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3.2 Assoia�~oes sin�aptias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.3 Teoria omportamentalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.4 Fundamentos neurol�ogios do ondiionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.5 Teoria onstrutivista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.6 Constru�~ao de hierarquias neuronais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.7 Aprendizagem de sequênias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.8 T�enia psianal��tia da livre assoia�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.9 Resistênia �a lembran�a dos traumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.10 Interpreta�~ao dos sonhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.11 Dian�etia e psique-terapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Psiologia e o livro de urantiaNeste trabalho fazemos uma assoia�~ao entre quatro fatores de individualidade uni�ados pela per-sonalidade humana e quatro esolas de psiologia abrangidas na psiologia integral. A assoia�~ao�e feita entre: personalidade total e psiologia integral; esp��rito e psiologia espiritual; alma e psi-ologia existenial; mente e psian�alise; orpo e omportamentalismo. As se�~oes sobre neurologia epsiologia se referem mais ao omportamentalismo e a psian�alise. Esta se�~ao est�a mais foada napersonalidade, esp��rito e alma.1.1 A personalidade e os quatro iruitos da realidadeO livro de urantia revela quatro iruitos da realidade universal1. Os iruitos s~ao: 1 - personalidade,2 - esp��rito, 3 - mente e 4 - mat�eria-energia. Tamb�em �e revelado que em n��veis absolutos estesquatro iruitos est~ao entrados respetivamente na atrativa gravidade 1 - dO Pai Universal2, 2 - dOFilho Eterno3, 3 - dO Esp��rito In�nito4 e 4 - dA Ilha do Para��so5. Estas realidades universais est~aomanifestadas na experiênia humana respetivamente: 1 - na personalidade e no esp��rito pr�e-pessoal6,2 - na alma �lha do esp��rito, 3 - na mente7 humana e 4 - no orpo material8. Este ensinamento est�aresumido na seguinte tabela:1Informativo: \Biogra�a de um Urantiano", Se�~ao 1: \Paulo e o livro de urantia", Subse�~ao 1.2: \Os quatroiruitos da realidade universal".2\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal".3\Livro de Urantia", Doumento 6: \O Filho Eterno".4\Livro de Urantia", Doumento 8: \O Esp��rito In�nito".5\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so".6\Livro de Urantia", Doumento 32: \A Evolu�~ao dos Universos Loais", Item 32.4: \A Rela�~ao de Deusom Um Universo Loal", Par�agrafo 5.7\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.6: \A Evolu�~aoda Mente Humana".8\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 7.
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Ciruitos de Gravidade UniversalCriador Divino iruito riatura humanaPai Universal personalidade personalidade eesp��rito pr�e-pessoalFilho Eterno esp��rito alma �lha do esp��ritoEsp��rito In�nito mente mente humanaIlha do Para��so mat�eria-energia orpo materialOs reveladores da verdade9 d~ao o testemunho de que O �Unio Deus �e O Pai de todos10. Elesrevelam que o Pai Universal doa a personalidade11 a in�umeras ordens de seres, e que a personalidadeuni�a todos os outros fatores assoiados da individualidade: orpo, mente, alma eesp��rito. Como revelado no \Livro de Urantia", par�agrafo 0.5 1112:Personalidade. A personalidade do humano mortal n~ao �e orpo, nem mente, nemesp��rito; e tamb�em n~ao �e a alma. A personalidade �e a �unia realidade invari�avel emmeio a uma experiênia onstantemente mut�avel da riatura; e ela uni�a todos osoutros fatores assoiados da individualidade. A personalidade �e o �unio dom queo Pai Universal onfere �as energias vivas e assoiadas de mat�eria, mente e esp��rito, e quesobrevive junto om a sobrevivênia da alma moronial.1.2 A integra�~ao das quatro esolas da psiologiaEstes s~ao ensinamentos que nos levam a pereber o projeto de uma psiologia integral que busqueompreender a personalidade humana omo um todo. Inspirados no livro de Ken Wilber (2000 [20℄)om este nome, idealizamos uma \Psiologia Integral" que inlua e transenda todas as outras quatro\esolas da psiologia". A quarta esola �e a psiologia espiritual13 ou transpessoal. Nosso grupo,GAIA14, pode aprender da informa�~ao aberta na Internet que:Transpersonal psyhology - Origins15, Wikipedia (2013):Psiologia transpessoal - OrigensPsiologia transpessoal se desenvolveu de esolas de psiologia anteriores inluindo psi-ologia humanista, psian�alise e omportamentalismo. A disiplina busa desrever eintegrar a experiênia espiritual om a teoria psiol�ogia moderna e formular uma nova teoriaque englobe tal experiênia . . .N�os podemos fazer paralelos entre este ensinamento evoluion�ario sobre a psique humana e oensinamento urantiano revelado por personalidades supra-humanas. Algumas assoia�~oes das esolasde psiologia e das partes do eu, uni�adas na personalidade, est~ao sugerida na seguinte tabela:9\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Par�agrafo 1.10\Livro de Urantia", Doumento 3: \Os Atributos de Deus", Item 3.5: \A Lei Suprema do Pai", Par�agrafo4.11\Livro de Urantia", Doumento 16: \Os Sete Esp��ritos Mestres", Item 16.8: \A Pessoalidade em Urantia".12\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 11.13�Indie do GAIA: \Mente Espiritualizada", Sub��ndie: \Psiologia Espiritual".14Informativo: \Informativos do Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta (GAIA)".15Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Transpersonal psyhology#Origins".
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eu total personalidade psiologia integraluni�adaeu espiritual esp��rito psiologia transpessoalou espiritualeu moronial alma psiologia humanistaou existenialeu inteletual mente psian�aliseve��ulo vital orpo omportamentalismoNas se�~oes sobre neurologia e psiologia, apresentaremos um modelo neurol�ogio do sistema ner-voso que explia alguns fenômenos estudados na psiologia omportamentalista [Behaviorism16℄ ealguns aspetos psiol�ogios abordados na psian�alise [Psyhoanalysis17℄.Nesta se�~ao n�os faremos algumas onsidera�~oes sobre a alma18 (eu moronial19), o esp��rito Ajus-tador (eu espiritual20) e a personalidade uni�ada21 (eu total22). N�os busamos um onheimento��ntegro sobre a origem, natureza e destino23 do ser humano. Neste onheimento ��ntegro est�a ainspira�~ao para elaborarmos uma psiologia integral (personalidade), espiritual (esp��rito) e hu-manista (alma). A religi~ao revelada no Livro de Urantia (LU) �e uma fonte deste onheimento��ntegro que busamos. A�rmamos isto onsiderando que:LU [102:4.6℄ (P. 1123)24 A religi~ao revelada �e o elemento uni�ador da existêniahumana. A revela�~ao uni�a a hist�oria, oordena a geologia, a astronomia, a f��sia, a16Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Behaviorism".17Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Psyhoanalysis".18LU [0:5.10℄ (P. 8) Alma. \A alma do homem �e uma aquisi�~ao experienial. �A medida que uma riatura mortalesolhe `umprir a vontade do Pai dos �eus', assim o esp��rito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidadena experiênia humana. A mente mortal e material �e a m~ae dessa mesma realidade emergente. A substânia dessanova realidade n~ao �e nem material, nem espiritual - �e moronial. Essa �e a alma emergente e imortal que est�a destinadaa sobreviver �a morte f��sia e iniiar a asens~ao ao Para��so."19LU [111:3.2℄ (P. 1219) \Durante a vida na arne, a alma em evolu�~ao est�a apaitada a refor�ar as deis~oessupramateriais da mente mortal. A alma, sendo supramaterial, n~ao funiona por si mesma no n��vel material daexperiênia humana. Nem pode essa alma subespiritual, sem a olabora�~ao de algum esp��rito da Deidade, omo oAjustador, por exemplo, funionar aima do n��vel moronial. A alma tamb�em n~ao toma deis~oes �nais, at�e que amorte ou o translado a separe da liga�~ao material om a mente mortal; exeto quando essa mente material delegar,e da forma que delegar, tal autoridade, de livre e espontânea vontade, a essa alma moronial de fun�~ao interligada.Durante a vida, a vontade mortal, ou o poder de esolha-deis~ao da personalidade, reside nos iruitos da mentematerial; �a medida que o resimento mortal terrestre ontinua, esse eu, om os seus inestim�aveis poderes de esolha,torna-se resentemente identi�ado om a entidade da alma moronial emergente; ap�os a morte, e em seguida �aressurrei�~ao, nos mundos das mans~oes, a personalidade humana identi�a-se ompletamente om o eu moronial. Aalma �e, assim, o embri~ao do futuro ve��ulo moronial de identidade da personalidade."20LU [108:6.6℄ (P. 1193) - \E, do mesmo modo que sois o parenteso humano, o Ajustador �e o parente divino dovosso eu real, o vosso eu mais elevado e avan�ado, o vosso eu moronial melhor, o vosso eu espiritual futuro. E �eessa alma moronial, em evolu�~ao, que os ju��zes e ensores disernem, quando v~ao deretar a vossa sobrevivênia ea vossa passagem para ima, para os novos mundos e para uma existênia in�nd�avel, em liga�~ao eterna om o vossopareiro �el - Deus, o Ajustador."21�Indie do GAIA: \Pessoalidade Uni�ada".22LU [110:6.3℄ (P. 1209) - \Os ��rulos ps��quios n~ao s~ao exlusivamente inteletuais, nem inteiramente moroniais;eles têm a ver om o status da personalidade, om o alane mental, om o resimento da alma e om a sintoniza�~aoom o Ajustador. O êxito na travessia desses n��veis demanda um funionamento harmonioso de toda a personalidadee n~ao, meramente, de uma parte dela. O resimento das partes n~ao se iguala ao amadureimento verdadeiro dotodo; as partes realmente resem, na propor�~ao da expans~ao inteira do eu - do eu total - , material, inteletual eespiritualmente."23\Livro de Urantia", Doumento 30: \As Pessoalidades do Grande Universo", Item 30.4: \Os MortaisAsendentes", Par�agrafo 10.24\Livro de Urantia", Doumento 102: \Os Fundamentos da F�e Religiosa", Item 102.4: \O Fato da Ex-periênia", Par�agrafo 6. 3



qu��mia, a biologia, a soiologia e a psiologia. A experiênia espiritual �e a alma realdo osmo do homem.LU [101:2.1℄ (P. 1105)25 A realidade da religiosidade onsiste inteiramente na ex-periênia religiosa de seres humanos raionais e omuns. E �e nesse sentido, uniamente,que a religi~ao poderia ser onsiderada omo ient���a ou mesmo psiol�ogia. A prova deque a revela�~ao �e revela�~ao, �e esse mesmo fato na experiênia humana: o fato de que a re-vela�~ao sintetiza as iênias da natureza, aparentemente divergentes, bem omo sintetizaa teologia da religi~ao numa �loso�a, onsistente e l�ogia, do universo, uma explia�~aooordenada e ont��nua da iênia e da religiosidade, riando, assim, uma harmonia demente e uma satisfa�~ao de esp��rito que respondem, na experiênia humana, �aqueles ques-tionamentos da mente mortal a qual almeja saber omo o In�nito opera a sua vontade eos seus planos na mat�eria, om as mentes e dentro do esp��rito.1.3 Uni�a�~ao da personalidade e a religi~aoNosso objetivo n~ao �e apenas um estudo inteletual da psique humana. N�os idealizamos uma integri-dade pessoal advinda do desenvolvimento de uma personalidade forte e uni�ada26 na qual a mentee o orpo humano estejam harmoniamente unidos a alma e ao esp��rito divino. Esta uni�a�~ao dapersonalidade �e uma das onsequênias da verdadeira religi~ao27 do esp��rito: uma vivênia do amorespiritual que une o esp��rito divino28 e a personalidade humana.A origem etimol�ogia da palavra religi~ao �e religare29, que signi�a religa�~ao. Com esta inter-preta�~ao do termo \religi~ao" surge uma pergunta: O que se religa quando vivemos a experiêniareligiosa30? Neste ontexto, areditamos que a religi~ao revelada estimula a religa�~ao de duas d�adivasde Deus: a personalidade material e o esp��rito Ajustador. Esta religa�~ao se ristaliza na almaimortal e ulmina na fus~ao om o Ajustador do Pensamento:LU [5:6.7℄ (P. 71)31 O eu material tem personalidade e identidade, identidade tempo-ral; o esp��rito Ajustador pr�e-pessoal tamb�em tem identidade, identidade eterna. Essapersonalidade material e essa pr�e-personalidade espiritual s~ao apazes, assim, de uniros seus atributos riativos, para trazer �a existênia a identidade sobrevivente da almaimortal.LU [112:7.1℄ (P. 1237)32 A fus~ao om o Ajustador do Pensamento onfere �apersonalidade fatualidades eternas que previamente eram apenas poteniais. Entre essesnovos dons, podem ser menionados: a �xa�~ao da qualidade da divindade, a experiêniae a mem�oria da eternidade passada, a imortalidade; e uma fase espe���a de absolutezpotenial.25\Livro de Urantia", Doumento 101: \A Verdadeira Natureza da Religi~ao", Item 101.2: \A Religi~ao omoUm Fato", Par�agrafo 1.26\Livro de Urantia", Doumento 100: \A Religi~ao na Experiênia Humana", Item 100.7: \O Apogeu daVida Religiosa", Par�agrafo 1.27\Livro de Urantia", Doumento 101: \A Verdadeira Natureza da Religi~ao", Item 101.1: \A VerdadeiraReligi~ao".28\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 9.29Religi~ao - Etimologia, Wikipedia (2015): . . . Latânio (s�eulo III e IV d.C.) . . . a�rma que o termo (religio) vemde religare, religar . . . na obra \De Vera Religione" . . . Agostinho de Hipona (s�eulo IV d.C.) retoma a interpreta�~aode Latânio, que via em religio uma rela�~ao om \religar".30\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.5: \A Consiênia queSe Tem de Deus", Par�agrafo 7.31\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 7.32\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.7: \A Fus~ao om oAjustador", Par�agrafo 1. 4



