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Cap��tulo 0Introdu�~ao Dian�etiaO poder da mente sobre o orpoL. Ron Hubbard

Figura 1: Dian�etia: Uma ponte para liberdade dos engramas na mente reativa.Contra-apa Dian�etia �e uma aventura.�E uma explora�~ao da Terra In�ognita,a mente humana, aquele reino vastoe at�e agora desonheido situadoum ent��metro atr�as da nossa fronte.L. Ron Hubbardwww.dianetis.org10.1 �Indie originalSinopse1Internet: \http://www.dianetis.org". 3



� Introdu�~ao{ Como ler este livroLivro Um - O Objetivo do Homem1. O Âmbito de Dian�etia2. O Clear3. O Objetivo do Ser Humano4. As Quatro Dinâmias5. Sum�arioLivro Dois - A �Unia Fonte de Todas as Doen�as Mentais Inorgânias e Psiossom�atias Orgânias1. A Mente Anal��tia e os Banos de Mem�oria Padr~ao2. A Mente Reativa3. A C�elula e o Organismo4. Os \Demônios"5. Doen�a Psiossom�atia6. A Emo�~ao e as Dinâmias7. Experiênia Pr�e-natal e Nasimento8. O Cont�agio da Aberra�~ao9. Key-in do Engrama10. Dian�etia PreventivaLivro Três - A Terapia1. A Prote�~ao da Mente2. Liberado ou Clear3. O Papel do Auditor4. Diagn�ostio5. O Retorno, o Arquivista e a Linha do Tempo6. As Leis do Retorno7. Emo�~ao e a For�a Vital8. Alguns Tipos de Engramas9. Meanismos e Aspetos da Terapia - Parte 1Meanismos e Aspetos da Terapia - Parte 210. Dian�etia - Passado e Futuro� Termos de Dian�etia� Dian�etia no S�eulo XXI 4



0.2 SinopseDian�etia (do grego dia, atrav�es, e nous, mente ou alma) �e a iênia da mente. Apesar deser muito mais simples do que a F��sia ou a Qu��mia, esta �e ompar�avel om esses ramosda iênia em termos da exatid~ao dos seus axiomas e enontra-se em um esal~ao de utilidadeonsideravelmente superior. A fonte oulta de todas as doen�as psiossom�atias e de todaa aberra�~ao humana foi desoberta e foram desenvolvidos m�etodos para a ura invari�avel deambas.Dian�etia �e de fato uma fam��lia de iênias que abara as v�arias humanidades e que as traduziuem de�ni�~oes exatas e �uteis. Este livro trata da Dian�etia Individual e �e um manual que ontêm osm�etodos neess�arios para lidar om as rela�~oes interpessoais e para o tratamento da mente. Com ast�enias apresentadas neste manual, qualquer leigo inteligente pode tratar om êxito todas as doen�aspsiossom�atias e aberra�~oes. Mas mais importante do que isso, os m�etodos apresentados nestemanual produzir~ao o Clear de Dian�etia, um indiv��duo em �otimas ondi�~oes om uma inteligêniaonsideravelmente superior ao normal atual, ou produzir~ao um Liberado de Dian�etia, um indiv��duoque se libertou das suas prinipais doen�as ou ansiedades. O Liberado pode ser feito em menos devinte horas de trabalho e esse �e um estado superior a qualquer dos que s~ao produzidos por v�ariosanos de psian�alise, uma vez que o Liberado n~ao tem rea��das.Dian�etia �e uma iênia exata e a sua aplia�~ao tem uma natureza semelhante �a engenharia, mas �emais simples do que esta. Os seus axiomas n~ao devem ser onfundidos om teorias, visto que se podedemonstrar que estes existem omo leis naturais que n~ao tinham sido anteriormente desobertas.O humano onheeu v�arias por�~oes de Dian�etia nos �ultimos milhares de anos, mas os dados n~aoforam avaliados em fun�~ao da sua importânia, n~ao foram organizados em um orpo de onheimentoexato. Adiionalmente �as oisas que se onheiam, mesmo que n~ao estivessem avaliadas, Dian�etiaontêm um grande n�umero das suas pr�oprias desobertas novas aera do pensamento e da mente. Osaxiomas poder~ao ser enontrados nas p�aginas �nais deste livro. Quando ompreendidos e apliados,estes abaram o ampo do empreendimento e do pensamento humano e produzem resultados depreis~ao.A prinipal ontribui�~ao de Dian�etia �e a desoberta de que os problemas do pensamento e dafun�~ao mental podem ser resolvidos dentro dos limites do universo �nito, o que �e o mesmo que dizerque todos os dados neess�arios para soluionar a a�~ao mental e o esfor�o humano podem ser medidos,sentidos e experimentados omo verdades ient���as independentes do mistiismo ou da metaf��sia.Os v�arios axiomas n~ao s~ao suposi�~oes ou teorias - omo aontee om as id�eias do passado aerada mente - mas s~ao leis que podem ser sujeitas aos testes laboratoriais e l��nios mais rigorosos quepossam existir.A primeira lei de Dian�etia �e uma delara�~ao do Prin��pio Dinâmio da Existênia.O prin��pio dinâmio da existênia �e: SOBREVIVER!N~ao se onseguiu desobrir a existênia de qualquer omportamento ou atividade que n~ao estivessesujeito a este prin��pio. N~ao �e novidade que a vida est�a a sobreviver. Mas �e novidade que a vidatem, omo o seu �unio impulso dinâmio, apenas a sobrevivênia.A sobrevivênia est�a dividida em quatro dinâmias. A sobrevivênia pode ser ompreendidaomo estando situada em qualquer uma das dinâmias e, atrav�es de uma l�ogia defeituosa, podeser expliada em termos de qualquer dinâmia individual. Pode-se dizer que um humano sobreviveuniamente para si pr�oprio e que todo o omportamento pode ser formulado om base nisso. Pode-sedizer que ele sobrevive uniamente para o sexo e que todo o omportamento pode ser formuladosomente om base no sexo. Pode-se dizer que ele sobrevive uniamente para o grupo ou apenas5



