algumas das linhagens de maior valor, em apaidade e inteligênia, �aram parasempre perdidas para o mundo. Essa ra�a iniial e a sua iviliza�~ao primitiva foram amea�adas deextin�~ao por essa guerra sem �m entre os l~as.�E imposs��vel a tais seres primitivos viverem muito tempo juntos em paz. O homem �e desendentede animais lutadores e, quando estreitamente assoiados, tais povos sem ultura passam a irritar-se e ofendem uns aos outros. Os Portadores da Vida onheem essa tendênia entre as riaturasevoluion�arias e, por isso, tomam as suas preau�~oes de separa�~oes eventuais entre os seres humanosem desenvolvimento, em pelo menos três, e mais freq�uentemente em seis ra�as distintas e separadas.7.5 A Dispers~ao dos AndonitasAs primeiras ra�as andonitas n~ao penetraram muito longe na �Asia e, a prin��pio, n~ao entraram na�Afria. A geogra�a daqueles tempos apontava-lhes o norte, e ada vez mais para o norte esses povosviajaram, at�e serem impedidos pelo gelo da tereira invas~ao glaial que avan�ava vagarosamente.Antes que essa imensa amada de gelo alan�asse a Fran�a e as Ilhas Britânias, os desendentesde Andon e Fonta haviam sido empurrados para o oeste na Europa e haviam-se estabeleido em mais62



de mil loais separadamente, ao longo dos grandes rios que iam at�e as �aguas, ent~ao quentes, do mardo norte.Essas tribos andonitas foram as primeiras moradoras das margens dos rios na Fran�a; e viveramao longo do rio Somme por dezenas de milhares de anos. O Somme �e o �unio rio que n~ao mudoudurante as eras glaiais, orrendo para o mar, naqueles dias, do mesmo modo omo o faz hoje. Eisso explia por que tantas evidênias dos desendentes andonitas s~ao enontradas ao longo do valedo urso desse rio.Esses abor��gines de Urantia n~ao moravam em �arvores, embora nas emergênias eles ainda serefugiassem no topo delas. Eles habitavam regularmente no abrigo das fal�esias, ao longo dos rios enas grotas das olinas, as quais lhes permitiam uma boa vista de quem se aproximasse e os abrigavaontra os elementos do tempo. Assim, podiam desfrutar do onforto das suas fogueiras, sem seremmuito inomodados pela fuma�a. E tampouo eram realmente habitantes das avernas, se bem que,em tempos posteriores, as amadas de gelo hegaram at�e o sul e empurraram os seus desendentespara dentro de avernas. Eles preferiam aampar perto da borda de uma oresta e ao lado de umaorrenteza.Muito edo se tornaram notavelmente espertos a ponto de amuar as suas moradas, parialmenteabrigadas, e demonstraram grande habilidade para onstruir quartos de dormir, de pedra, abanasem forma de domo, para dentro das quais eles rastejavam �a noite. A entrada desse abrigo era fehada,rolando-se uma pedra para a frente dela, uma grande pedra que tinha sido oloada do lado de dentroom esse prop�osito, antes que as pedras do teto fossem postas nos seus lugares.Os andonitas eram a�adores destemidos e bem-suedidos e, �a exe�~ao de morangos selvagens e deertas frutas das �arvores, viviam exlusivamente de arne. Do mesmo modo omo Andon inventouo mahado de pedra, tamb�em os seus desendentes logo desobriram e tornaram efetivo o uso dalan�a e do arp~ao. A�nal uma mente riadora de instrumentos funionava em onjun�~ao om umam~ao destra no uso desse implemento, e esses humanos primitivos tornaram-se altamente h�abeis naelabora�~ao de ferramentas de pedra. Viajavam por toda parte, em busa da pedra mais dura, domesmo modo que os humanos de hoje viajam aos on�ns da Terra em busa de ouro, platina ediamantes.E, de v�arios outros modos, essas tribos andonitas manifestaram um grau de inteligênia que osseus desendentes retr�ogrados n~ao atingiram em meio milh~ao de anos, ainda que, muitas vezes, hajamredesoberto v�arios m�etodos de aender o fogo.7.6 Onagar - O Primeiro a Ensinar a Verdade�A medida que a dispers~ao andonita se estendeu, o status ultural e espiritual dos l~as retroedeupor quase dez mil anos, at�e os dias de Onagar, que assumiu a lideran�a dessas tribos, trouxe a pazentre elas e, pela primeira vez, onduziu todas �a adora�~ao \d'Aquele que d�a o alento aos homens eanimais".Andon havia se onfundido muito em termos de �loso�a; assim, havia esapado por pouo detornar-se um adorador do fogo, em vista do grande onforto que se derivava da sua desobertaaidental. A raz~ao, entretanto, desviou-o da sua pr�opria desoberta, orientando-o para o sol omouma fonte superior de alor e de luz e mais inspiradora de temor e reverênia; mas por ele estarmuito longe tamb�em, n~ao se tornou um adorador do sol.Os andonitas logo desenvolveram um medo dos elementos: trov~ao, relâmpago, huva, neve, granizoe gelo. Mas a fome permaneia omo o impulso mais onstantemente reorrente nesses dias primitivose, j�a que subsistiam basiamente de omer animais, �nalmente, eles desenvolveram uma forma deadora�~ao aos animais. Para Andon, os maiores animais omest��veis eram s��mbolos da for�a riativa63