1.4 A diferen�a entre a mente humana e a dos animaisSer�a que existe uma rela�~ao entre estes ensinamentos religiosos e a psiologia aadêmia? Esta rela�~aoexiste para os pesquisadores que busam a verdade sobre a mente, a alma e o esp��rito do ser humanointegral. Alguns destes estudiosos traduzem a palavra \psyque" omo alma, alguns deles traduzema palavra alem~a \geist"33 omo esp��rito. Infelizmente n~ao �e esta a interpreta�~ao da psiologia e dapsiquiatria materialista34, pseudo-teorias que justi�am a presri�~ao de drogas psiqui�atrias35. Umestudo neurol�ogio e psiol�ogio, que analise apenas o �erebro e o orpo material, s�o �e apaz deexpliar a natureza animal dos seres vivos. O orpo humano evoluiu dos animais, mas \. . . a mentehumana manifesta qualidades supramateriais; o inteleto humano verdadeiramente reexivo n~ao �ede todo tolhido pelos limites do tempo" LU [133:7.11℄ (P. 1480)36. O ser humano pode desfrutarde uma experiênia espiritual e o esp��rito eterno37 transende o tempo. Assim, o ser humanopode experimentar a supraonsiênia, ou a onsiênia da onsiênia. Ele pode aessaro entro ausal da sua pr�opria mente onsiente, e isso o permite adorar uma realidade espiritualem seu pr�oprio ��ntimo. Para elaborarmos uma psiologia integral, espiritual e existenial �e preisoompreender a diferen�a entre a mente humana e a dos animais38:As riaturas animais tamb�em possuem uma vontade e uma mente. Contudo a mente animaln~ao atingiu o ponto da evolu�~ao na qual ela �e apaz de experimentar signi�ativamente o seupr�oprio interior. A mente funiona aprendendo, atrav�es dos seus sentidos, e adequando asimpress~oes sensoriais reebidas do mundo externo aos padr~oes de mem�oria do indiv��duo. Aompreens~ao denota que essas impress~oes sensoriais reonheidas e os seus padr~oes de mem�oriaassoiados tornaram-se integrados ou organizados numa rede dinâmia de prin��pios39. Por�em,os animais (n~ao sabendo adorar nem possuindo sabedoria) n~ao podem experimentar a su-praonsiênia, ou a onsiênia da onsiênia. A mente animal �e onsiente apenas douniverso objetivo. Quando a mente evolui at�e o n��vel humano, ela pode se tornar reexiva aoponto de experimentar a onsiênia da pr�opria onsiênia, ao ponto de realizar uma observa�~aoda observa�~ao40 do mundo material. Neste grau de evolu�~ao, se intensi�a naturalmente umaexperiênia interior signi�ativa e a mente se torna sens��vel �a uma realidade que est�a em seupr�oprio entro ausal. Assim, a riatura se torna apta a adorar o esp��rito divino que vive em seuinterior, transendendo o tempo e o espa�o. Esta �e uma das diferen�as entre a mente humanae a mente animal. . . .33Livro: \Di�alogos `�que s~ao' (��~ao) baseados no Livro de Urantia - Livro Um", Cap��tulo 4: \Ciênia Experi-mental e Religi~ao", Item 4.3.1: \Vis~ao da iênia de Freud, Steiner e Ken Wilber", Par�agrafo 2.34Livro: \A Droga Psiqui�atria pode ser o Problema", Cap��tulo Preliminar: \Preliminares", Item 0.5: \Notasdos tradutores sobre drogas psiqui�atrias, abstinênia e psiquiatria materialista", Par�agrafo 4.35As pseudo-teorias que justi�am a presri�~ao de drogas psiqui�atrias para seres humanos se embasam em oneitosdoentiamente materialistas a respeito das pessoas. Na verdade �e a personalidade humana que uni�a todos os fatoresassoiados de individualidade: o orpo, a mente, a alma e o esp��rito. As teorias psiqui�atrias materialistas n~aoreonheem nem fazem um disernimento dos valores do esp��rito, dos signi�ados da mente e dos fatos do orpomaterial que s~ao uni�ados pela personalidade humana. S~ao os ilos de vida de expans~ao-ontra�~ao, entre a sementee o ventre do todo, que movimentam as energias interiores e exteriores. A vida anima as energias - material, mental eespiritual - dos seres vivos. Por isso, as teorias psiqui�atrias materialistas n~ao mereem nem ao menos serem hamadasde biol�ogias ou vitais, pois prejudiam a vitalidade riativa natural dos seres humanos e n~ao reonheem a essêniaespiritual da vida.36\Livro de Urantia", Doumento 133: \O Retorno de Roma", Item 133.7: \A Permanênia em Chipre - ODisurso sobre a Mente", Par�agrafo 11.37\Livro de Urantia", Doumento 40: \Os Filhos Asendentes de Deus", Item 40.6: \Os Filhos de Deus pelaF�e", Par�agrafo 1.38Livro: \Teoria da Aprendizagem", Cap��tulo 1: \Introdu�~ao", Item 1.1.2: \A diferen�a entre a mente humanae a dos animais".39\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma", Item 111.4: \A Vida Interior".40\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.2: \O Eu", Par�agrafo12. 5



Em s��ntese, o ser humano �e apaz de disernir o que �e espiritual no erne, no entro, nointerior da sua pr�opria mente. Estas explia�~oes, sobre a diferen�a entre o ser humano e o animal,s~ao o resultado do esfor�o de interpretar em linguagem ontemporânea um aspeto do ensinamentode Jesus que foi revelado no:\Livro de Urantia", par�agrafo 130.2 841: Naquela tarde, ambos, Jesus e Ganid, divertiram-se em brinar om um ~ao pastor muito inteligente; e Ganid quis saber se o ahorro tinhauma alma, se tinha vontade e, em resposta �as suas perguntas, Jesus disse: \O ~ao temuma mente que pode onheer o humano material, o seu mestre, mas n~ao pode onheer aDeus, que �e esp��rito; por isso o ~ao n~ao possui uma natureza espiritual e n~ao pode desfru-tar de uma experiênia espiritual. O ~ao pode ter uma vontade derivada da natureza eaumentada pelo aperfei�oamento, ontudo tal poder de mente n~ao �e uma for�a espiritual,nem pode ser omparada �a vontade humana, porque n~ao �e reexiva - n~ao �e resultadodo disernimento entre os signi�ados morais mais elevados, nem da esolha dos valoresespirituais e eternos. �E a posse de tais poderes, de disernir o que �e espiritual e deesolher a verdade, que faz do humano mortal um ser moral, uma riatura dotada om osatributos de responsabilidade espiritual e om o potenial de sobrevivênia eterna". Jesusontinuou a expliar que �e a ausênia de tais poderes mentais que, para sempre, tornaimposs��vel, aos animais, desenvolver uma linguagem no tempo ou experimentar qualqueroisa equivalente �a sobrevivênia da personalidade na eternidade. Como resultado dainstru�~ao desse dia, Ganid nuna mais ultivou a ren�a na transmigra�~ao das almas doshomens para os orpos de animais.\Livro de Urantia", par�agrafo 130.4 942 Apenas em grau o humano possui menteaima do n��vel animal, �a parte as ministra�~oes mais elevadas e quase espirituais de in-teleto. Portanto os animais (n~ao sabendo adorar nem possuindo sabedoria) n~ao podemexperimentar a supraonsiênia, ou a onsiênia da onsiênia. A menteanimal �e onsiente apenas do universo objetivo.1.4.1 A pessoa humana, os animais e os omputadoresO ser humano se distingue qualitativamente dos animais devido a duas d�adivas de Deus: a per-sonalidade43 que somos para o Pai Universal e o esp��rito44 divino que Ele envia para residir emnossa mente. Estas d�adivas divinas s~ao poss��veis ap�os haver surgido nas riaturas evoluion�arias doplaneta, a vontade45, a apaidade de esolher, o poder de adorar e asender at�e o Para��so46.Os animais se distinguem qualitativamente do omputador devido �as inuênias espirituais ara-ter��stias dos seres vivos. Os omputadores e redes neurais arti�iais s~ao sistemas meânios de ener-gia material para proessamento de informa�~oes. A vida �e algo diferente de todas as manifesta�~oesde energia47; mesmo a vida material das riaturas f��sias n~ao �e inerente �a mat�eria. Repetimos que avida onstitui a anima�~ao de um sistema de energias - material, mental ou espiritual.41\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.2: \Em Cesar�eia", Par�agrafo 8.42\Livro de Urantia", Doumento 130: \A Caminho de Roma", Item 130.4: \O Disurso sobre a Realidade",Par�agrafo 9.43\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 4.44\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 9.45\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.7: \O Reonhe-imento do Mundo omo Sendo Habitado", Par�agrafo 6.46\Livro de Urantia", Doumento 11: \A Ilha Eterna do Para��so".47\Livro de Urantia", Doumento 36: \Os Portadores da Vida", Item 36.6: \As For�as Vivas".6



1.4.2 Os sete esp��ritos ajudantes da menteO Livro de Urantia revela que existem sete esp��ritos ajudantes da mente48. Estes esp��ritos ajudantess~ao hamados por nomes equivalentes �as designa�~oes seguintes: intui�~ao, ompreens~ao, oragem,onheimento, onselho, adora�~ao e sabedoria. Os primeiros ino esp��ritos ajudantes atuamna mente dos animais. Quando a evolu�~ao atinge o patamar em que a mente se torna reexiva,auto-onsiente e apaz de adorar o esp��rito residente49 em seu pr�oprio interior, ent~ao isto �e um sinalde que est~ao atuando os dois �ultimos esp��ritos ajudantes: da adora�~ao e da sabedoria.Em resumo o omputador �e meânio, sem inuênias espirituais. A mente viva dos animais �esens��vel aos ino primeiros esp��ritos ajudantes, mas n~ao de uma forma onsiente. A mente humana�e apaz de se tornar onsiente das realidade espirituais foalizadas em seu pr�oprio interior. Issopermite ao ser humano ter uma experiênia espiritual50. A pessoa humana pode onheer e seronheida, pode amar e ser amada51 pela pessoa espiritual de Deus. A evolu�~ao da mente animal at�ea mente humana �e desrita vividamente nos pr�oximos par�agrafos transritos do \Livro de Urantia",par�agrafos 62.6 3-552:A prin��pio, apenas o esp��rito da intui�~ao podia funionar no omportamento, deinstintos e reexos, da vida animal primordial. Com a diferenia�~ao dos tipos mais eleva-dos, o esp��rito da ompreens~ao tornou-se apaz de dotar tais riaturas om a d�adivada assoia�~ao espontânea de id�eias. Mais tarde, observamos o esp��rito da oragementrar em a�~ao; os animais em evolu�~ao realmente desenvolviam uma forma inipientede autoonsiênia de prote�~ao. Depois do apareimento dos grupos de mam��feros, n�osobservamos o esp��rito do onheimento manifestando-se em medida resente. E aevolu�~ao dos mam��feros mais elevados trouxe �a fun�~ao o esp��rito do onselho, om oresimento resultante do instinto de grupo e om os ome�os do desenvolvimento soialprimitivo.Progressivamente, om o desenvolvimento dos mam��feros preursores e, em seguida,om o dos mam��feros intermedi�arios e dos primatas, t��nhamos observado o servi�o imple-mentado dos primeiros ino ajudantes. Mas nuna os dois esp��ritos ajudantes restantes,os mais elevados ministradores da mente, haviam sido apazes de entrar em fun�~ao notipo de mente evoluion�aria de Urantia.Imaginai o nosso j�ubilo, um dia - os dois gêmeos53 estavam om era de dez anosde idade - quando o esp��rito da adora�~ao fez o seu primeiro ontato om a mente dagêmea fêmea e pouo depois om a do maho. Sab��amos que algo muito pr�oximo da mentehumana aproximava-se da ulminânia; e quando, era de um ano depois, eles �nalmenteresolveram, em onseq�uênia do pensamento meditativo e de deis~ao propositada, partirde asa e viajar para o norte, ent~ao o esp��rito da sabedoria ome�ou a atuar emUrantia, nessas duas que s~ao reonheidas, agora, omo mentes humanas.48\Livro de Urantia", Doumento 36: \Os Portadores da Vida", Item 36.5: \Os Sete Esp��ritos Ajudantes daMente".49\Livro de Urantia", Doumento 133: \O Retorno de Roma", Item 133.7: \A Permanênia em Chipre - ODisurso sobre a Mente", Par�agrafo 11.50\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.2: \A Presen�a de Deus",Par�agrafo 6.51\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.5: \A Pessoalidade do Pai Universal",Par�agrafo 8.52\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.6: \A Evolu�~aoda Mente Humana", Par�agrafo 3.53\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.5: \Os PrimeirosSeres Humanos", Par�agrafo 6.
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1.5 Personalidade no livro de urantia e na psiologiaO oneito de personalidade �e diferente nos ensinamentos da psiologia aadêmia e no livro de uran-tia. Vamos ent~ao esrever sobre a personalidade, a qual �e uma dentre as duas d�adivas de Deus54, OPai Universal55. Os oneitos mais elevados de personalidade, no universo, impliam: identidade, au-toonsiênia, vontade pr�opria e possibilidade de auto-revela�~ao56. E essas arater��stias impliam,ainda, uma omunh~ao de amizade om personalidades outras, iguais e diferentes, tal omo existenas assoia�~oes das personalidades das Deidades do Para��so. A personalidade �e uma d�adiva do Paide todos. N�os somos uma pessoa para o Pai de Jesuis, por isso n�os somos um indiv��duo no seio danossa fam��lia universal57 de humanos, anjos, e as diversi�adas ordens de personalidades do GrandeUniverso58.Consigo imaginar um \eu" isolado. Por�em, uma \personalidade" eu perebo na rela�~ao om outraspessoas. O livro de urantia revela que Deus, o Pai, �e o �unio \eu" auto-existente em si59. Isto signi�aque todos n�os, antes de sermos um \eu" individual, somos uma personalidade para Deus. N~ao h�apersonalidade fora de Deus, o Pai, e nenhuma personalidade existe sen~ao para Deus, o Pai. Osatributos fundamentais do eu humano60, bem omo o n�uleo absoluto do Ajustador da personalidadehumana, s~ao outorgas feitas pelo Pai Universal, atuando em Seu dom��nio exlusivamente pessoal deministra�~ao �osmia. Assim, Deus, o Pai de todos, �e o doador da personalidade. Todas as outraspessoas existem pela gra�a do Pai Universal. �E importante melhorar nosso entendimento sobre apersonalidade, para que possamos realizar melhor o potenial perfeionado da pessoa que somospela gra�a do nosso Pai Espiritual61.1.5.1 Personalidade, persona e omunia�~aoO oneito de personalidade foi supremamente elevado om a revela�~ao de urantia. Por�em, antes deestud�a-lo, vejamos onde as palavras persona e personalidade se originaram. Nos teatros da antigaGr�eia os atores usavam uma m�asara hamada persona por onde passava o som, sona na l��nguagrega, da fala dos atores. Isto signi�a que persona se referia a uma interfae de omunia�~ao. Emerto sentido uma personalidade se arateriza pelos relaionamentos e omunia�~oes om outraspessoas.Estes s~ao alguns oneitos sobre a personalidade que evoluiram na ultura humana e que foramrevelados no livro de urantia. Neste ontexto, �e eslareedor o di�alogo sobre a personalidade de Deusque, de aordo om a revela�~ao, aonteeu entre um erto �l�osofo grego de Alexandria, hamadoRodam62, e dois dis��pulos de Jesuis: Natanael e Tom�e. Transrevo �a seguir trehos deste di�alogosobre a personalidade de Deus:LU [161:1.2℄ (P. 1783)63: Rodam sustentava que o fato da personalidade onsiste na54O livro de urantia revela duas d�adivas de Deus aos seres humanos: uma �e a personalidade, a outra �e o esp��ritoAjustador.55\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal".56\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.7: \O Valor Espiritual do Coneito dePessoalidade", Par�agrafo 6.57\Livro de Urantia", Doumento 6: \O Filho Eterno", Item 6.8: \A Compreens~ao do Filho Eterno",Par�agrafo 1.58\Livro de Urantia", Doumento 30: \As Pessoalidades do Grande Universo".59\Livro de Urantia", Doumento 118: \O Supremo e o �Ultimo - o Tempo e o Espa�o", Par�agrafo 2.60\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 4.61\Livro de Urantia", Doumento 2: \A Natureza de Deus", Par�agrafo 1.62\Livro de Urantia", Doumento 160: \Rodam de Alexandria".63\Livro de Urantia", Doumento 161: \Novas Disuss~oes om Rodam", Item 161.1: \A Pessoalidade deDeus", Par�agrafo 2. 8



oexistênia de uma omunia�~ao plena e m�utua entre seres iguais, seres ques~ao apazes de uma simp�atia ompreens~ao. Disse Rodam: \Para que seja uma pessoa,Deus deveria ter s��mbolos de omunia�~ao espiritual que O apaitassem a tornar-Seplenamente ompreendido por aqueles que fazem ontato om Ele. Mas, posto que Deus,o Criador de todos os outros seres, �e in�nito e eterno, a onseq�uênia, no que diz respeito�a igualdade de seres, �e que Deus est�a s�o no universo. N~ao h�a iguais a Ele; n~ao h�a nenhumser om quem ele possa omuniar-se omo um igual. Deus, de fato, pode ser a Fonte detoda a personalidade, mas, omo tal, Ele transende �a personalidade, do mesmo modoque o Criador est�a aima e al�em da riatura".. . . Natanael levou Rodam a areditar na personalidade do Pai; e onseguiu essa mu-dan�a, na vis~ao do grego, raioinando segundo os passos seguintes:LU [161:1.6℄ (P. 1784): O Pai no Para��so desfruta da igualdade de omunia�~ao, pelomenos om dois outros seres, que s~ao plenamente iguais e semelhantes a Ele pr�oprio - oFilho Eterno e o Esp��rito In�nito. Em vista da doutrina da Trindade, o grego foi obrigadoa oneder na possibilidade da personalidade do Pai Universal. (Foi uma onsidera�~aoposterior sobre essas disuss~oes que onduziu �a amplia�~ao do oneito da Trindade, nasmentes dos doze ap�ostolos. Evidentemente, a ren�a geral era de que Jesus fosse o FilhoEterno.)�E eslareedor observar que para o Rodam, e em erto sentido para revela�~ao de urantia, o fatoda personalidade onsiste na oexistênia de uma omunia�~ao plena e m�utua entre seresiguais. Repetimos o ensinamento etimol�ogio de que nos antigos teatros gregos, persona era o meiopor onde passava o som, o sona, a fala dos atores que se omuniavam.1.5.2 Personalidade, omunia�~ao, omunh~ao e amorA personalidade de aordo om a revela�~ao no livro de urantia, implia em omunia�~ao e omunh~aode amizade om outras personalidades. O Pai In�nito �e uma personalidade perfeita de Criador,uma pessoa que pode \onheer e ser onheida", que pode \amar e ser amada"64, e que podedemonstrar amizade por n�os. Como revelado no:\Livro de Urantia", par�agrafo 1.7 665: Os oneitos mais elevados de personalidade, nouniverso, impliam: identidade, autoonsiênia, vontade pr�opria e possibilidade de auto-revela�~ao. E essas arater��stias impliam, ainda, uma omunh~ao de amizade ompersonalidades outras, iguais e diferentes, tal omo existe nas assoia�~oes das perso-nalidades das Deidades do Para��so66. . . .Interpretamos esta revela�~ao inferindo que a d�adiva da personalidade implia na possibilidade deassoia�~ao, omunia�~ao e omunh~ao respeitosa om outras personalidades inteiras, sejam humanasou divinas67. O livro de urantia revela que at�e mesmo a Deidade Total �e funional68, no n��velassoiativo, omo sendo a Deidade personalizada em si pr�opria e divinamente fraternal. Revela64\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.5: \A Pessoalidade do Pai Universal",Par�agrafo 8.65\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.7: \O Valor Espiritual do Coneito dePessoalidade", Par�agrafo 6.66\Livro de Urantia", Doumento 10: \A Trindade do Para��so".67\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.2: \O Eu", Par�agrafo7.68\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade", Par�agrafo3. 9