para a Humanidade, e que todo o esfor�o e omportamento do indiv��duo podem ser equaionadose expliados a partir de qualquer um destes. Estas s~ao quatro equa�~oes da sobrevivênia, qualqueruma delas �e aparentemente verdadeira. Contudo, a totalidade do problema do prop�osito humanon~ao pode ser soluionado se n~ao admitirmos a existênia de todas as quatro dinâmias em ada umdos indiv��duos. Equaionado deste modo, o omportamento do indiv��duo pode ser estimado ompreis~ao. Estas dinâmias abaram, ent~ao, a atividade de um ou de muitos humanos.Dinâmia um: O impulso do indiv��duo para alan�ar o potenial de sobrevivênia maiselevado em termos do Eu e os seus simbiotas mais pr�oximos.Dinâmia dois: O impulso do indiv��duo para alan�ar o potenial de sobrevivênia maiselevado em termos de sexo, quer pela reprodu�~ao em si quer pela ria�~ao e edua�~ao das rian�as.Dinâmia três: O impulso do indiv��duo para alan�ar o potenial de sobrevivênia maiselevado em termos de grupo, quer seja ivil, pol��tio ou raial e os simbiotas desse grupo.Dinâmia quatro: O impulso do indiv��duo para alan�ar o potenial de sobrevivênia maiselevado em termos da Humanidade e os simbiotas da Humanidade.Com esta motiva�~ao, o indiv��duo ou a soiedade proura a sobrevivênia e n~ao existe nenhumaatividade humana de qualquer tipo que tenha outro fundamento: a experimenta�~ao, a investiga�~aoe os testes prolongados demonstraram que o indiv��duo n~ao-aberrado, o Clear, era motivado nas suasa�~oes e deis~oes por todas as dinâmias aima menionadas e n~ao apenas por uma delas.O Clear, o objetivo da terapia de Dian�etia, pode ser riado a partir de pessoas psi�otias,neur�otias, perturbadas, riminosas ou simplesmente normais, se elas possu��rem sistemas nervo-sos organiamente intatos. Ele demonstra a natureza b�asia da Humanidade e tem-se veri�adoque essa natureza b�asia �e, uniforme e invariavelmente, boa. Atualmente, isso �e um fato ient���oomprovado e n~ao uma simples opini~ao.O Clear atingiu um estado est�avel em um plano bastante elevado. Ele �e persistente e vigoroso,e prossegue a sua vida om entusiasmo e satisfa�~ao. Ele �e motivado pelas quatro dinâmias aimamenionadas. Ele alan�ou o pleno poder e uso de apaidades que estavam anteriormente oultas.A inibi�~ao de uma ou mais dinâmias em um indiv��duo ausa uma ondi�~ao aberrada, tende paraa perturba�~ao mental e para as doen�as psiossom�atias, faz om que o indiv��duo tire onlus~oesirraionais e que atue, apesar de ainda ser em um esfor�o para sobreviver, de formas destrutivas.A t�enia de Dian�etia apaga, sem drogas, hipnotismo, irurgia, hoque ou outros meios arti�iais,os bloqueios nestas v�arias dinâmias. A remo�~ao desses bloqueios permite o uxo livre das v�ariasdinâmias e resulta, obviamente, em um aumento da persistênia na vida e em uma inteligêniamuito mais alta.A preis~ao de Dian�etia torna poss��vel impedir ou liberar estas dinâmias, onforme a vontade eom resultados invari�aveis.A fonte oulta de todos os dist�urbios mentais inorgânios e de todas as doen�as psiossom�atiasfoi uma das desobertas de Dian�etia. Esta fonte n~ao era onheida nem suspeitada, apesar deter sido vigorosamente prourada, durante milhares de anos. A omprova�~ao de que a fonte quefoi desoberta �e de fato a verdadeira fonte requer menos provas laboratoriais do que aquelas queteriam sido neess�arias para provar a orre�~ao da desoberta de William Harvey relativa �a irula�~aosangu��nea. A prova n~ao depende de um teste laboratorial om instrumentos ompliados, muito peloontr�ario, pode ser feita em qualquer grupo de humanos, por qualquer indiv��duo inteligente.Desobriu-se que a fonte de aberra�~ao era uma submente insuspeitada at�e agora que, om osseus pr�oprios registros intatos, est�a subjaente aquilo que o ser humano entende omo a sua mente\onsiente". O oneito de mente inonsiente elaborado em Dian�etia pela desoberta de que amente \inonsiente" �e a �unia mente que est�a sempre ativa. Em Dian�etia, essa submente hama-sea mente reativa. Um vest��gio de um passo primitivo na evolu�~ao humana, a mente reativa possui6



vigor e poder de omando a um n��vel elular. Ela n~ao se \lembra": ela registra e usa os registrosuniamente para produzir a�~ao. Ela n~ao \pensa": ela seleiona os registros e impinge-os �a menteonsiente e ao orpo sem o onheimento ou o onsentimento do indiv��duo. A �unia informa�~ao queo indiv��duo tem de uma tal a�~ao �e a sua perep�~ao oasional de que n~ao est�a a atuar raionalmenteaera de uma ou outra oisa, sem onseguir pereber porquê. N~ao existe nenhum \ensor".A mente reativa funiona exlusivamente om base na dor f��sia e na emo�~ao dolorosa. N~ao �eapaz de pensamento difereniador, mas atua em uma base de est��mulo-resposta. Este �e o prin��pioem que se baseia o funionamento da mente animal. Esta n~ao reebe os seus registros omo mem�oriaou experiênia, mas apenas omo for�as para serem reativadas. Ela reebe os seus registros omoengramas elulares quando a mente \onsiente" est�a \inonsiente".Mesmo quando est�a sob o efeito de drogas, quando est�a anestesiado omo aontee durante umaopera�~ao, quando �a \inonsiente" devido a um ferimento ou a uma doen�a, o indiv��duo ainda tema sua mente reativa a funionar plenamente. Ele poder�a n~ao estar \onsiente" daquilo que oorreu,mas, tal omo Dian�etia desobriu e pode provar, tudo aquilo que lhe aonteeu no intervalo emque esteve \inonsiente" foi ompleta e integralmente registrado. Esta informa�~ao n~ao foi apreiadapela sua mente onsiente, n~ao foi avaliada nem analisada. Em qualquer data futura, esta pode serreativada por irunstânias semelhantes observadas pelo indiv��duo desperto e onsiente. Quandoqualquer um desses registros, que se designa por engrama, �a reativado, este tem for�a de omando.Este desliga, em maior ou menor grau, a mente onsiente, assume o omando dos ontroles motoresdo orpo e provoa um omportamento ou a�~ao que a mente onsiente, o pr�oprio indiv��duo, nunaonsentiria. No entanto, ele �e manejado pelos seus engramas omo se fosse uma marioneta.As for�as antagonistas do ambiente exterior entraram assim, no pr�oprio indiv��duo, sem o seuonheimento ou onsentimento. E a��, elas riam um mundo interior baseado na for�a, que age n~aos�o ontra o mundo exterior, mas tamb�em ontra o pr�oprio indiv��duo. A aberra�~ao �e ausada poraquilo que foi feito ao indiv��duo, n~ao por aquilo que o indiv��duo fez.Desde h�a muito tempo que o ser humano tem auxiliado inadvertidamente a mente reativa ao suporque uma pessoa, quando em um estado de \inonsiênia" devido a drogas, doen�a, ferimento ouanest�esio, n~ao tinha qualquer apaidade