e do poder de sustenta�~ao. De quando em quando, tornou-se um ostume designar v�arios dessesanimais maiores omo objeto de adora�~ao. Durante o tempo em que estava em voga um animal empartiular, ontornos tosos dele eram desenhados nas paredes das avernas e, mais tarde, om oprogresso ont��nuo que se fazia nas artes, esse deus-animal era gravado em v�arios ornamentos.Os povos andonitas formaram, muito edo, o h�abito de renuniar a omer a arne do animalda venera�~ao tribal. Brevemente, om a �nalidade de impressionar mais fortemente as mentes dosseus jovens, eles estabeleeram uma erimônia de reverênia, que era feita em torno do orpo de umdesses animais venerados; e, mais tarde ainda, essa elebra�~ao primitiva transformou-se, entre os seusdesendentes, em erimônias mais elaboradas e om sarif��ios. Essa �e a origem dos sarif��ios omouma parte da adora�~ao. Essa id�eia foi elaborada por Mois�es no ritual hebreu e onservada, no seuprin��pio, pelo ap�ostolo Paulo, omo doutrina de expia�~ao do peado por meio do \derramamentode sangue".Que o alimento tivesse sido uma oisa de importânia t~ao suprema nas vidas desses seres humanosprimitivos �e mostrado pela pree ensinada a esses homens simples por Onagar, o seu grande eduador.E essa pree era:\ �O Alento da Vida, no dia de hoje, dai-nos a nossa omida di�aria, livrai-nos da maldi�~ao do gelo,salvai-nos dos nossos inimigos da oresta e, om miseri�ordia reebei-nos no Grande Al�em".Onagar mantinha o seu entro de apoio �as margens setentrionais do antigo mar Mediterrâneo,na regi~ao onde est�a o atual mar C�aspio, em uma olônia hamada Oban; esse loal de permanêniaera situado no ponto onde a trilha que vinha do sul da Mesopotâmia, e levava ao norte, fazia umaurva para oeste. De Oban, ele enviou eduadores �as olônias mais long��nquas para disseminar assuas novas doutrinas de uma Deidade �unia e o seu oneito da vida futura, que ele denominavade Grande Al�em. Esses emiss�arios de Onagar foram os primeiros mission�arios do mundo; foramtamb�em os primeiros seres humanos a ozinhar a arne, os primeiros a usar regularmente o fogo parao preparo da omida. Eles ozinhavam a arne nas extremidades de espetos e tamb�em em pedrasquentes; posteriormente, eles tostavam grandes peda�os no fogo, mas os seus desendentes voltarama usar, quase que inteiramente, a arne rua.Onagar naseu h�a 983 323 anos (ontados do ano 1934 d.C.) e viveu at�e os sessenta e nove anosde idade. O registro das realiza�~oes dessa mente mestra e desse l��der espiritual dos dias anterioresao Pr��nipe Planet�ario �e uma r�eita emoionante sobre a organiza�~ao desses povos primitivos emuma soiedade verdadeira. Ele instituiu um governo tribal e�az, que ontinuou sem par durante asgera�~oes seguintes por muitos milênios. Nuna mais, at�e a hegada do Pr��nipe Planet�ario, houveuma iviliza�~ao t~ao altamente espiritual na Terra. Esse povo simples possu��a uma religi~ao real, aindaque primitiva, mas que foi subseq�uentemente perdida om os seus desendentes em deadênia.Ainda que ambos, Andon e Fonta tenham reebido Ajustadores do Pensamento, exatamente omomuitos dos seus desendentes, n~ao foi sen~ao nos dias de Onagar que os Ajustadores e os sera�nsguardi~aes vieram em grande n�umero para Urantia. E essa foi, de fato, a idade dourada do homemprimitivo.7.7 A Sobrevivênia de Andon e FontaAndon e Fonta, os fundadores esplêndidos da ra�a humana, reeberam reonheimento na �epoado julgamento de Urantia, quando da hegada do Pr��nipe Planet�ario, e, no tempo devido, elesemergiram, do regime dos mundos das mans~oes, om status de idadania em Jerus�em. Embora nunalhes haja sido permitido voltar a Urantia, s~ao onheedores da hist�oria da ra�a que fundaram. Elesaigiram-se om a trai�~ao de Calig�astia, lamentaram-se por ausa da falta Adâmia, mas rejubilaram-se sobremaneira quando reeberam o an�unio de que Mihael havia seleionado o mundo deles omo64



en�ario para a sua auto-outorga �nal.Em Jerus�em, tanto Andon quanto Fonta fusionaram-se aos seus Ajustadores do Pensamento, omoo �zeram tamb�em v�arios dos seus �lhos, inlusive Sontad, mas a maioria dos seus desendentes,mesmo os imediatos, apenas logrou a fus~ao om o Esp��rito.Andon e Fonta, pouo depois da sua hegada em Jerus�em, reeberam do Soberano do Sistemapermiss~ao para retornarem ao primeiro mundo das mans~oes e servirem junto �as personalidades mo-roniais que d~ao as boas-vindas aos peregrinos do tempo, vindos de Urantia para as esferas elestes.E foram designados inde�nidamente para esse servi�o. Eles tentaram enviar sauda�~oes a Urantia pormeio dessas revela�~oes, mas esse pedido lhes foi sabiamente negado.E �e essa a narra�~ao do ap��tulo mais her�oio e fasinante em toda a hist�oria de Urantia, a hist�oriada evolu�~ao, das lutas de vida, da morte e da sobrevivênia eterna dos progenitores singulares detoda a humanidade.[Apresentado por um Portador da Vida residente em Urantia.℄
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