tamb�em que o in�nito EU SOU69 alan�ou a realiza�~ao da personalidade, ao onverter-se no PaiEterno70 do Filho Original.No n��vel humano, onebemos uma pessoa se assoiando, se omuniando om outras pessoas.Assim, persona ont�em sona, o som das palavras, um meio de omunia�~ao das pessoas que podemse omuniar, se onheer mutuamente, serem amigas e se amarem. O di�alogo, o onheimento m�utuoe o amor oresem da omunia�~ao, realidade e a�nidade entre as pessoas71.1.5.3 A personalidade em rela�~ao �a DeusPodemos atribuir um signi�ado a palavra omunia�~ao omo sendo o de uma a�~ao omum damente de duas pessoas. O iruito da mente universal72 �e dominado e ontrolado irrestritamentepelo Agente Conjunto. Este Deus da A�~ao foi onebido onjuntamente pelo Deus-Pensamento e oDeus-Palavra. Ele �e um agente universal e in�nito73 de express~ao m�utua e de a�~ao ombinada deSeus Pais divinos. Essas s~ao as Três Pessoas da Deidade74 in�nitas e eternas: o Pai Universal, oFilho Eterno e o Esp��rito In�nito. �E revelado no:\Livro de Urantia", par�agrafos 118 1-4:A respeito das v�arias naturezas da Deidade, pode ser dito que:1. O Pai �e o eu auto-existente em si.2. O Filho �e o eu oexistente.3. O Esp��rito �e o eu existente-onjuntamente.Rea�rmamos que dentre todas as pessoas, Deus-Pai75 �e o �unio eu auto-existente em si. Todosos outros \eus", antes de serem um \eu" isolado, s~ao pessoas em rela�~ao �a Deus. Conlu��mos dizendoque o que arateriza uma pessoa �e a sua rela�~ao om outras personalidades, prinipalmente om aPrimeira Pessoa da Deidade, o Pai de todos76.1.6 Comunia�~ao, amor na fam��lia e psiologia da feliidadeAs pessoas humanas amadureem, se araterizam e se realizam nas rela�~oes pessoais, nas a�~oesomuns da omunidade, na omunia�~ao om outras pessoas. Eduadores rist~aos de Espanhaa�rmam que: Tratado de Edua�~ao PersonalizadaDirigido por V��tor Gar��a Hoz69\Livro de Urantia", Doumento 105: \A Deidade e a Realidade", Item 105.1: \O Coneito Filos�o�o doEU SOU", Par�agrafo 3.70\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.3: \A Primeira Fonte e Centro",Par�agrafo 22.71Livro: \Di�alogos `�que s~ao' (��~ao) baseados no Livro de Urantia - Livro Um", Cap��tulo 3: \Fam��lias Unidas emum Sistema Pol��tio e Eonômio Loal (SPEL)", Item 3.1.1: \A�nidade, realidade e omunia�~ao entre as pessoas".72\Livro de Urantia", Doumento 9: \A Rela�~ao do Esp��rito In�nito om o Universo", Item 9.6: \O Ciruitode Gravidade da Mente", Par�agrafo 2.73\Livro de Urantia", Doumento 8: \O Esp��rito In�nito", Par�agrafo 1.74\Livro de Urantia", Doumento 10: \A Trindade do Para��so", Item 10.3: \As Três Pessoas da Deidade".75\Livro de Urantia", Doumento 149: \A Segunda Campanha de Prega�~ao", Item 149.6: \O `Temor doSenhor"', Par�agrafo 2.76\Livro de Urantia", Doumento 3: \Os Atributos de Deus", Item 3.5: \A Lei Suprema do Pai", Par�agrafo4. 10



A Edua�~ao Personalizada na Fam��liaComunia�~ao Familiar77 eDesenvolvimento da Personalidade dos FilhosEsteban S�anhez ManzanoExigênia fundamental em todos os grupos humanos �e a omunia�~ao. Os termos \omum",\omunidade", \omunia�~ao" est~ao intimamente relaionados. Entendendo por \omum"aquilo em que v�arias pessoas tem partiipa�~ao e por \omunidade" um grupo de pessoas quetem rela�~oes e partiipa na realiza�~ao de algumas metas, n~ao pode existir omunidade semomunia�~ao; sem omunia�~ao os membros de uma omunidade vivem apartados ainda queestejam agrupados. A omunia�~ao umpre um papel b�asio n~ao s�o na onstitui�~ao de umaomunidade, mas tamb�em em sua ontinuidade; quando a omunia�~ao se rompe, a omunidadese esfaela, se fraiona e termina por desmoronar.A omunia�~ao e os relaionamentos pessoais s~ao fundamentais para a o desenvolvimento da nossapersonalidade uni�ada, para o resimento do nosso \eu total", para elabora�~ao de uma psiologiaintegral que realmente estimule a feliidade de ada indiv��duo da nossa fam��lia. N�os iremos juntosedi�ar a psiologia da feliidade e vamos onsiderar atentamente a revela�~ao no:\Livro de Urantia", par�agrafo 100.4 378: Entretanto, o grande problema do viver religiosoonsiste na tarefa de uni�ar os poderes da alma da pessoa, por meio da predominâniado AMOR. A sa�ude, a e�iênia mental e a feliidade surgem da uni�a�~ao dos sis-temas f��sios, mentais e espirituais. De sa�ude e sanidade o homem entende bastante,mas de feliidade ele s�o entendeu de fato pouqu��ssimo. A feliidade mais elevada est�aindissoluvelmente ligada ao progresso espiritual. O resimento espiritual gera um j�ubiloduradouro, uma paz que ultrapassa qualquer entendimento.N�os busamos a feliidade e a \. . . paz dinâmia e sublime, aquela paz que est�a al�em de todoentendimento humano, aquele equil��brio �osmio que india a ausênia de toda d�uvida e tumulto. . . " LU [100:6.6℄ (P. 1101)79. Areditamos que alan�aremos, esta ausênia de onitos interiores,ao oordenarmos as partes do eu em nossa personalidade total e uni�ada. N�os busamos nosidenti�ar om o amor divino de nossos esp��ritos Ajustadores, no entro ausal de nossas almas, noora�~ao vivo de nossa mente iluminada. Almejamos viver o êxtase80 espiritual genu��no assoiado auma grande alma externa e a um ontrole emoional quase perfeito. Com f�e e esperan�a na melhorade nossas rela�~oes pessoais, n�os transrevemos mais um ensinamento do:\Livro de Urantia", par�agrafo 112.2 781: O fato universal de Deus tornando-se homemmudou para sempre todos os signi�ados e alterou todos os valores da personalidadehumana. Pelo verdadeiro signi�ado da palavra, o amor denota respeito m�utuo de per-sonalidades inteiras, sejam humanas ou divinas, ou humanas e divinas. Partes do eupodem funionar de in�umeros modos - pensando, sentindo, desejando - , mas apenas osatributos oordenados da personalidade total �am foalizados na a�~ao inteligente; etodos esses poderes �am assoiados ao dom espiritual da mente mortal, quando, sinerae altruistiamente, um ser humano ama um outro ser humano ou divino.77Livro: \Tratado de Eduai�on Personalizada - La Eduai�on Personalizada en la Familia", Cap��tulo 4: \Comu-niai�on Familiar y Desarrollo de la Personalidad en los Hijos - Esteban S�anhez Manzano", Par�agrafo 1.78\Livro de Urantia", Doumento 100: \A Religi~ao na Experiênia Humana", Item 100.4: \Os Problemasdo Cresimento", Par�agrafo 3.79\Livro de Urantia", Doumento 100: \A Religi~ao na Experiênia Humana", Item 100.6: \Os Sinais doViver Religioso", Par�agrafo 6.80\Livro de Urantia", Doumento 91: \A Evolu�~ao da Pree", Item 91.7: \O Mistiismo, o Êxtase e aInspira�~ao", Par�agrafo 3.81\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.2: \O Eu", Par�agrafo7. 11



1.7 A apreia�~ao �nita de qualidades in�nitas\A apreia�~ao �nita, de qualidades in�nitas, transende, em muito, �as apaidades logiamentelimitadas da riatura, em vista do fato de o homem mortal ser feito �a imagem de Deus - poisvive dentro dele um fragmento da in�nitude. Por onseguinte, o aesso mais querido e de maioraproxima�~ao a Deus, que o homem tem, �e o amor, e por interm�edio do amor, pois Deus �e amor. Etudo, em uma rela�~ao assim t~ao �unia, �e um experimento fatual da soiologia �osmia: a rela�~aoentre o Criador e a riatura - o afeto entre Pai e �lho." LU [3:4.7℄ (P. 50)82Assim, embora possamos pretender esbo�ar uma \psiologia espiritual", n~ao podemos esqueerque a natureza da mente material ria um paradoxo no entendimento �nito quando tentamosompreender as realidades da religi~ao, as quais est~ao extremamente al�em da apaidade daompreens~ao inteletual da l�ogia humana e da raz~ao �nita.\Livro de Urantia", par�agrafo 5.5 683: (69.1) 5:5.6 A experiênia do ato religioso, sendoessenialmente espiritual, n~ao pode nuna ser entendida ompletamente pelamente ma-terial; da�� a fun�~ao da teologia, a psiologia da religi~ao. A doutrina essenial da om-preens~ao humana, de Deus, ria um paradoxo no entendimento �nito. �E quase im-poss��vel, para a l�ogia humana e a raz~ao �nita, harmonizar o oneito da imanêniadivina, um Deus no interior e omo uma parte de ada indiv��duo, om a id�eia da trans-endênia de Deus, a domina�~ao divina do universo dos universos. Esses dois oneitosesseniais de Deidade devem ser uni�ados, no entendimento-f�e do oneito da trans-endênia de um Deus pessoal e na ompreens~ao da presen�a residente do fragmentodesse Deus, para justi�ar a adora�~ao inteligente e para validar a esperan�a de sobre-vivênia da personalidade. As di�uldades e os paradoxos da religi~ao s~ao inerentes aofato de as realidades da religi~ao estarem extremamente al�em da apaidade daompreens~ao inteletual dos mortais.1.8 As dimens~oes da personalidade humanaPara elaborarmos uma \psiologia integral" �e interessante estudar o que o livro de urantia ensinasobre as dimens~oes da personalidade humana. O Pai Universal �e quem outorga personalidade84 aosseres humanos da terra. O tipo de personalidade �a n�os onferida, tem uma potenialidade de setedimens~oes de auto-express~ao e de relaionamento om outras pessoas. Dessas sete dimens~oesda personalidade humana, três s~ao ompreens��veis-realiz�aveis no n��vel �nito, três no n��velabsonito e um no n��vel absoluto. Como revelado no:\Livro de Urantia", par�agrafo 112.1 985: O tipo de personalidade onferido aos mortaisde Urantia tem uma potenialidade de sete dimens~oes de auto-express~ao ou de rea-liza�~ao pessoal. Desses fenômenos dimensionais, três s~ao ompreens��veis-realiz�aveisno n��vel �nito, três no n��vel absonito e um no n��vel absoluto. Em n��veis su-babsolutos, essa s�etima dimens~ao, ou a da totalidade, �e experieni�avel omo fato dapersonalidade. Essa suprema dimens~ao �e um absoluto assoi�avel e, ainda que n~ao in�nito,�e dimensionalmente um potenial que permite uma penetra�~ao subin�nita do absoluto.82\Livro de Urantia", Doumento 3: \Os Atributos de Deus", Item 3.4: \Ilimitabilidade de Deus", Par�agrafo7.83\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.5: \A Consiênia queSe Tem de Deus", Par�agrafo 6.84\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.6: \A Pessoalidade no Universo".85\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 9. 12



Os reveladores da verdade86 paraUrantia (Terra) introduziram termos novos quando neess�ario.Por exemplo, o termo absonito e o termomoronial surgiram pela primeira vez no livro de urantia.O n��vel absoluto87 de realidade est�a fora do tempo e do espa�o. O n��vel absonito transende o tempoe o espa�o. O n��vel �nito de realidade existe nas limita�~oes do tempo e do espa�o. As realidadesabsolutas s~ao existênias na eternidade88. As realidades absonitas s~ao relativas om respeito aotempo e �a eternidade. As realidades �nitas s~ao projetadas no espa�o e fatualizadas no tempo. Oabsonito orresponde aqueles n��veis de existênia que s~ao mais do que �nitos, mas menos do queabsolutos89.Analogamente, os reinos moroniais90 ligam os n��veis materiais e espirituais da existênia dariatura. Morônia91 �e um termo que designa um vasto n��vel que se interpola entre o materiale o espiritual. Por exemplo, a alma moronial �e �lha do esp��rito divino e da mente mortal ematerial. A substânia da alma n~ao �e nemmaterial, nem espiritual - �e moronial. Fazemos estasonsidera�~oes para ajudar na ompreens~ao do que nos foi revelado no:\Livro de Urantia", Item 112.1:A Personalidade e a RealidadeA personalidade �e outorgada pelo Pai Universal �as Suas riaturas omo um dompotenialmente eterno. Essa d�adiva divina destina-se a funionar em in�umeros n��veise em situa�~oes suessivas no universo, que variam do �nito mais baixo ao mais altoabsonito, indo mesmo aos limites do absoluto. A personalidade, assim, atua em trêsplanos �osmios, ou em três fases do universo:1. Estado de posi�~ao. A personalidade funiona om igual e�iênia, seja no universoloal92, seja no superuniverso93, seja no universo entral94.2. Estado de signi�a�~ao. A personalidade atua efetivamente nos n��veis do �nito edo absonito, e mesmo naquilo que se impinge ao absoluto.3. Estado de valor. A personalidade pode realizar-se experienialmente nos reinosprogressivos do material, do moronial e do espiritual.A personalidade tem um ampo perfeionado de atua�~ao �osmia dimensional. Asdimens~oes da personalidade �nita s~ao três e, grosso modo, funionam omo �e olo-ado a seguir:1. O omprimento representa a dire�~ao e a natureza da progress~ao - o movimento noespa�o e de aordo om o tempo - , a evolu�~ao.2. A profundidade vertial abrange os impulsos e atitudes do organismo, os v�ariosn��veis de auto-realiza�~ao e o fenômeno geral de rea�~ao ao meio ambiente.3. A largura abrange o dom��nio da oordena�~ao, da assoia�~ao e da organiza�~ao doeu.86\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Par�agrafo 1.87\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade", Par�agrafo13.88\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.4: \Realidade do Universo", Par�agrafo8.89\Livro de Urantia", Doumento 10: \A Trindade do Para��so", Item 10.5: \As Fun�~oes da Trindade",Par�agrafo 5.90\Livro de Urantia", Doumento 48: \A Vida Moronial", Item 48.1: \Os Materiais Moroniais",Par�agrafo1.91\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 12.92\Livro de Urantia", Parte II: \O Universo Loal".93\Livro de Urantia", Doumento 15: \Os Sete Superuniversos".94\Livro de Urantia", Doumento 14: \O Universo Central e Divino".13