para registrar. Isto permite a entrada de uma enormequantidade de dados no bano reativo, pois ningu�em tem tido o uidado de manter o silênio emredor de uma pessoa \inonsiente". A inven�~ao da linguagem e a entrada da linguagem no bano deengramas da mente reativa omplia seriamente as rea�~oes meaniistas. Os engramas que ontêmlinguagem impingem-se �a mente onsiente omo omandos. Os engramas ontêm, ent~ao, um poten-ial de omando muito mais elevado do que qualquer omando no mundo exterior. O pensamento�e dirigido e motivado pelos engramas irraionais. Os proessos do pensamento s~ao perturbados n~aoapenas por estes omandos engrâmios, mas tamb�em pelo fato de que a mente reativa reduz, atrav�esda regenera�~ao da inonsiênia, a apaidade para pensar. Devido a isto, pouas pessoas possuemmais de 10 por ento da sua onsiênia potenial.Toda a dor f��sia e emo�~ao dolorosa de uma vida inteira - quer o indiv��duo tenha \onheimento"dela ou n~ao - est�a ontida e registrada no bano de engramas. Nada foi esqueido. Toda a dor f��siae emo�~ao dolorosa, por muito que o indiv��duo possa pensar que as tenha resolvido, s~ao apazes devoltar a inigi-lo a partir do seu n��vel oulto a menos que essa dor seja removida atrav�es da terapiade Dian�etia.O engrama, e apenas o engrama, ausa a aberra�~ao e a doen�a psiossom�atia.A terapia de Dian�etia poder�a ser expressada resumidamente. Dian�etia apaga toda a dor de umavida inteira. Quando esta dor �e apagada no bano de engramas e �e rearquivada omo mem�oria eexperiênia nos banos de mem�oria, todas as aberra�~oes e doen�as psiossom�atias desapareem, asdinâmias s~ao ompletamente reabilitadas e o ser f��sio e mental regenera-se. Dian�etia deixa umindiv��duo om a mem�oria ompleta, mas sem dor. Testes exaustivos demonstraram que a dor oulta7



n~ao �e uma neessidade, mas pelo ontr�ario, �e sempre e invariavelmente um riso para a sa�ude, paraa habilidade, para a feliidade e para a sobrevivênia potenial do indiv��duo. Esta n~ao tem qualquervalor de sobrevivênia.O m�etodo que �e usado para rearquivar a dor �e outra desoberta. O humano sempre possui umoutro proesso de se lembrar do qual ele n~ao estava iente. Ao longo dos tempos, alguns indiv��duostiveram onheimento deste proesso e usaram-no sem se apereberem do que estavam a fazer oude que estavam a fazer algo que o ser humano, omo um todo, n~ao sabia que podia ser feito. Esteproesso hama-se retornar. Em um estado ompletamente desperto e sem o envolvimento de drogas,um indiv��duo pode retornar a qualquer per��odo da sua vida, desde que o aesso a essas �areas n~aoesteja bloqueado por engramas. Dian�etia desenvolveu t�enias para ontornar esses bloqueios ereduzi-los de uma ondi�~ao de In�ognita Poderosa para uma ondi�~ao de mem�oria �util.A t�enia da terapia �e realizada em um proesso a que se hama rêverie de Dian�etia. O indiv��duoque �e submetido a este proesso est�a sentado ou deitado em uma sala tranquila e �e aompanhadopor um amigo ou terapeuta pro�ssional que atua omo auditor. O auditor direiona a aten�~ao dopaiente para o pr�oprio paiente e depois ome�a a oloar o paiente em v�arios per��odos da sua vidadizendo-lhe simplesmente para \ir para l�a" em vez de lhe dizer para se \lembrar".Toda a terapia �e realizada viajando na linha do tempo e n~ao atrav�es de lembran�as ou de asso-ia�~oes. Todo o ser humano tem uma linha do tempo. Esta ome�a om a vida e termina om amorte. �E uma sequênia de eventos ompleta de portal a portal, tal omo �e gravada.Em Dian�etia, a mente onsiente �e designada por mente anal��tia, um termo ligeiramente maispreiso. A mente anal��tia �e onstitu��da pelo \Eu" (o entro da onsiênia), por toda a apaidadeomputaional do indiv��duo e pelos banos de mem�oria padr~ao - que est~ao repletos de perep�~oes dopassado do indiv��duo, quer este estivesse aordado ou no seu sono normal (todo material que n~ao sejaengrâmio). N~ao existem dados em falta nesses banos padr~ao, est�a tudo ali, om todo o movimento,or, som, tato, heiro e todos os outros sentidos, desde que n~ao haja defeitos f��sios orgânios. O\Eu" poder�a n~ao ser apaz de alan�ar os seus banos padr~ao devido �a existênia de dados reativosque barram por�~oes desses banos �a vis~ao do \Eu". Um \Eu" Clareado �e apaz de alan�ar todosos momentos da sua vida sem esfor�o ou desonforto e perepionar tudo aquilo que alguma vezexperimentou, reordando-os om todo o movimento, or, som, tom e os outros sentidos. O grau deompletude e a profus~ao dos dados existentes nos banos padr~ao �e uma desoberta de Dian�etia e asigni�ânia dessas reorda�~oes �e uma desoberta adiional.O auditor dirige a viagem do \Eu" ao longo da linha do tempo do paiente. O paiente temonheimento de tudo aquilo que est�a a oorrer, est�a em pleno ontrole de si mesmo e �e apaz de setrazer a si pr�oprio para o presente sempre que o quiser fazer. N~ao se usa o hipnotismo nem quaisqueroutros meios. O humano poder�a n~ao ter tido onheimento de que ele podia fazer isto, mas �e algomuito simples.Utilizando m�etodos de preis~ao, o auditor reupera dados dos momentos de \inonsiênia" maisantigos da vida do paiente, entendendo-se que essa \inonsiênia" foi ausada por hoque ou dor,n~ao pela mera inonsiênia. Assim, o paiente ontata os engramas do n��vel elular. Retornado a es-ses engramas e levado a avan�ar atrav�es destes pelo auditor, o paiente reexperimenta esses momentosalgumas vezes, at�e que por �m, estes aabam por ser apagados e s~ao rearquivados, automatiamente,omo mem�oria padr~ao. Como o auditor e o paiente podem veri�ar, todo o inidente desapareeu edeixou de existir. Se eles prourassem uidadosamente nos banos padr~ao, eles voltariam a enontr�a-lo, mas agora est�a arquivado omo: \Anteriormente aberrativo, n~ao permitir que seja inserido noomputador, nessa ondi�~ao". �Areas posteriores de \inonsiênia" s~ao impenetr�aveis at�e que outrasmais antigas sejam apagadas.A quantidade de desonforto experimentada pelo paiente �e m��nima. Ele �e repelido prinipalmentepor omandos engrâmios que imp~oem emo�~oes e rea�~oes de diversas maneiras.8



Num Liberado, o aso n~ao progrediu at�e ao ponto de reorda�~ao ompleta. Em um Clear, existeuma mem�oria ompleta de toda a vida, om o bônus adiional de que ele possui uma reorda�~aofotogr�a�a om or, movimento, som, et., al�em de uma apaidade omputaional �otima.As doen�as psiossom�atias do Liberado s~ao reduzidas, normalmente, at�e um n��vel em que deixamde o inomodar da�� em diante. Em um Clear, as doen�as psiossom�atias deixaram de existir e n~aovoltam a apareer, visto que a verdadeira fonte destas foi permanentemente anulada.O Liberado de Dian�etia �e ompar�avel ao indiv��duo normal orrente ou aima. O Clear deDian�etia ompara-se om o normal orrente da mesma maneira que o normal orrente se omparaom o indiv��duo severamente insano.Dian�etia eluida v�arios problemas om as suas numerosas desobertas, os seus axiomas, a suaorganiza�~ao e a sua t�enia. No deurso do seu desenvolvimento foram-lhe atirados muitos dadosespantosos, pois quando algu�em lida om as leis naturais e om as realidades mensur�aveis, queproduzem resultados espe���os e invari�aveis, �e preiso aeitar aquilo a que a Natureza lhe reserva,n~ao aquilo que �e agrad�avel ou desejado. Quando algu�em lida om fatos em vez de teorias e ontempla,pela primeira vez, os meanismos da a�~ao humana, h�a v�arias oisas que o onfundem, tal omoaonteeu om Harvey e as palpita�~oes do ora�~ao e om Pasteur em rela�~ao �as a�~oes das leveduras.O sangue n~ao irulava porque o Harvey dizia que este poderia fazê-lo, nem sequer irulava porele dizer que este irulava. O sangue irulava e tinha estado a irular durante �eones. Harvey foisu�ientemente inteligente e observador para o desobrir, e a mesma oisa aonteeu om Pasteur eoutros exploradores daquilo que antes era desonheido ou que ainda n~ao fora on�rmado.Em Dian�etia, o fato de que a mente anal��tia era algo inerentemente perfeito e que ontinuavaestruturalmente apaz de ser restaurada �a opera�~ao plena, n~ao foram os dados menos importantesa serem desobertos. Que o ser humano era bom, omo se determinou atrav�es de pesquisa rigorosa,aabou por n~ao ser uma grande surpresa. Mas que um indiv��duo n~ao-aberrado era vigorosamenterepelido pelo mal e que mesmo assim adquiria uma enorme for�a era espantoso, porque tinha-sepresumido inorretamente e durante muito tempo que a aberra�~ao era a raiz da for�a e da ambi�~ao,segundo as autoridades no assunto desde os tempos de Plat~ao. Que o ser humano ontinha um mea-nismo que registrava tudo om uma preis~ao diab�olia, quando ele estava visivelmente \inonsiente"e segundo todos os testes presum��veis, era surpreendente e digno de nota.Para o leigo, a rela�~ao entre a vida pr�e-natal e a fun�~ao mental ainda n~ao tinha sido ompletamentedesartada, pois durante s�eulos inont�aveis as pessoas preoupavam-se om a \inuênia pr�e-natal".Para o psiquiatra, o psi�ologo e o psianalista, a mem�oria pr�e-natal j�a era h�a muito tempo um fatoaeito, pois todos onordavam que as \mem�orias do �utero" inueniavam a mente do indiv��duoadulto. Mas, para Dian�etia, o aspeto pr�e-natal surgiu ompletamente de surpresa: uma observa�~aoindesejada e inoportuna naquela altura. Apesar das ren�as existentes - as quais n~ao s~ao fatosient���os - de que o feto tinha mem�oria, o psiquiatra e outros pro�ssionais areditavam, igualmente,que a mem�oria n~ao poderia existir em um ser humano at�e que a bainha de mielina fosse formada emredor dos nervos. Isto era t~ao onfuso para Dian�etia omo foi para a psiquiatria. Depois de muitotrabalho, realizado ao longo de alguns anos, Dian�etia estabeleeu om preis~ao a inuênia exataque a vida pr�e-natal viria a ter mais tarde na mente.Existir~ao aqueles que, n~ao estando devidamente informados, dir~ao que Dian�etia \aeita e are-dita" na mem�oria pr�e-natal. Para al�em do fato de que uma iênia exata n~ao \aredita", massim estabelee e prova fatos, pode-se dizer enfatiamente que Dian�etia n~ao aredita na mem�oriapr�e-natal. Dian�etia teve de invadir o ampo da itologia e da biologia e teve de formar muitasonlus~oes atrav�es da pesquisa; teve de loalizar e estabeleer tanto a mente reativa omo os banosde engramas oultos que nuna foram anteriormente onheidos, antes de se deparar om problemas\pr�e-natais". Tinha-se desoberto que, provavelmente, a grava�~ao dos engramas era feita ao n��velelular, que o bano de engramas estava ontido nas �elulas. Desobriu-se depois que as �elulas, ao sereproduzirem no interior do organismo de uma gera�~ao para a seguinte, aparentemente transporta-9



vam onsigo os seus pr�oprios banos de mem�oria. As �elulas s~ao o primeiro esal~ao de estrutura, s~aoos elementos onstrutivos b�asios. Elas onstroem a mente anal��tia. Elas operam, omo o hiote,a mente reativa. Onde existem �elulas humanas, existem engramas poteniais. As �elulas humanasome�am om o zigoto, prosseguem o seu desenvolvimento om o embri~ao, tornam-se no feto e, por�m, no bebê. Cada est�agio deste desenvolvimento �e apaz de rea�~ao. Cada est�agio no resimento daolônia de �elulas tem �elulas ompletas que s~ao apazes de registrar engramas. Em Dian�etia n~aose onsidera a mem�oria pr�e-natal, uma vez que os banos padr~ao, que um dia aabar~ao por serviro analisador ompletado do bebê, da rian�a e do ser humano, n~ao est~ao eles pr�oprios ompletos.No que diz respeito �a terapia de Dian�etia n~ao existe \mem�oria" nem \experiênia" antes da bainhados nervos estar desenvolvida. Mas a terapia de Dian�etia lida om engramas, n~ao om mem�orias,om grava�~oes, n~ao om experiênias. E onde quer que existam �elulas humanas pode ser demons-trada a possibilidade da oorrênia de engramas e, quando a dor f��sia est�a presente, ent~ao pode-sedemonstrar que foram riados engramas.O engrama �e um registro