. . .As dimens~oes �nitas da personalidade têm a ver om as dimens~oes �osmiasdo omprimento, da profundidade e da largura. O omprimento orresponde aosigni�ado; a profundidade signi�a valor; a largura abrange o disernimento interior- a apaidade de experimentar uma onsiênia indubit�avel da realidade �osmia.Ainda que seja presun�oso ensaiar uma de�ni�~ao de personalidade95, aredito que estes ensinamen-tos, sobre as três dimens~oes da personalidade �nita e as sete dimens~oes de auto-express~aopoteniais na pessoa humana, podem ser organizados no seguinte quadro:valor personalidade signi�adoesp��rito espiritual uni�ada absolutoalma moronial oordenada absonitomente material e organizada �nitoprofundidade largura omprimento1.9 Livro: \Psiologia Integral"Antes de adentrarmos nos aspetos mais �siol�ogios do �erebro, na base da mente material, �e pon-derado itar uma vis~ao mais integral da psiologia. Se busamos onheer a integridade da pessoahumana, devemos onsiderar tamb�em o esp��rito Ajustador e a alma96, al�em do orpo e da mentehumana que evoluiu97.1.9.1 Ken Wilber redesobre Gustav Fehner espiritualizadoEm erto sentido, tanto Ken Wilber98, quanto a Psiologia Integral99 baseada nos ensinamentos e naiênia interior de Sri Aurobindo100, busam integrar o orpo, a mente, a alma e o esp��rito em umapersonalidade101 uni�ada. Contudo este enfoque espiritualizado n~ao �e omum no meio aadêmioda iênia materialista. Por isso, Wilber �ou perplexo em desobrir que Fehner, pioneiro dasmedidas psiof��sias, tamb�em onsiderava om profundidade o eu espiritual102 que, pela gra�a daPessoa Divina, vive no entro ausal da pessoa humana. A seguir itamos este �l�osofo [20℄:. . . Gra�as ao trabalho de Fehner, os ientistas, pela primeira vez, puderam mensurara mente; por volta de meados do s�eulo XIX, os m�etodos da iênia estavam sendoapliados aos fenômenos mentais. . . .Pareia que todos os manuais onordavam om o fato de que Gustav Fehner fora umadas �guras revoluion�arias mais importantes para a funda�~ao da psiologia moderna, e ostextos se suediam antando louvores ao humano que onebeu uma maneira de apliar �a95\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Par�agrafo 2.96\Livro de Urantia", Doumento 111: \O Ajustador e a Alma".97\Livro de Urantia", Doumento 62: \As Ra�as na Aurora do Homem Primitivo", Item 62.6: \A Evolu�~aoda Mente Humana".98Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Ken Wilber".99Integral psyhology (Sri Aurobindo), Wikipedia, dezembro 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/ Inte-gral psyhology (Sri Aurobindo)100Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Sri Aurobindo".101\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 7.102\Livro de Urantia", Doumento 108: \A Miss~ao e o Minist�erio dos Ajustadores do Pensamento", Item108.6: \Deus no Homem", Par�agrafo 6. 14



mente a medida quantitativa, tornando �nalmente, deste modo, a psiologia \ient���a".. . . Isso �e tudo o que eu tinha ouvido a respeito de Gustav Fehner at�e que, v�arios anosatr�as, quando eu explorava uma livraria heia de livros de �loso�a maravilhosamenteantigos, �quei perplexo ao deparar om um livro de t��tulo surpreendente - \Life afterDeath [Vida ap�os a Morte℄" - esrito em 1835 por um autor que n~ao era outro sen~aoGustav Fehner. Suas linhas de abertura eram de ausar espanto:\O humano vive na terra n~ao apenas uma vez, mas três vezes: o primeiro est�agio desua vida �e um sono ont��nuo; o segundo, sono e vig��lia alternados; o tereiro, vig��liaeterna."E assim prosseguia este tratado sobre a vig��lia eterna.\No primeiro est�agio, o humano vive no esuro, sozinho; no segundo, ele viveassoiado aos ompanheiros, e no entanto deles separado, numa luz reetida pelasuperf��ie das oisas; no tereiro, sua vida, entrela�ada om . . . o esp��rito universal. . . �e uma vida superior."\No primeiro est�agio, seu orpo se desenvolve a partir do seu germe, elaborandoorg~aos para o segundo est�agio; neste, sua mente se desenvolve a partir do germedesta, elaborando org~aos para o tereiro est�agio; neste, o germe divino se desenvolve,o qual permanee oulto em ada mente humana."\Ao ato de deixar o primeiro est�agio e partir para o segundo n�os hamamos deNasimento; ao de deixar o segundo rumo ao tereiro, de Morte. Nosso aminho dosegundo para o tereiro n~ao �e mais esuro do que o nosso aminho do primeiro parao segundo: um dos aminhos nos leva a ver o mundo externamente, o outro nos levaa vê-lo internamente."Do orpo para a mente e da�� para o esp��rito, os três est�agios do resimento daonsiênia; . . .O pr�oprio Fehner expliava que:\assim omo o nosso orpo pertene ao orpo individual da terra, maior e superior,o nosso esp��rito pertene ao esp��rito individual da terra, maior e superior, e queabrange todos os esp��ritos das riaturas terrestres, de maneira muito pareida omaquela pela qual a terra-orpo abrange os orpos dessas riaturas. Ao mesmo tempo,a terra-esp��rito n~ao �e uma mera reuni~ao de todos os esp��ritos da terra, mas sim, umauni~ao superior, individualmente onsiente, desses esp��ritos".E a terra-esp��rito - Fehner estava tra�ando um per�l preiso de Gaia - �e, ela mesma,simplesmente parte do esp��rito-divino, e\o esp��rito divino �e uno, onisiente e realmente todo-onsiente, isto �e, ele ont�emtoda a onsiênia do universo e, desse modo, ompreende ada onsiênia individual. . . numa liga�~ao superior, a mais elevada das liga�~oes" [2℄.A maneira omo Fehner aborda a psiologia era, pois, um tipo de abordagem inte-gral: ele queria utilizar a medi�~ao emp��ria e ient���a n~ao para negar a alma e o esp��rito,mas para ajudar a eluid�a-los.\Olhar todo o universo material omo internamente vivo e onsiente �e adotar o queFehner hamava de vis~ao �a luz do dia. Consider�a-lo omo mat�eria inerte, arentede qualquer importânia teleol�ogia, �e adotar o que ele hamava de vis~ao noturna.Fehner defendia ardorosamente a vis~ao �a luz do dia e esperava que ela pudesse serembasada indutivamente por meio dos seus experimentos psiof��sios." [22℄
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Psiologia IntegralConsiênia, Esp��rito,Psiologia e TerapiaNota ao LeitorUma vis~ao �a luz do diaKen Wilber1.9.2 Integra�~ao de iênia e espiritualidade na �loso�a e psiologia integralUma psiologia integral preisa onsiderar todos os fatores de individualidade uni�ados pela perso-nalidade103 humana ��ntegra.Felizmente n�os dispomos de onheimentos revelados sobre o esp��rito que �e a realidade pessoalb�asia: \Livro de Urantia", Item 12.9, par�agrafos 1, 5 e 6104:As Realidades PessoaisO esp��rito �e a realidade pessoal b�asia nos universos; e a personalidade �e b�asiapara toda a experiênia de progresso om a realidade espiritual. Cada fase da experiêniada personalidade, em ada n��vel suessivo da progress~ao no universo, est�a heia de pis-tas para a desoberta de realidades pessoais fasinantes. O verdadeiro destino do hu-mano onsiste na ria�~ao de novas metas espirituais e, ent~ao, em responder aos atrativos�osmios dessas metas supernas, de valor n~ao-material.. . .A vossa religi~ao est�a-se tornando real porque est�a emergindo da esravid~ao do medo eda pris~ao da supersti�~ao. A vossa �loso�a luta pela emanipa�~ao do dogma e da tradi�~ao.A vossa iênia est�a empenhada em uma disputa antiga entre a verdade e o erro, enquantoluta para libertar-se da limita�~ao da abstra�~ao, da esravid~ao da matem�atia e da relativaegueira do materialismo meaniista.O humano mortal tem um n�uleo espiritual. A mente �e um sistema de energia pes-soal, que existe em torno de um n�uleo espiritual divino e que funiona em um ambientematerial. Essa rela�~ao viva entre a mente pessoal e o esp��rito, onstitui, pois, o po-tenial da personalidade eterna no universo. O problema verdadeiro, o desapontamentoduradouro, a derrota s�eria, ou a morte inesap�avel s�o podem advir depois que os onei-tos egoêntrios tiverem tido a arrogânia de desloar totalmente o poder dominante don�uleo espiritual entral, destruindo assim o esquema �osmio de identidade da persona-lidade.Infelizmente esta abordagem espiritual da pessoa humana frequentemente �e desvalorizada pelomodernismo. No livro \Psiologia Integral", na onlus~ao da Parte Um, Ken Wilber fala da faltade integridade do materialismo ient���o105 que nega a realidade da alma, da espiritualidade e aqualidade da divindade uni�adora da Deidade106. Em sua linguagem evoluion�aria impatante,Wilber esreve:103\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 11.104\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.9: \As Realidades Pessoais".105\Livro de Urantia", Doumento 195: \Depois de Penteostes", Item 195.8: \O Totalitarismo Seular",Par�agrafo 4.106\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.1: \Deidade e Divindade", Par�agrafo16. 16



\Psiologia Integral" [20℄ - Conlus~ao da Parte UmOndas, orrentes e o eu. Na Parte Um, examinamos rapidamente os n��veis b�asios107, ouondas b�asias, de desenvolvimento (da mat�eria at�e o esp��rito, passando pelo orpo, pela mente epela alma), as linhas ou orrentes individuais de desenvolvimento (ogni�~ao, prin��pios morais,identidade, vis~oes de mundo, valores, et.) e o eu que navega por ambos. Vimos a importâniade \transender e inluir" e, desse modo, a importânia de levar em onta e de abarar toda equalquer onda, orrente ou n��vel no Grande Ninho do Ser.108Por�em, �a medida que examinamos om mais uidado os n��veis globais da onsiênia, n~ao po-demos deixar de notar que, om algumas exe�~oes, a imensa maioria dos pesquisadores modernosn~ao inlui, ou nem mesmo reonhee, os n��veis superiores, transpessoais, espirituais. Correndoos olhos pelos mapas, que abrangem todo o espetro, vemos que �e surpreendente omo mui-tos pesquisadores modernos param em algum ponto em torno do entauro e da vis~ao-l�ogia eignoram, ou at�e mesmo negam, as ondas transpessoais e transendentais do desenvolvimentosuperonsiente.Em �epoas pr�e-modernas, embora seja verdade que grande parte, ou at�e mesmo a maiorparte, da espiritualidade era m�agia, m��tia e pr�e-raional, n~ao obstante os iogues, os santose os s�abios mais evolu��dos terem tido aesso aos dom��nios transraionais, transpessoais, trans-endentais - eles abararam, �a sua pr�opria maneira e em seus pr�oprios termos, todo o GrandeNinho do Ser, do subonsiente ao autoonsiente e ao superonsiente. Essas almas muitoraras evideniaram n~ao apenas uma apaidade para o pensamento de segunda-ordem (omodemonstram seus amplos modelos de desenvolvimento; veja o Cap��tulo 12), omo tamb�em trans-enderam totalmente a mente pensante nos estados superonsiente e supramental. E, de modogeral, foram apoiados por toda ultura ao tentar fazer isso. �E por isso que dizemos que asabedoria da pr�e-modernidade foi inorporada ao Grande Ninho do Ser. E mesmo que o in-div��duo m�edio n~ao tivesse despertado para os n��veis superiores no Ninho, era evidente que estespoteniais superiores estavam ao alane de qualquer pessoa que quisesse seguir o aminho dodespertar, da liberta�~ao ou da ilumina�~ao. A pr�e-modernidade reonheia estes dom��nios su-periores, transpessoais, espirituais, ao passo que a modernidade, em sua maior parte, os negatotalmente. . . .Se deve haver, de fato, uma psiologia realmente integral (ou qualquer tipo de estudo in-tegral), essa extraordin�aria ruptura entre a pr�e-modernidade e a modernidade - espiritual ematerial - preisa ser onfrontada om seriedade. Embora tenha havido um lento movimentonos mundos moderno e p�os-moderno para reintroduzir algum tipo de espiritualidade, a vis~aode mundo \o�ial" e mais difundida no Oidente moderno �e, n~ao obstante, a do materialismoient���o. E, laramente, n~ao podemos ter uma vis~ao integral dos n��veis da onsiênia se amodernidade e a iênia moderna negam a existênia da maioria dos n��veis. \Integral" signi�a,107Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ciênia Integradas no Livro de Urantia", Se�~ao 2: \Religi~ao, �loso�a eiênia", Subse�~ao 2.4.1: \N��veis: orpo vivo, mente, alma e esp��rito".108Esta explia�~ao, sobre os n��veis do Grande Ninho do Ser, foi traduzida do trabalho de Ken Wilber intitulado\Outline of an Integral Psyhology": . . . Na psique humana, qual �e exatamente a natureza destes n��veis? Basiamente,eles s~ao n��veis de onsiênia, os quais aparentam se estender por todo espetro do subonsiente para o auto-onsientee deste para o superonsiente (Murphy, 1992 [9℄; Wade 1996 [15℄; Wilber 1986 [17℄ e 2000 [20℄). Este espetro geralda onsiênia �e bem onheido no mundo das prinipais tradi�~oes de sabedoria, aonde uma vers~ao dele aparee omoa Grande Corrente do Ser, a qual se diz ir desde o n��vel da mat�eria para o orpo, para mente, para alma, at�e o esp��rito(Smith, 1976 [14℄). A Grande Corrente �e talvez um nome enganoso. N~ao se trata de uma orrente linear mas uma s�eriede esferas envolvidas: se diz que esp��rito transende e inlui alma, que transende mas inlui mente, que transendemas inlui orpo, que transende mas inlui mat�eria. De aordo om isso, �e mais aurado ham�a-lo de o \GrandeNinho do Ser". . . .Para uma disuss~ao sobre o Grande Ninho do Ser, veja \The Marriage of Sense and Soul" [18℄, \Integral Psyhology"[20℄, \One Taste" [19℄, e \A Theory of Everything" [21℄. Veja tamb�em o superbo livro de Huston Smith: \ForgottenTruth" [14℄; de Roger Walsh: \Essential Spirituality" [16℄; e de Mihael Murphy: \The Future of the Body" [9℄. Olivro, esrito por Arthur Lovejoy, intitulado \The Great Chain of Being" [7℄, ontinua sendo a vis~ao geral hist�oria deautoridade sobre o assunto, embora, novamente, a \grande orrente" seja um nome enganoso.17



se �e que signi�a alguma oisa, a integra�~ao de tudo que �e proporionado �a humanidade; e sea modernidade insiste, em vez disso, em onsiderar in�util tudo que surge �a sua frente, ent~aoo empreendimento integral est�a fora dos trilhos desde o prin��pio. Ao mesmo tempo, n~ao far�abem nenhum, omo queriam os romântios, tentar voltar ao passado, numa tentativa de \res-susit�a-lo" por meio de um \ressurgimento do real", pois a modernidade trouxe as suas pr�opriasverdades importantes e introvis~oes profundas, que tamb�em preisam ser levadas em onta; e oano passado, verdade seja dita, n~ao foi exatamente aquela perfei�~ao toda.Se preisamos seguir em frente, rumo �a brilhante promessa de uma abordagem integral,preisamos de uma maneira de respeitar tanto os pontos fortes omo os pontos fraos da mo-dernidade e tamb�em da pr�e-modernidade. Se pudermos desobrir uma maneira oerente derespeitar ambas as verdades, a antiga e a moderna, uma abordagem verdadeiramente integralpode se tornar mais do que um sonho passageiro. Ken Wilber2 NeurologiaNeste trabalho sobre os sistemas neuronais naturais e arti�iais preisamos em algum momentoesrever sobre nosso onheimento atual sobre o sistema nervoso, pois o �erebro �e a maior fonte deinspira�~ao para realiza�~ao de sistemas omputaionais inteligentes que aprendem. �E adequado iniiaro trabalho esrevendo sobre a neurologia e psiologia da mente humana.�E eslareedor fazer um disernimento entre o onheimento da iênia, a sabedoria da �-loso�a e a verdade da religi~ao. A verdade neste ontexto �e aquilo que n~ao muda. O erro e ailus~ao hora paree ser uma oisa hora outra. A ilus~ao �e impermanente e efêmera. Neste ontexto averdade �e o que �e eterno. Na experiênia humana interior o que �e verdadeiro, e por isso eterno, �eo esp��rito divino outorgado pela personalidade in�nita109 do Pai Universal. Que bom que ontamosom a seguinte revela�~ao das palavras de Jesus - \Livro de Urantia", par�agrafo 132.3 2110:A verdade n~ao pode ser de�nida por palavras, apenas vivendo-a. A verdade �e sempre maisdo que onheimento. O onheimento �e pertinente �as oisas observadas, mas a verdadetransende esses n��veis puramente materiais, no sentido em que ela se harmoniza om asabedoria e abrange oisas imponder�aveis tais omo a experiênia humana e, mesmo, arealidade espiritual e viva. O onheimento tem origem na iênia; a sabedoria, naverdadeira �loso�a; a verdade, na experiênia religiosa da vida espiritual. O onhe-imento lida om os fatos; a sabedoria, om as rela�~oes; a verdade, om os valores darealidade.2.1 Aprendizagem e plastiidadeMuitos onordam intuitivamente que quando aprendemos algo ou memorizamos um evento omnossa mente material, alguma oisa orgânia muda em nosso sistema nervoso. A id�eia de que estamodi�a�~ao seja nas onex~oes sin�aptias entre os neurônios se baseia em alguns fatos. Em pri-meiro lugar, o estudo de neuro-anatomia mostra laramente que as onex~oes sin�aptias nos adultoss~ao muito mais numerosas e prolongadas do que nas rian�as. Atualmente sabemos que a maioriadas onex~oes sin�aptias se formam entre zero e três anos, justamente na �epoa que o ser humano109\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.5: \A Pessoalidade do Pai Universal",Par�agrafo 1.110\Livro de Urantia", Doumento 132: \A Permanênia em Roma", Item 132.3: \A Verdade e a F�e",Par�agrafo 2. 18



mais aprende. O trabalho de Kandel111, mostra a �siologia, no n��vel bioqu��mio, da plastiidadedas onex~oes sin�aptias [6℄. Estes fatos nos permitem a�rmar que a aprendizagem e amem�oria onsiste, ao menos em parte, nas modi�a�~oes das onex~oes sin�aptias entreos neurônios.Fatos maros�opios sobre o sistema nervoso, que s~ao expliados por este trabalho, tamb�em on-tribuem para refor�ar esta tese. Observa�~oes l��nias onstatam que at�e erto limite quando uma�area do �erebro �e lesada, muitas vezes outras �areas aprendem e assumem a fun�~ao da parte perdida.Isto india om muita evidênia que at�e erto ponto a apaidade de aprender e de plastiidade est�adistribu��da pela maioria dos neurônios. A id�eia de que a aprendizagem oorre na modi�a�~ao pl�astiadas onex~oes sin�aptias entre os neurônios, explia esta onstata�~ao.Observamos tamb�em o suesso dos sistemas neurais arti�iais nos quais a aprendizagem onsisteem um algor��timo de modi�a�~ao da for�a das onex~oes entre seus elementos. Em meados do s�eulopassado, Donald Hebb112 propôs a teoria, segundo a qual as onex~oes sin�aptias eram refor�adas pelaatividade temporalmente simultânea dos neurônios [5℄. Steinbuh113 propôs a matriz de aprendiza-gem que arti�ialmente refor�aria a ondutividade entre �os el�etrios estimulados simultaneamente.Em 1943, MCulloh114 e Pitts riaram um modelo omputaional das redes neurais115 baseado namatem�atia e em algor��timos. O modelo pavimentou o aminho para que as pesquisas em redes neu-rais bifurassem em dois enfoques distintos: um deles foalizado nos proessos biol�ogios do �erebro,e o outro foalizado na aplia�~ao das redes neurais na inteligênia arti�ial. Esta pesquisa refor�a ahip�otese de que a aprendizagem e a mem�oria oorrem da mesma forma no �erebro, por modi�a�~oesnas onex~oes sin�aptias.111Eri Rihard Kandel (nasido 7 de novembro de 1929) �e um neuropsiquiatra ameriano que, no ano de 2000,reebeu o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Mediina por seu trabalho em �siologia b�asia da mem�oria armazenada nosneurônios. Ele partilhou o prêmio om Arvid Carlsson e Paul Greengard.Kandel, que havia estudado psian�alise, queria entender omo a mem�oria funionava. Seu mentor, Harry Grundfest,falou, \Se voê quer ompreender o �erebro voê vai ter que esolher um enfoque reduionista, uma �elula de ada vez".Assim, ele estudou o sistema neuronal de um animal simples, Aplysia, uma lesma om �elulas nervosas verdadeiramentelargas.112Donald Olding Hebb, membro da soiedade real [fellow of the royal soiety℄, foi um psi�ologo Canadense inuente na�area de neuropsiologia, na qual ele prourou ompreender omo a fun�~ao dos neurônios ontribuia para os proessospsiol�ogios tais omo a aprendizagem. Ele �e mais onheido por sua teoria de aprendizagem Hebbiana [Hebbiantheory℄, que foi introduzida por ele em seu trabalho l�assio de 1949 \The Organization of Behavior". Ele tem sidodesrito omo o pai da neuropsiologia e das redes neurais.113Karl W. Steinbuh foi um te�orio da informa�~ao, ibernetiista e engenheiro el�etrio alem~ao. Considerado um dospioneiros da iênia inform�atia alem~a, tal omo o seu Lernmatrix (matriz de aprendizagem) foi pioneiro na �areadas redes neurais arti�iais, Steinbuh unhou o termo Informatik, a palavra alem~a para Inform�atia, em 1957.114Warren Sturgis MCulloh (1898-1969), frequentou Haverford e estudou �loso�a e psiologia na Universidade deYale, na qual se graduou em 1921. Ele ontinuou seus estudos de psiologia em Columbia e reebeu o grau M.A. em1923. Reebeu seu MD em 1927 do Col�egio Universit�ario de M�edios e Cirurgi~oes de Columbia em Nova York. Eletrabalhou no Laborat�orio de Neuro�siologia na Universidade de Yale entre 1934 e 1941, antes de se mudar para parao Departamento de Psiquiatria da Universidade de Illinois em Chiago.MColloh �e lembrado por seu trabalho om Walter Pitts da Universidade de Chiago. Ele onebeu a funda�~aode ertas teorias sobre o �erebro em um n�umero de artigos l�assios, inluindo \A Logial Calulus of the IdeasImmanent in Nervous Ativity [Um C�alulo L�ogio das Id�eias Imanentes na Atividade Nervosa℄" (1943) e \How WeKnow Universals: The Pereption of Auditory and Visual Forms [Como N�os Conheemos os Universais: A Perep�~aode Formas Visuais e Auditivas℄" (1947), ambos publiados no Boletim de Biof��sia Matem�atia. O �ultimo sendo\amplamente reditado omo sendo uma ontribui�~ao seminal para teoria de redes neurais, a teoria dos automatos, ateoria da omputa�~ao, e ibern�etia" de aordo om o \Ditionary of the Philosophy of Mind [Diion�ario de Filoso�ada Mente℄" de Ken Aizawa.115Redes neurais - hist�oria [Neural network - History℄, Wikipedia (2013)
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2.2 Base neurol�ogia da mem�oria de urto e longo prazoNos fenômenos ognitivos observa-se dois tipos de mem�oria, de urto116 e de longo prazo117. Constata-se que podemos aptar um grande n�umero de informa�~oes em dado instante em nossa mem�oria deurto prazo. Contudo, ap�os um intervalo de alguns minutos, apenas uma fra�~ao destas informa�~oesse mantêm em nossa mem�oria de longo prazo. Como expliar a mem�oria de urto e longo prazoomo onsequênia das modi�a�~oes nas onex~oes sin�aptias entre os neurônios? Uma hip�otese �e quea mem�oria de urto prazo onsistiria no aumento da onentra�~ao de neurotransmissores no \gap"sin�aptio, que oorre durante um urto prazo logo ap�os a atividade eletroqu��mia dos neurônios p�os epr�e-sin�aptios. Por outro lado, a mem�oria de longo prazo onsistiria nas modi�a�~oes estruturais queriam, modi�am e desfazem as onex~oes sin�aptias inter-neurais. Em onlus~ao, a mem�oria onsisteem modi�a�~oes nas sinapses. A mem�oria de urto prazo onsiste na modi�a�~ao da onentra�~ao deneurotransmissores ausada pela atividade reente dos neurônios onetados. A mem�oria de longoprazo onsiste nas modi�a�~oes estruturais de tamanho e n�umero das sinapses.2.3 Realimenta�~ao hipoampal e mem�oria de sequêniasOutro fato que neessita explia�~ao �e a importânia do hipoampo na mem�oria. A explia�~ao, queser�a esmiu�ada a seguir, �e que nesta regi~ao entral do �erebro existe grande n�umero de onex~oesde realimenta�~ao entre a regi~ao sensorial e motora do sistema nervoso. O prin��pio de que a ativi-dade eletroqu��mia onjunta de dois neurônios refor�a suas inter-onex~oes sin�aptias, unido ao fatoanatômio da realimenta�~ao, �e su�iente para memoriza�~ao de sequênias de eventos.Um evento que �e perebido em um primeiro instante penetra a regi~ao sensorial do sistema nervoso,propaga-se para regi~oes superiores do �ortex e aminha em dire�~ao a regi~ao motora. Ap�os umtempo de propaga�~ao a atividade perebida no primeiro instante �e realimentada da regi~ao motorapara regi~ao sensorial atingindo esta regi~ao simultaneamente aos eventos perebidos em um segundoinstante. Esta simultaneidade promove a interonex~ao dos neurônios que representam o primeiroevento realimentado om os neurônios uja atividade eletroqu��mia representa o segundo eventoperebido. Tudo oorre de forma que quando o sujeito se lembrar do primeiro evento sensorial, aatividade eletroqu��mia se propagar�a e um tempo depois se realimentar�a nos sentidos, estimulandoo padr~ao arater��stio do segundo evento omo sugerido na pr�oxima �gura.Em termos exteriores, uma sequênia de eventos perebida ser�a aprendida de tal forma que quandoestivermos apenas lembrando do primeiro evento da sequênia, os iruitos de realimenta�~ao nosfar~ao lembrar do evento seguinte da sequênia. Entendido este argumento l�ogio podemos onluirjuntos que a teoria de Hebb unida ao fato da realimenta�~ao �e su�iente para expliar amemoriza�~ao de eventos suessivos assoiados no tempo.

Figura 1: Realimenta�~ao e mem�oria de sequênias temporais116Mem�oria de urto prazo [short-term memory℄, Wikipedia (2013)117Mem�oria de longo prazo [long-term memory℄, Wikipedia (2013)20



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

Figura 2: Realimenta�~ao e pensamento reexivo2.5 Bases neurol�ogias do onstrutivismoHebb [5℄ propôs que a atividade eletroqu��mia orrelaionada de neurônios pr�oximos refor�a as o-nex~oes sin�aptias entre eles. Este prin��pio apliado a regi~ao sensorial promove a hierarquia deoneitos menionada por Jean Piaget118. Os elementos pereptivos que apareem sempre onjun-tamente diante de nossos sentidos tendem a se onetarem por sinapses omo onsequênia de suaatividade orrelaionada. Os neurônios que propagam a atividade eletroqu��mia ap�os um n��vel deonex~oes representar~ao os onjuntos de elementos orrelaionados do n��vel anterior. Assim o �erebroaprende oneitos ada vez mais gen�erios. Os oneitos de uma fase da aprendizagem representados118Jean William Fritz Piaget (1896-1980) foi um epistem�ologo su���o, onsiderado um dos mais importantes pensadoresdo s�eulo XX. Defendeu uma abordagem interdisiplinar para a investiga�~ao epistemol�ogia e fundou a EpistemologiaGen�etia, teoria do onheimento om base no estudo da gênese psiol�ogia do pensamento humano.Piaget estudou iniialmente biologia na Universidade de Neuhâtel onde onluiu seu doutorado, e posteriormentese dediou �a �area de Psiologia, Epistemologia e Edua�~ao. Foi professor de psiologia na Universidade de Genebrade 1929 a 1954, e tornou-se mundialmente reonheido pela sua revolu�~ao epistemol�ogia. Durante sua vida Piagetesreveu mais de inquenta livros e diversas entenas de artigos.Piaget tamb�em teve um onsider�avel impato no ampo da iênia da omputa�~ao. Seymour Papert usou o trabalhode Piaget omo fundamenta�~ao ao desenvolver a linguagem de programa�~ao Logo. Alan Kay usou as teorias de Piagetomo base para o sistema oneitual de programa�~ao Dynabook, que foi iniialmente disutido em Xerox PARC. Estasdisuss~oes levaram ao desenvolvimento do prot�otipo Alto, que explorou pela primeira vez os elementos do GUI, ouInterfae Gr�a�a do Usu�ario, e inueniou a ria�~ao de interfaes de usu�ario a partir dos anos 1980.21