semelhante �as indenta�~oes nas ranhuras de um diso fonogr�a�o: �eum registro ompleto de tudo aquilo que oorreu durante o per��odo de dor. Com as suas t�enias,Dian�etia pode loalizar qualquer engrama que as �elulas tenham oultado e durante a terapia opaiente ir�a muitas vezes desobrir que est�a na linha do tempo elular pr�e-natal. Ele loalizar�aengramas nessa �area e apenas vai at�e l�a porque existem l�a engramas. O nasimento �e um engrama e,em Dian�etia, este �e reuperado omo uma grava�~ao, n~ao omo uma mem�oria. Atrav�es do retorno eda extens~ao elular da linha do tempo, o armazenamento de dor no zigoto pode ser, e �e, reuperado.N~ao �e uma mem�oria. Essa dor foi impingida �a mente anal��tia e obstruiu os banos padr~ao onde amem�oria est�a armazenada. Isto �e muito diferente de uma mem�oria pr�e-natal. Dian�etia reuperaengramas pr�e-natais e veri�a que estes s~ao respons�aveis por muita aberra�~ao, tamb�em desobreque as saudades do �utero n~ao se enontram presentes em nenhum paiente, mas que por vezes osengramas ordenam um retorno a este, tal omo aontee em determinadas psioses regressivas quetentam refazer o orpo para que este volte a ser um feto.Este tema da vida pr�e-natal �e disutido bastante extensivamente nesta sinopse, para dar umaperspetiva sobre este assunto ao leitor. Estamos a lidar aqui om uma iênia exata, om axiomaspreisos e om novos m�etodos de aplia�~ao. Atrav�es destes, n�os adquirimos um ontrole sobrea aberra�~ao e as doen�as psiossom�atias. E om estes, n�os damos um passo evoluion�ario nodesenvolvimento humano, que o oloa no pr�oximo est�agio aima dos seus parentes afastados doreino animal.0.3 Como Ler este LivroDian�etia �e uma aventura. �E uma explora�~ao da Terra In�ognita, a mente humana, aquele reinovasto e at�e agora desonheido situado um ent��metro atr�as da nossa fronte.As desobertas e desenvolvimentos que possibilitaram a formula�~ao de Dian�etia ouparam muitosanos de pesquisa exata e testes uidadosos. Foi explora�~ao, tamb�em foi onsolida�~ao. O aminho est�adesbravado, as rotas est~ao su�ientemente artografadas para que voê viaje em seguran�a dentroda sua pr�opria mente e a�� reupere todo o seu potenial inerente que, sabemos agora, n~ao �e baixo,mas sim muito, muito elevado. �A medida que progride na terapia, a sua aventura ser�a saber porque�e que voê fez o que fez, quando o fez, saber o que ausou aqueles Medos Sinistros e Desonheidosque lhe surgiam em pesadelos quando rian�a; saber onde se enontram os seus momentos de dor eprazer. H�a muita oisa que um indiv��duo n~ao sabe sobre si pr�oprio, sobre os seus pais e sobre os seus\motivos". Algumas das oisas que vai desobrir poder~ao espant�a-lo, pois os dados mais importantesda sua vida talvez n~ao sejam mem�orias, mas sim engramas nas profundezas oultas da sua mente:n~ao artiulados, mas apenas destrutivos. 10



Enontrar�a muitas raz~oes pelas quais \n~ao pode melhorar" e saber�a, mais tarde, quando enontraras frases mandantes nos engramas, omo essas raz~oes s~ao divertidas, espeialmente para si.Dian�etia n~ao �e uma aventura solene. Apesar de ter a ver om sofrimento e perda, aaba sempreem riso - t~ao tolas e mal interpretadas eram as oisas que ausavam o infort�unio.A sua primeira viagem �a sua pr�opria Terra In�ognita ser�a atrav�es das p�aginas deste livro. Ve-ri�ar�a, �a medida que lê, que muitas oisas que \voê sempre soube que eram assim" est~ao aquiartiuladas. Fiar�a ontente por saber que, em muitos dos seus oneitos da existênia, voê n~aodefendia opini~oes, mas sim fatos ient���os. Enontrar�a tamb�em muitos dados que s~ao onheidosde todos desde h�a muito tempo, e possivelmente onsiderar�a que estes est~ao longe de ser novidadee ter�a tendênia a subestim�a-los. Sem d�uvida que a subestima�~ao desses fatos impediu-os de seremvaliosos, independentemente de h�a quanto tempo s~ao onheidos, pois um fato nuna �e importantesem uma avalia�~ao adequada e sem a sua rela�~ao exata om outros fatos. Neste livro, voê est�a aseguir uma vasta rede de fatos que, ao se estender, pode ser vista omo abrangendo todo o ampohumano em todos os seus afazeres. Felizmente, voê n~ao preisa de se preoupar em seguir nenhumadessas linhas para muito longe, antes de ter hegado ao �m. E ent~ao, estes horizontes alargar-se-~aoo su�iente para satisfazer qualquer pessoa.Dian�etia �e um assunto amplo, mas apenas porque o pr�oprio humano �e um assunto amplo. Aiênia do seu pensamento n~ao pode deixar de abranger todas as suas a�~oes. Atrav�es de umaompartimenta�~ao e rela�~ao uidadosa de dados, o ampo foi mantido su�ientemente estreito paraser seguido om failidade. A maior parte deste manual falar�a, sem qualquer men�~ao espe���a,aera de si, da sua fam��lia e dos seus amigos, pois voê vai enontr�a-los aqui e �ar�a a onheê-los.Neste volume n~ao se fez qualquer esfor�o por usar frases ressonantes ou retumbantes, poliss��labosde sobrolho arregado ou um desapego professoral. Quando se est�a a dar respostas simples n~ao �epreiso tornar a omunia�~ao mais dif��il do que �e neess�ario para transmitir as id�eias. Utilizou-seuma \linguagem b�asia", grande parte da nomenlatura �e oloquial; al�em de n~ao se ter empregadoo pedantismo, tamb�em se optou por ignor�a-lo. Este volume omunia om v�arios estratos soiaise pro�ss~oes; n~ao se observaram as nomenlaturas preferidas de ningu�em, uma vez que tal empregoimpediria a ompreens~ao de outros. Por isso, senhor psiquiatra, seja indulgente onoso quandon~ao usamos a sua estrutura, pois aqui n~ao preisamos de estrutura; seja indulgente onoso, senhordoutor, quando hamamos onstipa�~ao a uma onstipa�~ao e n~ao uma inama�~ao atarral do tratorespirat�orio, pois isto �e, essenialmente, engenharia e estes engenheiros s~ao apazes de dizer qualqueroisa. E voê, senhor letrado, n~ao gostaria de ser sobrearregado om os sinais de somat�orios e om asequa�~oes Lorentz-Fritzgerald-Einstein, por isso, n�os n~ao vamos sobrearregar o leitor menos puristaom a gram�atia hegeliana ienti�amente imposs��vel, que insiste na existênia fatual de absolutos.O plano do livro poderia ser representado omo um one que ome�a om uma simpliidade eque dese para uma aplia�~ao mais ampla. Este livro segue, mais ou menos, os passos reais dodesenvolvimento de Dian�etia. Primeiro, houve o Prin��pio Dinâmio da Existênia, depois o seusigni�ado, depois a fonte de aberra�~ao e �nalmente a aplia�~ao de tudo omo terapia e as t�enias deterapia. Voê n~ao ahar�a nada disto muito dif��il. Foi o originador que teve a di�uldade. Voê deviater visto as primeiras equa�~oes e postulados de Dian�etia! �A medida que a pesquisa foi progredindoe o ampo se foi desenvolvendo, Dian�etia ome�ou a simpli�ar-se. Esta �e uma garantia razo�avelde que se est�a em um aminho reto de iênia. S�o as oisas mal onheidas �e que se tornam maisomplexas �a medida que se vai trabalhando nelas.Sugerimos que leia este livro at�e ao �m. Quando hegar ao �m, j�a dever�a ter um exelente dom��niodo assunto. O livro est�a organizado de modo que isso aonte�a. Cada fato relaionado om a terapiade Dian�etia �e apresentado de v�arias maneiras e introduzido repetidamente. Deste modo, os fatosimportantes ter~ao sido levados �a sua aten�~ao. Quando terminar o livro, poder�a voltar ao prin��pio,examin�a-lo e estudar aquilo que aha que preisa de saber.11



Quase toda a �loso�a b�asia e ertamente todas as deriva�~oes da mat�eria prinipal de Dian�etiaforam exlu��das desta obra, em parte porque este volume tinha de ser menor que meio milh~aode palavras e em parte porque o lugar delas �e em um livro separado, onde podem reeber umaapresenta�~ao adequada. N~ao obstante, enontrar�a neste volume o âmbito da iênia, al�em da terapiapropriamente dita.Voê est�a a ome�ar uma aventura. Trate-a omo uma aventura. E oxal�a que nuna mais seja omesmo.
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Cap��tulo 1O Âmbito da Dian�etiaUma iênia da mente �e um objetivo que tem absorvido milhares de gera�~oes humanas. Ex�eritos,dinastias e iviliza�~oes inteiras pereeram por n~ao a possu��rem. Roma desfez-se em p�o por esta lhefaltar. A China nada em sangue por neessitar desta iênia. E no arsenal h�a uma bomba atômia,om a sua ogiva esperan�osa, ompletamente armada e om total ignorânia dela.Nenhuma busa foi prosseguida mais inexoravelmente ou foi mais violenta. Nenhuma tribo pri-mitiva, por mais ignorante que fosse, deixou de reonheer o problema omo sendo um problema,nem deixou de apresentar pelo menos uma tentativa de formula�~ao. Hoje enontramos o abor��geneda Austr�alia a substituir uma iênia da mente por um \ristal de ura m�agio". O xam~a da Gui-ana Inglesa tenta substituir as leis mentais om a sua an�~ao mon�otona e o haruto onsagrado. Otambor pulsante do xam~a Goldi substitui uma t�enia adequada para aliviar a falta de serenidadenos paientes.A Idade de Ouro e iluminada da Gr�eia tinha, apesar de tudo, apenas supersti�~ao nos seusprinipais sanat�orios para as doen�as mentais, o templo de Asl�epio. O m�aximo que os romanospodiam fazer pela paz de esp��rito dos doentes era apelar aos Penates, as divindades dom�estias, ouofereer sarif��ios a Febris, a deusa das febres. E s�eulos mais tarde, podemos enontrar um reide Inglaterra nas m~aos de exoristas, que prouravam ur�a-lo dos seus del��rios ao expulsarem osdemônios que o possu��am.Desde os tempos mais remotos at�e ao presente, na tribo mais primitiva ou na iviliza�~ao maismagni�amente ornamentada, o ser humano tem-se enontrado em um estado de impotênia temerosaquando onfrontado om os fenômenos de doen�as estranhas ou aberra�~oes. O seu desespero nos seusesfor�os para tratar o indiv��duo alterou-se muito pouo durante toda a sua hist�oria e, at�e meados destes�eulo XX, as perentagens de al��vio, em termos de perturba�~oes mentais individuais, foram iguais aossuessos dos xam~as onfrontados om os mesmos problemas. Segundo um esritor moderno, o �unioavan�o da psioterapia foi arranjar aposentos mais limpos para os louos. Em termos de brutalidadeno tratamento dos insanos, os m�etodos do xam~a ou de Bedlam1 foram bastante superados pelast�enias \ivilizadas" de destrui�~ao dos teidos nervosos om a violênia do hoque e da irurgia- tratamentos que n~ao eram justi�ados pelos resultados obtidos e que n~ao teriam sido toleradosna soiedade primitiva mais ruel, uma vez que reduzem a v��tima a um mero estado de morto-vivo,destruindo a maior parte da sua personalidade e ambi�~ao e transformando-a em nada mais do que umanimal ontrol�avel. Longe de ser uma r��tia �as pr�atias do \neuroirurgi~ao", da opera�~ao de pun�~ao2,e do piador de gelo que ele en�a e tore nas mentes insanas, estas pr�atias s~ao apresentadas aquiapenas para demonstrar a profundidade do desespero a que o ser humano pode hegar ao defrontar-se1Livro: \Psiquiatria (Materialista) uma Ind�ustria de Morte (Mental)", Cap��tulo 1: \Uma hist�oria ruel", Item1.1: \As origens da psiquiatria", Par�agrafo 5.2Livro: \Psiquiatria (Materialista) uma Ind�ustria de Morte (Mental)", Cap��tulo 2: \Tratamentos brutais", Item2.1.2: \A opera�~ao pun�~ao". 13