pela atividade de alguns neurônios passam a ser elementos de novos oneitos mais abrangentes re-presentados pelos neurônios para os quais onvergem as onex~oes do n��vel inferior dos elementos quesempre apareem onjuntamente e, devido a esta orrela�~ao temporal, se onetam sinaptiamenteentre si gerando �siamente o iruito neuronal de onvergênia.Podemos fazer uma analogia om uma onstru�~ao e dizer que primeiro aprendemos o que �e umtijolo, depois o tijolo passa a ser elemento de um novo oneito que �e a parede, e as paredes onjun-tamente formam a asa, as asas formam o bairro e o bairro formado passa a ser um elemento dasidades. Isto �e an�alogo ao proesso de aprendizagem que Piaget hamou de onstrutivismo. Basia-mente ele diz que um novo oneito formado, e que por isso �e forma em uma etapa de aprendizagem,passa a ser onte�udo e elemento na etapa seguinte. A explia�~ao a n��vel neurol�ogio desta lei deaprendizagem �e que os neurônios representativos de oneitos que oorrem onjuntamente em umn��vel da regi~ao sensorial do �erebro se onetam sinaptiamente entre si de forma onvergente paraum n��vel seguinte propagando a atividade eletroqu��mia para neurônios que representam os onjuntosdo n��vel anterior. Esta hierarquia de oneitos ada vez mais amplos e duradouros explia o porquedo afunilamento do gr�a�o da taxa de bits por segundo em ada n��vel do �erebro desde os sentidosat�e o �ortex superior. Nos n��veis terminais dos sentidos, a atividade neuronal pode ser quase queindependente, om a forma�~ao de foos de onvergênia, dos eventos orrelaionados, os neurônios,a ada n��vel aima no �ortex, pulsam de forma mais harmônia e orrelaionada pois, representamada vez mais, onjuntos maiores de eventos.2.6 Bases neurol�ogias do omportamentalismoVimos que o prin��pio da assoia�~ao sin�aptia, entre neurônios de atividade eletroqu��mia orrelaio-nada, explia a forma�~ao de oneitos hier�arquios na regi~ao sensorial. Vimos que este prin��pio juntoom a realimenta�~ao explia a aprendizagem de sequênias temporais e a mem�oria. Veremos agora,na hipot�etia equa�~ao da aprendizagem (2), omo este prin��pio orrigido por um fator bioqu��mio\hemoional", pode expliar a aprendizagem motora e as observa�~oes da teoria psiol�ogia ompor-tamentalista. A id�eia onsiste na busa de substânias end�ogenas que sinalizem estados favor�aveis oudesfavor�aveis para sobrevivênia do indiv��duo. Estas substânias tamb�em partiipariam na ria�~aode sinapses \pr�o-sobrevivênia" ou na extin�~ao de \sinapses anti-sobrevivênia".Hipotetiamente os est��mulos pr�o-vida refor�ariam as onex~oes entre os neurônios om atividadeeletroqu��mia anterior ao est��mulo. Desta forma, as perep�~oes e omportamentos que anteederamo est��mulo seriam refor�adas. Por outro lado, as situa�~oes ontr�arias a sobrevivênia enfraqueeria asonex~oes dos neurônios em atividade no momento do \trauma anti-vida". Isto promoveria um esque-imento na regi~ao pereptiva e uma diminui�~ao da probabilidade de oorrênia do omportamentoque levou a situa�~ao prejudiial �a sobrevivênia.Fazemos a hip�otese de que existem substânias que sinalizariam a presen�a de est��mulos pr�o-vida.Areditamos que estas substânias refor�am as onex~oes sin�aptias dos neurônios ativos em dadasitua�~ao. Este refor�o bioqu��mio seria a explia�~ao �siol�ogia dos refor�os pr�o-vida que aumentama probabilidade de um omportamento onforme previsto pela teoria omportamentalista. Uma on-sequênia disto seria que estas substânias podem viiar, pois a sua presen�a refor�a o omportamentopassado que oasionou sua sere�~ao.Resumidamente estamos dizendo que as modi�a�~oes das onex~oes sin�aptias s~ao ausadas n~aoapenas pelo padr~ao de atividade eletroqu��mia dos neurônios que se onetam, determinadas substâniasbioqu��mias end�ogenas podem tamb�em ontribuir para refor�ar ou deprimir estas onex~oes.
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2.7 Fatores \hemoionais" da aprendizagemA presen�a de substânias end�ogenas que inueniam a plastiidade das interonex~oes sin�aptiasentre os neurônios �e um exemplo, no organismo, de ontato entre o estado bioqu��mio do sistemairulat�orio e o estado eletroqu��mio do sistema nervoso. As glândulas s~ao uma esp�eie de interfaeentre estes dois sistemas do orpo. Entre os dois hemisf�erios do �erebro, logo abaixo do ruzamentodos nervos �optios dos dois olhos, situa-se a glândula pituit�aria. Ela �e a prinipal glândula do orpoe o est��mulo arti�ial de algumas regi~oes do sistema l��mbio provoa sensa�~oes de prazer, dor, sede,fome e sono. Al�em da glândula pituit�aria temos a glândula pineal no entro do rânio. Na gargantaexistem as tir�oides, no ora�~ao o timo, no sistema digestivo temos o pânreas e o f��gado, no sistemaexretor as glândulas adrenais aderidas aos rins, e no sistema reprodutor as gônodas.Fazemos a hip�otese de que: ada um dos sete ilos vitais prinipais est~ao assoiadas �a substâniasend�ogenas que ontrolam, por realimenta�~oes bioqu��mias, a plastiidade das onex~oes sin�aptias eo favoreimento de omportamentos e mem�orias que aumentam a probabilidade de sobrevivênia doorganismo. Os sete ilos onsistem nas ondas eletro-enef�alias, no bater do ora�~ao, na respira�~ao,na ingest~ao de �agua e exre�~ao de urina, na ingest~ao de alimento e orrespondente exre�~ao, na vig��liae no sono, e nos ilos reprodutivos da esp�eie. Pelas orrespondentes glândulas o estado do ambiente,na qual est�a o organismo, altera as onentra�~oes de hormônios e substânias end�ogenas. Estassubstânias por sua vez partiipam do refor�o ou depress~ao das onex~oes sin�aptias e esta onsistena explia�~ao neurol�ogia da teoria omportamentalista. Ao refor�ar as onex~oes sin�aptias ativas,em dada situa�~ao ben�e�a para vida, a perep�~ao e o omportamento representado na atividadeneuronal, tamb�em �e refor�ada. Isto aumenta a probabilidade do omportamento se repetir em umasitua�~ao similar no futuro.Alguns fatos anatômios tamb�em pareem indiar esta interfae entre o sistema nervoso e end�orinodo organismo. A posi�~ao estrat�egia no �erebro da glândula pituit�aria, uma das prinipais do sistemaend�orino, �e um deles. De fato a pituit�aria est�a no entro anterior do �erebro e esta neuro-glândula�e por um lado o \ora�~ao" do sistema l��mbio e por outro o \�erebro" do sistema glandular do orga-nismo. Outro arregador de substânias bioqu��mias, mais r�apido que o sangue, �e o uido erebro-espinal que preenhe o eixo da espinha dorsal at�e oro�a-la om os ventr��ulos intra-ranianos. Istosigni�a que qualquer substânia bioqu��mia que hegue a este uido erebro-espinal, rapidamente sedifunde para uma regi~ao entral do �erebro podendo exerer um papel nas modi�a�~oes das onex~oessin�aptias.A id�eia, de que as hemo�~oes orrespondam a um estado bioqu��mio do sangue, est�a expressano radial hemo, que neste ontexto signi�a sangue, om as hem�aias, �elulas sangu��neas quetransportam oxigênio na hemoglobina, mol�eula om o n�uleo hemo que ont�em um �atomo doelemento qu��mio ferro. Finalizamos este item inferindo que as modi�a�~oes das onex~oes sin�aptiass~ao determinadas n~ao apenas pelos padr~oes temporais das atividades eletroqu��mias dos neurônios,mas tamb�em pelos estados bioqu��mios dos uidos orgânios internos que banham o �erebro.2.8 Cerebelo e aprendizagem motoraSe por um lado o sistema l��mbio molda a aprendizagem de forma a refor�ar os omportamentos doorganismo adequados a sobrevivênia, o erebelo atua de forma a otimizar os movimentos musularesdo orpo. Os sentidos proprioseptivos, e os nervos motores enervando os m�usulos, se interonetame se realimentam no erebelo. Quando esta parte do sistema nervoso �e lesada, o indiv��duo mantêma mesma orienta�~ao global de suas a�~oes ontudo o equil��brio e e�iênia energ�etia do ontrolemusular �a omprometido. O sujeito se movimenta tremendo om os m�usulos antagônios sendoativados simultaneamente.Uma an�alise f��sio matem�atia dos movimentos �otimos, india que no aso dos m�usulos e seu23



omandante, o erebelo, a e�iênia se relaiona om realizar uma a�~ao musular om o menor gastode energia poss��vel. Talvez por este motivo que o erebelo esteja omo que isolado do sistema l��mbio,j�a que este se relaiona om estrat�egias globais de a�~ao. Um exemplo ilustrativo �e a a�~ao de andar.As \hemo�~oes" odi�adas no estado bioqu��mio do sistema l��mbio s~ao talvez o fator que determinaom o tempo se o organismo andar�a em \dire�~ao a uma fruta", ou em \dire�~ao a um burao".Contudo o ontrole musular do orpo que anda deve ser aprendido independentemente do estadodo lib��ado e por isso o erebelo est�a mais isolado bioquimiamente do uido erebro-espinal e daglândula pituit�aria.2.9 Campos eletromagn�etios neuronaisA onsiênia em alguns momentos nos paree n~ao apenas uma sequênia l�ogia, mesmo que para-lela, de pulsos eletroqu��mios bin�arios. Frequentemente experimentamos algo mais total e hol��stioomo um ampo de for�as ondulat�orio. A maioria das an�alises eletroqu��mias dos neurônios queenontramos usa a teoria de iruitos e sub-entende que a onsiênia se onstitui apenas nos pulsosde despolariza�~ao nas membranas dos neurônios.A quest~ao que oloamos aqui �e: os ampos e ondas eletromagn�etios, gerados pelo movimentoiônio nos neurônios, fazem parte de nossa onsiênia? Esta quest~ao foi esmi�u�ada por Susan Pokett(2000 [11℄) e tamb�em por Johnjoe MFadden (2006 [8℄). Uma an�alise dos ampos eletromagn�etiosdos neurônios, �e neess�aria para responder esta quest~ao. Menionaremos alguns fatos que estimulema realiza�~ao desta an�alise. Se a onsiênia �e formada tamb�em pelos ampos eletromagn�etios,esta perep�~ao hol��stia estaria expliada. Al�em disso este pode ser o fundamento f��sio de muitosfenômenos para-psiol�ogios.O 1o� fato, que menionaremos, �e que o diâmetro dos axônios �e da ordem do omprimento deonda da luz infra-vermelha. Numa guia de ondas eletromagn�etias as dimens~oes s~ao as mesmas doomprimento de onda que ser�a �ltrado e guiado. Isto signi�a que os axônios possuem uma geometriaadequada para guiar ondas eletromagn�etias na frequênia do infra-vermelho. Lembramos que a luzinfra-vermelha �e emitida onstantemente por nosso orpo quente �a uma temperatura de era de 37ograus Celsius.O 2o� fato, �e uma propriedade �optia importante da membrana dos neurônios: ela �e altamenteionizada, om um ��ndie de refra�~ao diferente do n�uleo, formando uma esp�eie de onduinte tubularinternamente espelhado, de uma forma an�aloga a uma �bra �optia. Este �e mais um fato que omprovaa natureza �optia dos neurônios, e favoree a hip�otese de que estas �elulas nervosas transmitam luzpor seus axônios.2.10 C�elulas glias e aprendizgemA grande quantidade de miro�brilas nas �elulas glia119 pode ser um sinal de que al�em da fun�~ao desustenta�~ao e ambienta�~ao bioqu��mia dos neurônios estas �elulas tamb�em partiipam na forma�~ao denovas sinapses. As miro�brilas em outras �elulas possuem fun�~oes que ombinadas fazem das �elulasglias uma engenhosa \teia" de aprendizagem. Nos ��lios de organismos unielulares, na divis~ao elulare nos axônios dos neurônios, as miro�brilas servem respetivamente para mover �elulas, organelas119Dynami Properties of Glial Cells [12℄:Uma manifesta�~ao morfol�ogia do t��tulo deste simp�osio �e a pronta habilidade das �elulas glias de mudar sua formae onte�udo em resposta a uma variedade de est��mulos. . . .. . . Um omponente majorit�ario dos proessos da �elula glia �e uma prote��na �aida �brosa glial (Glial FibrillaryAid protein - GFA) . . . (Brightman et al., 1977)
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e substânias120. As �elulas glias est~ao entre os neurônios e s~ao a �unia interfae entre a membranade dois neurônios que no futuro possam se interligar atrav�es de uma sinapse.Como a informa�~ao da sinroniidade entre a atividade eletroqu��mia de dois neurônios �e transmi-tida? Como se sabe onde deve se formar uma nova sinapse? Imagine as substânias intra-neuronaisse difundindo para o meio extra-neuronal no momento que os impulsos eletroqu��mio passam abrindoos anais iônios da membrana do neurônio. Estas substânias se difundiriam para as �elulas glias eseriam transportadas ao longo de uma miro�brila. Se no outro extremo da miro�brila houver ativi-dade eletroqu��mia simultânea o mesmo oorreria e em algum ponto deste transportador bioqu��mioda �elula glia, as substânias difundidas pelos dois neurônios em atividade eletroqu��mia oerente seenontrariam. Este enontro poderia promover um movimento de enurtamento da miro�brila quemoveria a membrana da �elula glia de forma a diminuir a distânia entre os neurônios at�e que elesse toquem por uma onex~ao sin�aptia.As �elulas glias s~ao a interfae entre os neurônios e qualquer omunia�~ao qu��mia que indiquea dire�~ao de movimento de uma nova sinapse em forma�~ao passar�a pelas �elulas glias. Se isto foromprovado, as �elulas glias ser~ao reonheidas omo elementos fundamentais na forma�~ao de novassinapses, elementos da plastiidade do sistema nervoso que �e o prin��pio da aprendizagem humana.2.11 Matem�atia do funionamento e aprendizagem neuronalAntes de adentrarmos na an�alise matem�atia quantitativa da atividade eletroqu��mia dos neurôniosdo sistema nervoso na base da mente material121, onsideremos o alerta de Jesus sobre o perigodo orgulho matem�atio e do egoentrimo estat��stio. Estimulo-te a ler integralmente o seudisurso sobre a iênia122 quando dialogava om um �l�osofo grego em Atenas. Eis, numa formamoderna, o primeiro par�agrafo do que Jesus disse de aordo om os reveladores do ensinamento��ntegro no \Livro de Urantia", par�agrafo 133.5 4:Os ientistas podem medir, algum dia, a energia ou as manifesta�~oes da for�a, da gra-vita�~ao, da luz e da eletriidade; mas esses mesmos ientistas nuna poder~ao (ienti�a-mente) dizer-vos o que s~ao esses fenômenos do universo. A iênia lida om as atividadesda energia-f��sia; a religi~ao lida om os valores eternos. A verdadeira �loso�a surge dasabedoria que faz o seu melhor para orrelaionar essas observa�~oes quantitativas e qua-litativas. Existe sempre o perigo de que o ientista puramente f��sio possa seraigido pelo orgulho matem�atio e o egoentrismo estat��stio, sem menionara egueira espiritual.2.11.1 A \lei de Fehner"KenWilber itou Gustav Fehner ao esrever no in��io de seu livro - \Psiologia Integral - Consiênia,Esp��rito, Psiologia e Terapia" [20℄:Como um manual enfatiamente desreve:120Axonal or Axoplasmati Transport traduzido omo transporte axoplasm�atio, tamb�em hamado transporte axonal,�e um proesso elular respons�avel pelos movimentos de mitoôndrias, lip��dios, ves��ulas sin�aptias, prote��nas, e outraspartes elulares (organelas) para e a partir do orpo elular do neurônio, atrav�es do itoplasma de seu axônio (oaxoplasma).121\Livro de Urantia", Doumento 12: \O Universo dos Universos", Item 12.8: \A Mat�eria, a Mente e oEsp��rito", Par�agrafo 7.122\Livro de Urantia", Doumento 133: \O Retorno de Roma", Item 133.5: \Em Atenas - O Disurso sobrea Ciênia". 25



\Na manh~a de 22 de outubro - uma data importante na hist�oria da psiologia -Fehner teve a introvis~ao que o fez pereber que a lei da liga�~ao entre mente e orpopode ser enontrada num enuniado da rela�~ao quantitativa entre a sensa�~ao mentale o est��mulo material."A lei de Fehner, nome pelo qual ela passou a ser onheida, �e enuniada da seguinte forma:S = K log I (a sensa�~ao mental varia omo o logar��tmo do est��mulo material).2.11.2 Equa�~ao do funionamento neuronalO n�umero de pulsos eletroqu��mios em um neurônio �e proporional ao logar��timo da intensidade doest��mulo perebido. Esta lei da ogni�~ao �e omprovada experimentalmente quando medimos um au-mento aritim�etio da pulsa�~ao eletroqu��mia neuronal em onsequênia de um aumento geom�etrioda intensidade do est��mulo sensorial omo demonstrado por Fehner123. Este fato matem�atio �e im-portante devido �as propriedades da fun�~ao logar��timia. Primeiramente observamos que o logar��timo�e a fun�~ao usada para medir a quantidade de informa�~ao. Isto sugere que o �erebro �e uma esp�eiede \universo" de s��mbolos e informa�~oes na base dos signos e signi�ados da mente. Outra proprie-dade importante �e que a fun�~ao logar��timia torna adimensional a grandeza f��sia de seu argumento.Esta opera�~ao �e neess�aria antes de podermos operar om informa�~oes sonoras, �optias, de press~ao,e das diferentes grandezas f��sias perebidas. Se operamos om grandezas f��sias diferentes, nossasequa�~oes estar~ao dimensionalmente erradas. N~ao podemos dizer que uma banana mais uma laranja�e igual a duas ma�~as. Embora esta a�rma�~ao seja quantitativamente erta ela �e qualitativamenteerrada. Por isso a opera�~ao logar��timia �e neess�aria antes de operar om grandezas de naturezaf��sia diferentes. O logar��timo torna adimensional as medidas aferidas por nossos sentidos e destaforma elas se tornam informa�~ao. S�o ent~ao poderemos operar indistintamente om estas grandezas.Uma onquista pr�atia da matem�atia �e a transformada de Laplae. Na engenharia esta tranfor-mada leva do dom��nio do tempo e espa�o para o dom��nio da frequênia e do omprimento de onda.A base desta transformada �e a fun�~ao exponenial. Observe que a fun�~ao logar��timia �e a inversa daexponenial. Observe tamb�em que a intensidade de um est��mulo f��sio �e transformada pela fun�~aologar��timia em uma frequênia de pulsos eletroqu��mios no sistema nervoso. Por estas semelhan�ase por motivos liter�arios, em referênia a \transformada de Laplae", a equa�~ao de funionamento,ou �siol�ogia de um neurônio, ser�a hamada neste ontexto de \transformada de Lapla�a"124 e ser�aexpliada posteriormente, mas de�nida pela equa�~ao a seguir:Frequênia = K � log(Intensidade + 1) (1)onde:� Frequênia = Frequênia de pulsos eletroqu��mios de um neurônio� K = onstante� log = logar��timo123Gustav Theodor Fehner (1801-1887), foi um �l�osofo e psi�ologo experimental alem~ao. Um dos primeiros pioneirosna psiologia experimental e fundador da psiof��sia, ele inspirou muitos ientistas e �l�osofos do s�eulo 20. Ele tamb�em�e reditado por ter demonstrado a rela�~ao n~ao linear entre sensa�~ao psiol�ogia e intensidade f��sia de um est��muloatrav�es da f�ormula: S = K ln I , a qual se tornou onheida omo a lei Weber-Fihner (Fanher, 1996 [1℄; Sheynin,2004 [13℄).124A \transformada de Lapla�a" �e uma \transformada" bem brasileira, om �-idilha e om a permuta engra�adado \r" de pra�a para o \l" da pla�a da alegria da idade do interior humano. Permuta inspirada no \Cebolinha"aprendendo a falar. Al�em disso existe um pouo da inuênia dos hermanos hispânios transformando \A pra�a" em\La-pla�a". Estes s~ao motivos liter�arios para batizar esta opera�~ao logaritimia om o nome de \transformada deLapla�a". 26