om o problema aparentemente insol�uvel das mentes perturbadas.Na esfera mais vasta das soiedades e na�~oes, a falta dessa iênia da mente nuna foi t~ao evidente;porque as iênias f��sias, avan�ando impensadamente muito �a frente da apaidade humana paraompreender o ser humano, deram-lhe armas terr��veis e e�azes que apenas aguardam outra elos~aoda insanidade soial da guerra.Estes problemas n~ao s~ao ligeiros: enontram-se atravessados no aminho de ada humano; aguar-dam juntamente om o seu futuro. Desde que o ser humano reonheeu que a sua prinipal superi-oridade sobre o reino animal era uma mente pensante, desde que ele ompreendeu que a sua menteera a sua �unia arma, ele prourou, ponderou e postulou, esfor�ando-se por enontrar uma solu�~ao.Tal omo um puzzle espalhado por uma m~ao desuidada, as equa�~oes que levariam a uma iêniada mente e, aima disso, levariam a uma iênia mestra do universo, foram reformuladas vezes semonta. Algumas vezes seriam unidos dois fragmentos. Outras vezes, omo no aso da Idade de Ouroda Gr�eia, onstru��a-se uma se�~ao inteira. O �l�osofo, o xam~a, o urandeiro, o matem�atio: ada umdeles olhou para as pe�as. Alguns aharam que elas deviam pertener a puzzles diferentes. Outrospensaram que perteniam todas ao mesmo puzzle. Alguns disseram que havia realmente seis puzzles;outros disseram que eram dois. E as guerras prosseguiram e as soiedades adoeeram ou foramdispersas, e esreveram-se doutos livros sobre as hordas de louos que n~ao paravam de reser.Com os m�etodos de Baon, om a matem�atia de Newton, as iênias f��sias progrediram, onso-lidando e ampliando as suas fronteiras. E tal omo um batalh~ao negligente, que n~ao se importa omo n�umero de �leiras aliadas que exp~oe �a destrui�~ao pelo inimigo, os estudos da mente �avam paratr�as.Mas, a�nal, h�a apenas um determinado n�umero de pe�as em qualquer puzzle. Antes e depois deFranis Baon, Herbert Spener e de mais alguns indiv��duos, muitas das pequenas se�~oes tinham sidojuntadas e muitos fatos orretos tinham sido observados.Para se aventurar nos milhares de vari�aveis que ompunham esse puzzle, o ser humano s�o preisavade distinguir o erto do errado, o verdadeiro do falso e usar todo a Humanidade e a Natureza omoo seu tubo de ensaio.De que se deve ompor uma iênia da mente?1. Uma resposta para o objetivo do pensamento.2. Uma �unia fonte de todas as insanidades, psioses, neuroses, ompuls~oes, repress~oes e per-turba�~oes soiais.3. Uma prova ient���a invari�avel quanto �a natureza b�asia da mente humana e os dados b�asiosdo seu funionamento.4. T�enias (a arte de aplia�~ao) pelas quais a fonte �unia que foi desoberta poderia ser invaria-velmente urada; exetuando, �e laro, as insanidades dos �erebros ou sistemas nervosos malfor-mados, obliterados ou patologiamente feridos e, partiularmente, as psioses iatrogênias (asprovoadas pelos m�edios e que envolvem a destrui�~ao do pr�oprio �erebro vivo).5. M�etodos de preven�~ao da perturba�~ao mental.6. A ausa e a ura de todas as doen�as psiossom�atias, que abrangem, segundo alguns, 70por ento dos males humanos lassi�ados. Tal iênia exederia as ondi�~oes mais severaspreviamente estipuladas para ela em qualquer �epoa, mas qualquer omputa�~ao sobre o assuntodeveria desobrir que uma iênia da mente deveria ser apaz de ser e de fazer exatamente estasoisas. 14



Uma iênia da mente, para ser verdadeiramente digna desse nome, deveria estar no mesmo planoque a f��sia e a qu��mia, quanto a preis~ao experimental. N~ao poderia haver \asos espeiais" deexe�~oes �as suas leis. N~ao poderia haver qualquer reurso �a Autoridade. A bomba atômia explodequer Einstein dê ou n~ao a sua permiss~ao. As pr�oprias leis da Natureza regulam a explos~ao dessabomba. Os t�enios, apliando t�enias derivadas de leis naturais desobertas, podem fazer uma ouum milh~ao de bombas atômias, todas iguais.Depois do orpo de axiomas e da t�enia ter sido organizado e de estar a funionar omo umaiênia da mente a par das iênias f��sias, desobrir-se-ia que esta tem pontos de onordânia sobreo pensamento om quase todas as esolas de pensamento que alguma vez existiram. Isto tamb�em �euma virtude e n~ao um defeito.Embora simples, Dian�etia faz, e �e, as seguintes oisas:1. �E uma iênia do pensamento organizada, onstru��da sobre axiomas de�nidos: delara�~oes deleis naturais da mesma ordem que as leis das iênias f��sias.2. Contêm uma t�enia terapêutia om a qual todas as doen�as mentais inorgânias e todas asdoen�as psiossom�atias orgânias podem ser tratadas, om a erteza de ura ompleta emasos n~ao seleionados.3. Produz uma ondi�~ao de apaidade e raionalidade para o ser humano muito al�em da normaorrente aentuando o seu vigor e personalidade em vez de os destruir.4. Dian�etia d�a uma ompreens~ao ompleta das potenialidades totais da mente, desobrindo queestas s~ao muito superiores ao que se supunha no passado.5. A natureza humana b�asia �e desoberta em Dian�etia ao inv�es de ser adivinhada ou postulada,visto que essa natureza b�asia pode ser totalmente posta em a�~ao em qualquer indiv��duo. Edesobriu-se que essa natureza b�asia �e boa.6. A �unia fonte de perturba�~ao mental �e desoberta e demonstrada em uma base l��nia oulaboratorial por Dian�etia.7. A extens~ao apaidade de armazenagem e de reorda�~ao da mem�oria humana �e �nalmenteestabeleida por Dian�etia.8. As apaidades totais de grava�~ao da mente s~ao desobertas por Dian�etia, onluindo-se queestas s~ao bastante diferentes das suposi�~oes anteriores.9. Dian�etia apresenta a teoria n~ao mirobiana da doen�a, omplementando a bioqu��mia e a obrade Pasteur sobre a teoria mirobiana, para abranger esse ampo.10. Com Dian�etia termina a \neessidade" de destruir o �erebro por meio de hoque ou irurgiapara obter a \doilidade" dos paientes mentais e para os \ajustar".11. EmDian�etia existe uma explia�~ao funional dos efeitos �siol�ogios das drogas e das substâniasend�orinas, e muitos dos problemas apresentados pela endorinologia s~ao respondidos.12. V�arios estudos eduativos soiol�ogios, pol��tios, militares e outros estudos humanos s~ao me-lhorados por Dian�etia.13. O ampo da itologia, bem omo outros ampos da pesquisa, �e auxiliado por Dian�etia.Isto �e ent~ao um esqueleto geral do que seria o âmbito de uma iênia da mente e de qual �e oâmbito de Dian�etia. 15