� Intensidade = intensidade do est��mulo no orpo do neurônio2.11.3 Equa�~ao da aprendizagem neuronalA forma quantitativa das modi�a�~oes nas sinapses tamb�em �e muito importante. A mensura�~aodestas modi�a�~oes �e muito mais dif��il do que da rela�~ao eletroqu��mia instantânea entre est��mulos,no orpo elular, e o n�umero de pulsos no axônio. Contudo, algumas onsidera�~oes podem ser feitas.Primeiramente a teoria de Hebb125 sugere que a varia�~ao da efetividade da onex~ao sin�aptia seja umafun�~ao da sinroniidade entre as frequênias instantâneas do neurônio pr�e-sin�aptio e p�os-sin�aptio.Contudo observamos que existem sinapses positivas e negativas e alguns matem�atios propuseram aovariânia entre as frequênia anteriores. A ovariânia �e uma esp�eie de orrela�~ao das frequêniasentradas em suas m�edias. A ovariânia entre duas vari�aveis estat��stias �e apaz de resultar emvalores negativos e �e dada pela equa�~ao 6. Se ontudo observamos a ovariânia onstataremosque ela pode resultar em valores em m�odulo maiores que um. Uma onex~ao sin�aptia om valoresmaiores que um, signi�aria que a frequênia dos neurônios pr�e-sin�aptios poderia ser aumentada.Objetivando manter a intensidade da onex~ao sin�aptia entre +1 e -1 podemos utilizar o oe�ientede orrela�~ao que �e uma esp�eie de ovariânia normalizado pelo desvio padr~ao das vari�aveis.Estas onsidera�~oes quantitativas s~ao espeulativas e podem ser on�rmadas apenas om experi-mentos de simula�~ao omputaional ou atrav�es de medidas diretas. Aprofundaremos estas id�eias nade�ni�~ao do algor��timo de aprendizagem. A seguir apresentamos um esbo�o da equa�~ao aproximadada aprendizagem nas sinapses126:�1 � sinapse = hemo�~ao� orrela�~ao � 1 (2)onde:as vari�aveis sinapse, hemo�~ao e orrela�~ao s~ao n�umeros entre -1 e 1 de�nidas omo:� sinapse: �e um valor que expressa a \for�a da interliga�~ao sin�aptia eletroqu��mia" entre o\neurônio pr�e-sin�aptio" e o orpo elular do \neurônio p�os-sin�aptio" ao qual a sinapse seinterliga.� hemo�~ao: �e um valor que expressa o grau da presen�a de eventos \favor�aveis" ou \desfa-vor�aveis" para vida, no instante de atividade eletroqu��mia dos dois neurônios interligados pelasinapse.� orrela�~ao: oe�iente de orrela�~ao entre a atividade eletroqu��mia dos dois neurônios quese interonetam.De aordo om esta equa�~ao, para alular a \for�a" de interliga�~ao sin�aptia, entre um neurôniopr�e-sin�aptio (Ni) e o respetivo neurônio p�os-sin�aptio (Nj), preisamos de alular o oe�iente deorrela�~ao de suas atividades eletroqu��mias. Al�em disso, preisamos de alular a ovariânia paraalularmos este oe�iente de orrela�~ao. Matematiamente:�1 � oe�iente de orrela�~aoij = ovariâniaijpvariâniai � variâniaj � 1 (3)125Hebbian theory, Wikipedia, novembro de 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/Hebbian learning126Esta equa�~ao hipot�etia �e um onvite para pesquisa de simula�~oes das redes neurais arti�iais. N~ao onsigoimaginar omo a orrela�~ao estat��stia poderia oorrer �siologiamente no sistema nervoso. Talvez a forma�~ao desinapses inibit�orias se deva exlusivamente �a inuênias end�orinas e \hemoionais".27



De�nindo o valor esperado de uma vari�avel x omo sendo igual a E(x) = m�edia de x = x, teremos:Ni e Nj m�edia dos valores da frequênia dos pulsos eletroqu��mios dos neurônios pr�e-sin�aptio(Ni) e p�os-sin�aptio (Nj) no sistema neuronal.Assim, a variânia do neurônio pr�e-sin�aptio (Ni) �e dada por:variâniai = (Ni �Ni)2 (4)E a variânia do neurônio p�os-sin�aptia (Nj) �e dada por:variâniaj = (Nj �Nj)2 (5)Estas de�ni�~oes e equa�~oes nos permitem alular om preis~ao a ovariânia e o oe�iente deorrela�~ao: ovariâniaij = (Ni �Ni) � (Nj �Nj) (6)logo: oe�iente de orrela�~aoij = (Ni �Ni) � (Nj �Nj)q(Ni �Ni)2 � (Nj �Nj)2 (7)Onde Ni e Nj s~ao respetivamente os valores da atividade eletroqu��mia do neurônio i (pr�e-sin�aptio) e do neurônio j (p�os-sin�aptio) em um dado instante.3 PsiologiaAlgumas das teorias sobre omo a aprendizagem oorre em um n��vel neurol�ogio, n~ao s~ao on�r-madas diretamente. Vimos alguns ind��ios neurol�ogios da orre�~ao destas id�eias, ontudo a maioron�rma�~ao est�a em mostrar omo estes prin��pios �siol�ogios e de plastiidade do sistema nervoso,expliam as teorias psiol�ogias existentes. Reapitulamos aqui a id�eia b�asia de que a atividade ele-troqu��mia dos neurônios onstitui na \substânia" dos s��mbolos e signos, representados �siamenteno �erebro, orrespondendo �as informa�~oes e aos signi�ados da onsiênia. A aprendizagem neuro-nal se onstitui na modi�a�~ao das onex~oes sin�aptias. Estas modi�a�~oes s~ao fun�~ao da orrela�~aoentre as frequênias de pulsos eletroqu��mios dos neurônios onetados, e de um fator \hemoio-nal" odi�ado na onentra�~ao de substânias bioqu��mias apazes de indiar estados favor�aveis oudesfavor�aveis do organismo em rela�~ao a sua sobrevivênia.

28



3.1 Teoria assoiaionistaUma das primeiras teorias psiol�ogias foi hamada de assoiaionismo127. O seu prin��pio est�a sub-entendido nas outras. Basiamente esta teoria a�rma que os eventos mentais est~ao assoiados deuma forma aprendida na nossa intera�~ao om o meio. Por exemplo, as pessoas que sabem ler emgeral fazem uma assoia�~ao entre a imagem da letra \O" e o som que ela representa. Isto oorreporque o som e a imagem da letra est~ao assoiados nas onven�~oes de linguagem da fala e da esrita.Nossa mem�oria �e assoiativa. Quando eventos oorrem temporalmente assoiados no tempo, elesse assoiam em nossa lembran�a tamb�em. Outro fato, que omprova este prin��pio, �e a di�uldadede lembrarmos dos sonhos. Durante a vig��lia o enadeamento espaial do mundo f��sio onstr�oi umasequênia de assoia�~oes em nosso �erebro. Por isso onseguimos om alguma failidade lembraros ambientes onde estivemos durante o dia. Durante a noite por outro lado as id�eias dos sonhospossuem muitas vezes uma assoia�~ao somente subonsiente. Por n~ao haver uma sequênia deimagens relaionadas temos di�uldade de lembrar dos sonhos. Contudo quem logo no in��io damanh~a busa lembrar o seu sonho, perebe omo a lembran�a de uma parte failita lembrar outraspartes assoiadas. Assim nossas perep�~oes, id�eias e movimentos que oorrem simultaneamente s~aoassoiadas em nosso �erebro.3.2 Assoia�~oes sin�aptiasO prin��pio neurol�ogio que est�a por tr�as deste fato psiol�ogio �e a equa�~ao da aprendizagem que prevêque neurônios om atividade eletroqu��mia orrelaionadas no tempo s~ao assoiados pelo refor�o deinter-onex~oes sin�aptias. Suponha que a atividade eletroqu��mia de um onjunto de neurônios re-presente a imagem da letra \O". Suponha que outro onjunto represente o som desta letra. Suponhaagora que a imagem e o som desta letra existam simultaneamente em um erto per��odo de apren-dizagem. Neurologiamente a atividade dos neurônios que representam a imagem da letra oorrer�asimultaneamente om a dos que representam o seu som. Segundo a equa�~ao da aprendizagem es-tes grupos de neurônios om atividades orrelaionadas se onetar~ao por sinapses. A onsequêniadestas novas onex~oes �e que quando o grupo de neurônios que representam a imagem da letra, es-tiver ativo, seus pulsos eletroqu��mios se propagar~ao pelas onex~oes sin�aptias re�em formadas eativar~ao o grupo de neurônios uja atividade representa o som da letra. Desta forma, a assoia�~ao deeventos ser�a aprendida, omprendida na rede de interonex~oes neuronais. Exteriormente quandopensarmos na imagem da letra pensaremos no seu som assoiado.3.3 Teoria omportamentalistaA teoria omportamentalista onstata que, a medida que o organismo vivo se omporta, oorremsitua�~oes favor�aveis e desfavor�aveis para sobrevivênia. Exemplo de situa�~oes favor�aveis para sobre-vivênia s~ao a respira�~ao e ingest~ao de �agua e alimentos. Exemplos de situa�~oes desfavor�aveis s~aoaquelas que provoam feridas e dor. A teoria omportamentalista prevê o aumento da probabilidadede um omportamento que anteede uma situa�~ao favor�avel e uma diminui�~ao desta probabilidadequando o omportamento anteede uma situa�~ao desfavor�avel para vida. Em outras palavras, os127Assoiaionismo [Assoiationism℄ �e a id�eia de que o proesso mental opera pela assoia�~ao de um estado mentalom o seu estado suessor. A id�eia foi primeiro registrada em Plat~ao e Arist�oteles, espeialmente em respeito a suess~aode mem�orias. Membros da prinipal \Esola Assoiaionista" Britânia, inluindo John Loke, David Hume, DavidHartley, James Mill, John Stuart Mill, Alexander Bain e Ivan Pavlov, a�rmaram que o prin��pio se aplia a todosou a maioria dos proessos mentais. Posteriormente membros da esola desenvolveram prin��pios bem espe���oselaborando omo o assoiaionismo funiona e at�e mesmo um meanismo �siol�ogio que n~ao tem nenhuma semelhan�aom a moderna neuro�siologia. Para uma explana�~ao mais ompleta da hist�oria inteletual do assoiaionismo e da\Esola Assoiaionista", veja assoia�~ao de id�eias [assoiation of ideas℄.29



est��mulos favor�aveis e em geral prazeirosos, refor�am os omportamentos e perep�~oes que levarama ele. Contrariamente os est��mulos desfavor�aveis e em geral dolorosos, enfraqueem a probabilidadedos omportamentos assoiados oorrerem.De erta forma a teoria omportamentalista �e uma generaliza�~ao da teoria assoiaionista. Aprimeira teoria fala expliitamente da assoia�~ao de eventos aptados por nosso �erebro. J�a a te-oria omportamentalista pressup~oe tamb�em uma assoia�~ao dos estados mentais om estados doorganismo favor�aveis ou desfavor�aveis para sobrevivênia.Supomos que o que oorre bioquimiamente �e que a ada est��mulo favor�avel ou desfavor�avel or-responde uma substânia end�ogena do orpo. A onentra�~ao destas substânias partiipam daequa�~ao geral da aprendizagem. Isso signi�a que a varia�~ao da efetividade das onex~oes sin�aptias�e fun�~ao de um termo dependente da orrela�~ao das frequênias eletroqu��mias e outro termo depen-dente da onentra�~ao de substânias end�ogenas que odi�am estados do organismo favor�aveis oudesfavor�aveis para vida (equa�~ao 2). Chamamos este termo bioqu��mio de fator \hemoional". Elerepresenta uma inuênia do sistema end�orino atrav�es do sistema irulat�orio na plastiidade dosistema nervoso do organismo.Contudo, este meanismo de ondiionamento �siol�ogio da mente material, �e transendido pelaapaidade da personalidade128 de uni�ar os fatores de individualidade assoiados de mat�eria, mentee esp��rito. A autoonsiênia, liberdade relativa e ontrole do livre-arb��trio, s~ao atributos da persona-lidade. N~ao h�a personalidade fora de Deus, o Pai129. Por isso, falamos da mente animal om gravesrestri�~oes �a teoria behavorista e seu enfoque meânio apliado ao omportamento do ser humanodotado, pela gra�a de Deus, de personalidade e de um esp��rito divino. Como revelado no \Livro deUrantia", par�agrafo 112.1 13130:A vida realmente �e um proesso que oorre entre o organismo (a individualidade) e oseu meio ambiente. A personalidade atribui valor de identidade e signi�ados de onti-nuidade a essa assoia�~ao organismo-ambiente. Assim, ser�a reonheido que o fenômenode est��mulo-resposta n~ao �e um mero proesso meânio, pois a personalidade funionaomo um fator na situa�~ao total. �E sempre verdade que os meanismos s~ao inatamentepassivos; e os organismos, inerentemente ativos.3.4 Fundamentos neurol�ogios do ondiionamentoVamos ilustrar om um exemplo. Quando omemos, o alimento digerido promove um aumentoda onentra�~ao de alguma substânia que odi�a a satisfa�~ao do organismo. Esta substânia re-for�a as onex~oes sin�aptias dos neurônios em atividade anteriormente, que odi�am as perep�~oes,onsiênia e a�~oes que levaram �a satisfa�~ao alimentar. Este refor�o onetar�a as perep�~oes omos movimentos que ulminaram om a refei�~ao. Desta forma quando a situa�~ao perebida se repe-tir, a atividade eletroqu��mia dos neurônios que representam as perep�~oes, se propagar~ao para ogrupo de neurônios que representa as a�~oes realizadas no passado, atrav�es das onex~oes sin�aptiasre�em-riadas. O resultado exterior �e que quando diante de uma situa�~ao similar a que anteedea refei�~ao, o organismo realizar�a a a�~ao de se alimentar. Isto �e exatamente o que previa a teoriaomportamentalista, ou seja, a probabilidade de realiza�~ao de um omportamento aumenta, se asonsequênias do omportamento naquela situa�~ao s~ao favor�aveis para vida.128\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5: \Realidades da Pessoalidade",Par�agrafo 11.129\Livro de Urantia", Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo", Item 5.6: \O Deus da Pessoali-dade", Par�agrafo 4.130\Livro de Urantia", Doumento 112: \A Sobrevivênia da Pessoalidade", Item 112.1: \A Pessoalidade e aRealidade", Par�agrafo 13. 30



Intuitivamente assoiamos o pensamento om o sistema nervoso e o �erebro e o sentimento omo sistema irulat�orio e o ora�~ao. Biologiamente ada pensamento orresponde a um padr~ao deatividade eletroqu��mia de nosso �erebro e ada sentimento a um estado bioqu��mio de nosso sangue.A teoria assoiaionista prevê uma assoia�~ao de pensamentos e sentimentos. Os sentimentos s~aoomo um sentido, uma dire�~ao, uma valora�~ao do ambiente e de nossas a�~oes. A equa�~ao da aprendi-zagem (2) explia, em um n��vel neurol�ogio, estas teorias psiol�ogias sobre a aprendizagem ognitivae motora. Contudo as onsequênias da ompreens~ao desta teoria sobre n�os mesmos �e fundamentalpara o autoonheimento e amadureimento saud�avel de nossa onsiênia e at�e para defesa de nossapsique.Os publiit�arios usam os onheimentos da psiologia para \fazer nossa abe�a" de forma a om-prarmos o que eles querem. Uma propaganda de igarro em geral oloa o igarro e sua maralado a lado om outras oisas boas. Em nosso �erebro fazemos uma assoia�~ao do igarro om estasoisas. Esta assoia�~ao, as vezes subonsiente, nos faz lembrar das oisas boas quando vemos oigarro. Al�em disso o prin��pio das substânias que ausam o v��io �e ser funionalmente omo umfator positivo na equa�~ao da aprendizagem. Substânias omo a niotina do igarro e a afe��na dosrefrigerantes e af�e, de alguma forma refor�am as onex~oes sin�aptias dos neurônios ativos nos mo-mentos anteriores a sua ingest~ao. Isto aumenta a probabilidade de realizar o omportamento quelevou a ingest~ao dos refrigerantes ou inala�~ao da niotina. Tudo se proessa de forma que ada vezmais a pessoa tome o refrigerante e fume o igarro. Isto �e exatamente o que arateriza os v��ios.Areditamos que �e poss��vel que as substânias, refor�adoras das onex~oes sin�aptias que represen-tam os est��mulos favor�aveis inpl��itos na teoria omportamentalista, sejam onheidas em detalhespor muitas ind�ustrias fabriantes de \alimentos". Esta informa�~ao �e entretanto mantida sereta nasf�ormulas dos fabriantes porquê o seu uso viiante �e em erto sentido ilegal. Cabem aos neuro-ientistas determinar exatamente quais s~ao estas substânias e aos engenheiros eletrônios projetarinstrumentos de medida aess��veis apazes de medir a presen�a destas substânias nos alimentosonsumidos pela popula�~ao humilde de onheimentos neurol�ogios.3.5 Teoria onstrutivistaJean Piaget foi um bi�ologo e epistem�ologo que observou as rian�as, e teorizou sobre a gênese doonheimento no ser humano. Ele esreveu um livro hamado \Epistemologia Gen�etia" [10℄. Nestelivro Piaget verbaliza a lei de aprendizagem om as seguintes palavras: \O que �e forma em umaetapa do onheimento passa a ser onte�udo na outra".Uma analogia sugere porque sua teoria sobre a aprendizagem se hama onstrutivismo. Primeiroaprendemos o que �e um tijolo, o oneito de tijolo se forma em nossa onsiênia, o tijolo �e formanesta etapa do onheimento. Depois aprendemos o que �e uma parede. Uma parede �e formada detijolos. Por isso o tijolo que era forma na etapa anterior passa a ser onte�udo das paredes que s~ao onovo oneito formado. Na pr�oxima etapa de aprendizagem as paredes que eram forma passam aser onte�udo das asas que s~ao o novo oneito formado. Assim suessivamente forma-se o oneito debairro que ont�em asas e de idades que ont�em bairros. Sempre o novo oneito formado em umaetapa da aprendizagem passa a ser um elemento ontido nos onjuntos que omo um todo formamos novos oneitos.Piaget observou esta lei, n~ao somente na gênese do onheimento de uma rian�a, o pr�oprioonheimento da humanidade obedee esta lei. Por isso, pegando omo exemplo a matem�atia, Piagetobserva a gênese epistemol�ogia desta linguagem. Primeiro desenvolve-se o oneito de n�umero.Depois surgem as opera�~oes elementares om os n�umeros. Surgem as equa�~oes alg�ebrias e fun�~oesompostas por n�umeros, in�ognitas num�erias e opera�~oes. Surgem ent~ao os sistemas de equa�~oesalg�ebrias. Por �m, surgem teoremas, omo o da inompletude de G�odel [4℄, que se referem aossistemas l�ogio-matem�atios omo um todo. 31



3.6 Constru�~ao de hierarquias neuronaisA explia�~ao neurol�ogia para teoria onstrutivista de Jean Piaget �e simples. O �erebro se divideem diferentes n��veis hier�arquios de interonex~oes e realimenta�~oes. Os est��mulos eletroqu��mios nosneurônios sensoriais representam o primeiro n��vel de oneitos. Com o tempo os elementos, destaperep�~ao b�asia, que oorrem onjuntamente om frequênia, tender~ao a se onetar por sinapses.Estas onex~oes onvergentes de elementos que apareem sempre onjuntamente s~ao neurologiamentea realiza�~ao da aprendizagem de um novo oneito. O novo oneito �e representado pelo neurônio queemerge das onex~oes sin�aptias onvergentes do n��vel anterior. Este novo oneito �e o onjunto deelementos onvergentes. O novo oneito �e formado pelos oneitos anteriores nele ontidos. Quandoos elementos neuronais do primeiro n��vel estiverem em atividade eletroqu��mia, esta atividade sesomar�a no ponto de onvergênia e estar�a ontida na atividade do neurônio do n��vel seguinte querepresenta o onjunto omo um todo. A pr�oxima etapa de aprendizagem oorrer�a entre os neurôniosdo segundo n��vel de interonex~oes. Estes neurônios tamb�em se interonetam de aordo om a leida aprendizagem. Os que oorrem onjuntamente se interonetar~ao sinaptiamente em pontos deonvergênia formando novos oneitos representados pelos neurônios que emergem destes pontos emdire�~ao ao tereiro n��vel de onvergênia omo representado analogamente na pr�oxima �gura.

Figura 3: Construtivismo e n��veis epistemol�ogios de s��mbolos e oneitos, signos e signi�ados3.7 Aprendizagem de sequêniasPiaget tamb�em observou que a a�~ao e a parte motora do �erebro �e fundamental na aprendizagem.Vimos anteriormente que a realimenta�~ao �e importante na mem�oria de sequênias. No item anteriorvimos omo a lei de aprendizagem explia a forma�~ao de oneitos ada vez mais abrangentes.Contudo estes oneitos aprendidos est~ao no espa�o de possibilidades dos sentidos e ogni�~ao. Arealimenta�~ao �e fundamental para aprender as rela�~oes temporais entre os eventos da onsiênia.Podemos visualizar ada n��vel de onex~oes sin�aptias do sistema nervoso omo ontendo neurôniosaferentes vindos dos sentidos, neurônios eferentes ujos impulsos se propagam para regi~ao motora,\onex~oes em aro" para a regi~ao motora e de realimenta�~ao desta para regi~ao sensorial. Conex~oespara os n��veis superiores e vindas destes n��veis omo representado na pr�oxima �gura.As realimenta�~oes oorreriam n~ao apenas internamente ao sistema nervoso, mas podemos visu-alizar as onsequênias de nossas a�~oes no meio ambiente omo uma realimenta�~ao do universo noindiv��duo. Existe um fato observado pelos omportamentalistas, que pode ser expliado pelas reali-menta�~aos e memoriza�~ao de sequênias fundamentais na aprendizagem segundo o onstrutivismo.Observa-se que o est��mulo ondiionador e o ondiionado devem estar defasados para que oorraa assoia�~ao. Se forem apresentados simultaneamente n~ao oorre a aprendizagem. O motivo �e que32



Figura 4: N��veis e realimenta�~oes das amadas sensorial e motora.a aprendizagem de sequênias neessita o intervalo de tempo pelo qual o est��mulo ondiionador �erealimentado e hega simultaneamente ao est��mulo seguinte na regi~ao de realimenta�~ao. Se os doisest��mulos fossem simultâneos as onex~oes formadas n~ao permitiriam um ser ausa do outro.3.8 T�enia psianal��tia da livre assoia�~aoA teoria psian�alitia �e o resultado da observa�~ao de Freud primeiramente de si mesmo e depoisdos sujeitos que prouravam sua ajuda para resolu�~ao de seus problemas psiol�ogios. O pai dapsian�alise falou sobre muitas oisas, omo n~ao poderia deixar de ser quando o assunto �e a mentehumana. Algumas destas oisas s~ao expli�aveis pelo que j�a foi falado. Primeiramente o nome dat�enia de an�alise �e \livre assoia�~ao". Freud onstatou, assim omo na teoria assoiaionista, que aslembran�as, o disurso, a fala dos psianalisandos �e sempre um enadeamento de fatos psiol�ogiosassoiados. Quando a assoia�~ao n~ao �e onsiente ela existe em uma outra esfera que hamamos aquide subonsiente. Na hip�otese de que a nossa fala seja uma sequênia de id�eias assoiadas, e no fatode que estas assoia�~oes nem sempre s~ao aparentes, est�a a gênese do oneito de subonsiente, ouinonsiente inferior131.Mas porque se formam estas assoia�~oes subonsientes, estes \buraos" na fala dos sujeitos? �Eneste ponto que a teoria omportamentalista vem ontribuir. De aordo om ela quando o sujeitovive situa�~oes dolorosas, traumatizantes e desfavor�aveis para sobrevivênia, as lembran�as e a�~oes en-volvidas s~ao omo que deprimidas, pois as onex~oes sin�aptias que orrespondem aquelas assoia�~oess~ao enfraqueidas ou at�e se tornam inibit�orias. O subonsiente muitas vezes esonde uma fase do-lorosa e traum�atia de nossa vida. Quando a fala e o disurso do sujeito se aproxima destes traumasps��quios ela se desvia e toma rumos sintom�atios que s~ao ruiais para an�alise do psianalista.131Livro: \O Ato da Vontade, Psioss��ntese (Roberto Assagioli)", Cap��tulo 1: \Psioss��ntese - Roberto Assagioli",Item 1.1: \Assagioli e sua artogra�a", Par�agrafo 2.
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3.9 Resistênia �a lembran�a dos traumasA depress~ao das assoia�~oes sin�aptias relaionadas om eventos traum�atios, pode ser forte o su�-iente para fazer om que a v��tima pare�a estar fugindo de entrar em ontato om estes omplexossubonsientes. Freud hamou de resistênia, esta atitude n~ao premeditada. A ura psianal��tiavem algumas vezes om o onheimento destes omplexos subonsientes traum�atios, e depois omo preenhimento deste vazio om entendimentos e vivênias favor�aveis sabiamente esolhidas. Istooorre quando, paientemente e om a ajuda do outro, onseguimos lembrar, reontar e reviver ostraumas antes submersos no subonsiente reativo, que se tornam lembran�as, sem tens~ao, da nossaexperiênia de vida.Nesta vivênia terapêutia, de lareamento dos traumas obsuresidos no subonsiente, podeoorrer o fenômeno da trasferênia. O psianalisando vê a si, e outros personagens da sua vida, no\espelho psiol�ogio" do psianalista. A resistênia pode ser expliada pela lei da aprendizagem. Aresistênia e o subonsiente s~ao o resultado da depress~ao das onex~oes sin�aptias diante dos eventostraum�atios e dolorosos da vida. A amin�esia por trauma, a resistênia e a di�uldade de lembrardos traumas vividos no passado s~ao expliados pelo fato neurol�ogio de que as onex~oes sin�aptiase neurônios, ativos nos momentos que ateederam o evento traum�atio, s~ao enfraqueidos. Istoexplia porque as perep�~oes, mem�orias e omportamentos, ao redor de uma vivênia traum�atia,s~ao obsuresidos e submersos no subonsiente de dor da v��tima.3.10 Interpreta�~ao dos sonhosO livro \A Interpreta�~ao dos Sonhos" [The Interpretation of Dreams132℄, esrito por Freud [3℄, e suat�enia de interpreta�~ao, �e outro exemplo de omo a teoria assoiaionista, e onsequentemente aequa�~ao 2 da aprendizagem neurol�ogia, explia um oneito psiol�ogio.Cada evento on��rio �e relembrado e depois se pergunta �a quem sonhou, que lembran�as est~aoassoiadas a eles. Por assoia�~ao aos pouos o signi�ado de ada evento dos sonhos �e expliado.�E importante dizer que, em ada experiênia dos sonhos, as rela�~oes, assoia�~oes e signi�ados s~aopessoais do indiv��duo que sonhou. Isto sugere mais uma vez que os eventos ps��quios est~ao assoiadosou onetados um om outro de uma forma partiular em ada sujeito. Ou seja, as assoia�~oesplasmadas nas onex~oes sin�aptias se desenvolvem de aordo om a experiênia pessoal de ada um,mas sempre obedeendo a equa�~ao da aprendizagem dentro do espetro de vivênias impressas namente de ada sujeito. Nas palavras do pr�oprio Sigmund Freud:Interpreta�~ao dos sonhos, Psiologia, FreudVoê desonsidera inteiramente as onex~oes aparentes entre os elementos no sonho manifestoe oleta as id�eias que lhe oorrem em onex~ao om ada elemento separado do sonho atrav�esda livre assoia�~ao de aordo om o proedimento psioanal��tio padr~ao. Deste material voêhega aos pensamentos-sonho latentes, justamente omo voê hega aos omplexos esondidos dopaiente �a partir de suas assoia�~oes om seus sintomas e mem�orias . . . [Freud, Cino Palestrassobre Psian�alise (1909); Tereira Palestra℄Dream interpretation, Psyhology, Freud133You entirely disregard the apparent onnetions between the elements in the manifest dreamand ollet the ideas that our to you in onnetion with eah separate element of the dreamby free assoiation134 aording to the psyhoanalyti rule of proedure. From this material youarrive at the latent dream-thoughts, just as you arrived at the patient's hidden omplexes from132Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/The Interpretation of Dreams".133Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Dream analysis#Freud".134Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Free assoiation (psyhology)".34



his assoiations to his symptoms and memories . . . [Freud, Five Letures on Psyho-Analysis(1909); Leture Three℄3.11 Dian�etia e psique-terapiaDian�etia135 �e uma t�enia de psique-terapia e lareamento da mente. A dian�etia se baseia naiênia de que as vivênias de dor e inonsiênia s~ao registradas em uma parte subonsiente damente que foi hamada de mente reativa136 por L. Ron Hubbard. Atrav�es dos proedimentos dadian�etia, e de algumas psio-terapias, �e poss��vel om a \luz da onsiênia" larear estas mem�oriastraum�atias esondidas na \sombra subonsiente". Em um proedimento hamado audi�~ao, a v��timade traumas passados aessa e reonta estas experiênias de dor e inonsiênia. Assim, o que antesera um registro om tens~ao subonsiente na hamada mente reativa, passa a ser uma mem�oriavivenial na onsiênia raional de uma parte da mente137 a qual �e hamada na dian�etia de menteanal��tia138.H�a uma poss��vel explia�~ao neurol�ogia e psiol�ogia na iênia que baseia a pr�atia da dian�etia.N�os j�a vimos neste trabalho que a plastiidade refor�a as onex~oes sin�aptias entre os neurôniosativos durante os omportamentos que anteedem experiênias favor�aveis a sobrevivênia. Estuda-mos omo a mente aprende, a aumentar as hanes de sobrevivênia, refor�ando os pensamentose omportamentos que anteedem as experiênias de prazer, feliidade e vida. Vimos tamb�em, deaordo om a equa�~ao de aprendizagem neuronal (2), que as experiênias traum�atias, desfavor�aveisa sobrevivênia, desestimulam as mem�orias e omportamentos que anteedem os momentos de dore sofrimento. Devido �a este meanismo de sobrevivênia, arater��stio da mente animal, as ex-periênias traum�atias �am submersas no subonsiente podendo aonteer at�e uma amin�esia portrauma. Esta �e a explia�~ao da mente reativa subonsiente. A ura psiol�ogia aontee quando,estes registros subonsientes de dor, se tornam onsientes na mente mais amadureida e s�abia dopr�e-laro139. �E esta ura que se busa na psique-terapia da dian�etia e em outras terapias psiol�ogias.Referênias[1℄ Fanher, R. E. (1996). Pioneers of Psyhology [Pioneiros da Psiologia℄ (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company. ISBN 0-393-96994-0.[2℄ Fehner, Gustav Theodor (1882). \Life after Death [Vida ap�os a Morte℄", p�agina 16-17.[3℄ Freud, Sigmund (1900). \Obras Psiol�ogias Completas"; \A Interpreta�~ao dos Sonhos".[4℄ Kurt G �ODEL140 (1931). Teorema da inompletude de G�odel. Na wikipedia: G�odel's inomple-teness theorem141. No formato pdf: Complete Proofs of Godel's Inompleteness Theorems142,letures by B. Kim.135Livro: \Dian�etia: A Ciênia da Sa�ude Mental".136Livro: \Dian�etia - Livro Dois - A Fonte das Doen�as Mentais", Cap��tulo 2: \A Mente Reativa".137Informativo: \Cita�~oes: O que �e Cientologia?", Se�~ao 2: \Dian�etia: ompreendendo a mente", Subse�~ao2.3: \As partes da mente".138Livro: \Dian�etia - Livro Dois - A Fonte das Doen�as Mentais", Cap��tulo 1: \A Mente Anal��tia e os Banosde Mem�oria Padr~ao".139Em dian�etia o indiv��duo que busa a ura e lareamento �e hamada de pr�e-laro, do inglês pr�e-lear.140Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt G�odel".141Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/G�odel's inompleteness theorem".142Doumento: \. . . gaia/en/eduaional/siene/godel/godel inompleteness theorem.pdf".
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