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Cap��tulo 2O ClearEm dian�etia o indiv��duo �otimo �e hamado Clear. Esta palavra apareer�a muitas vezes neste volume,portanto, ser�a bom dediar-lhe algum tempo, aqui logo de in��io, para estabeleer exatamente aquiloa que se pode hamar um Clear, o objetivo da terapia de Dian�etia.Um Clear pode ser testado quanto a toda e qualquer psiose, neurose, ompuls~ao e repress~ao (todaselas aberra�~oes) e pode ser examinado em rela�~ao a quaisquer doen�as autogênias (autogeradas)referidas omo doen�as psiossom�atias. Esses testes on�rmam que o Clear est�a totalmente livredessas doen�as ou aberra�~oes. Testes adiionais a sua inteligênia indiam que esta est�a muito aimada norma orrente. A observa�~ao da sua atividade demonstra que ele prossegue a existên��a omvigor e satisfa�~ao.Al�em disso, esses resultados podem ser obtidos em uma base omparativa. Um indiv��duo neur�otio,que tamb�em tenha doen�as psiossom�atias, pode ser testado quanto a essas aberra�~oes e doen�as,omprovando a existênia delas. Ele pode ent~ao reeber terapia de Dian�etia om a �nalidade delarear essas neuroses e doen�as. No �m, ele pode ser examinado, obtendo os resultados aima itados.A prop�osito, esta �e uma experiênia que foi efetuada muitas vezes om resultados invari�aveis. O fato,de que todos os indiv��duos dotados de sistemas nervosos orgânios intatos respondem desse modoao lareamento de Dian�etia, �e uma quest~ao de teste laboratorial.Al�em disso, o Clear possui atributos, fundamentais e inerentes, mas nem sempre dispon��veis emum estado n~ao lareado, uja existênia no humano n~ao se suspeitava e que n~ao foram inlu��dos emestudos anteriores sobre as suas apaidades e omportamento.Em primeiro lugar, h�a a quest~ao das perep�~oes. Mesmo as pessoas supostamente normais nemsempre vêem as ores ompletas, ouvem os tons inteiros ou têm uma perep�~ao �otima om os seus�org~aos de olfato, paladar, tato e sensa�~ao orgânia.Estas s~ao as prinipais linhas de omunia�~ao om o mundo �nito que a maioria das pessoasreonhee omo realidade. Um oment�ario interessante �e que, embora os observadores preedentessentissem que enarar a realidade era uma neessidade absoluta se o indiv��duo aberrado quisesse �ars~ao, n~ao foi apresentada nenhuma de�ni�~ao de omo isto devia ser feito. Para se enarar a realidadeno presente ter-se-ia, ertamente, de ser apaz de a sentir atrav�es dos anais de omunia�~ao maisvulgarmente usados pelo humano nas suas atividades.Qualquer uma das perep�~oes humanas podem ser aberradas por perturba�~oes ps��quias que senegam a permitir que as sensa�~oes reebidas sejam aptadas pela por�~ao anal��tia da mente doindiv��duo. Por outras palavras, embora seja poss��vel que nada esteja errado nos meanismos dereep�~ao de ores, podem existir iruitos na mente que apagam as ores antes de permitir que aonsiênia veja o objeto. Veri�ar-se-�a que o daltonismo �e relativo ou existe em graus, de tal modoque as ores pareem ser menos brilhantes, embotadas ou, no m�aximo, estar~ao totalmente ausentes.Qualquer indiv��duo onhee pessoas para quem as ores \vivas" s~ao detest�aveis e pessoas que as17



onsideram insu�ientemente \vivas" para serem notadas. Este grau vari�avel de daltonismo n~aofoi reonheido omo um fator ps��quio, mas quando isto foi notado, de algum modo, assumiu-senebulosamente que se tratava de algum tipo de ondi�~ao da mente.H�a pessoas para quem os barulhos s~ao bastante inômodos, para quem, por exemplo, o gemidoinsistente de um violino se assemelha a uma broa a perfurar o t��mpano; e h�a aquelas para queminquenta violinos, a toarem bem alto, seria uma oisa relaxante; e h�a aquelas que, diante de umviolino, expressam desinteresse e t�edio; e h�a outras para quem o som de um violino, mesmo que estejaa toar uma melodia muito intriada, paree uma monotonia. Estas diferen�as de perep�~ao sônia(ouvido) foram, tal omo a or e outros erros visuais, atribu��das �a natureza inerente, �a de�iêniaorgânia ou n~ao foram atribu��das a oisa alguma.De forma semelhante, os heiros, as sensa�~oes t�ateis, as perep�~oes orgânias, a dor e a gravidadevariam ampla e aleatoriamente de pessoa para pessoa. Um exame r�apido dos nossos amigos mostrar-nos-�a que existem enormes diferen�as de perep�~ao para est��mulos idêntios. Uma pessoa aha que oheiro de um peru no forno �e maravilhoso, outra heira-o om indiferen�a e outra poder�a nem sequeronsegui-lo heirar. E, omo aso extremo, outra pessoa poder�a a�rmar que o peru a assar heira a�oleo para abelo.At�e obtermos Clears, a raz~ao da existênia de tais diferen�as permaneer�a obsura, pois, nasua grande maioria, essas qualidades e quantidades aleat�orias de perep�~ao devem-se �a aberra�~ao.Gra�as a experiênias agrad�aveis no passado e �a sensibilidade inerente, haver�a alguma diferen�a entreos Clears e n~ao se deve presumir automatiamente que a resposta de um Clear seja um meio-termoestandardizado e ajustado, que foi o objetivo p�alido e odioso de doutrinas do passado. O Clear obt�emuma resposta m�axima ompat��vel om o seu pr�oprio desejo pela resposta. A ordite a arder aindalhe heira a perigo, mas n~ao o p~oe doente. Um peru a assar heira-lhe bem, se ele tiver fome e gostarde peru, e nessa altura o seu heiro passa a ser muito agrad�avel. Os violinos toam melodias e n~aomonotonias, n~ao provoam dor e s~ao plenamente apreiados, se o Clear apreiar violinos por umaquest~ao de gosto - se n~ao os apreiar, ele apreiar�a timbales, saxofones ou de fato, onforme a suadisposi�~ao, n~ao apreiar�a nenhuma m�usia em absoluto.Por outras palavras, h�a duas vari�aveis em a�~ao. Uma, a mais aleat�oria, �e a vari�avel ausada pelasaberra�~oes. A outra, bastante raional e ompreens��vel, e ausada pela personalidade.Assim, as perep�~oes de um aberrado1 (indiv��duo n~ao-Clareado) diferem grandemente daquelasdo indiv��duo Clareado (n~ao-aberrado).No entanto, h�a as diferen�as dos �org~aos de perep�~ao e os erros oasionados por estes. Algunsdestes erros, um m��nimo, s~ao orgânios: t��mpanos perfurados n~ao s~ao meanismos de grava�~ao sonoraompetentes. A maioria dos erros per�eptios (mensagens sensoriais) na esfera orgânia �e ausadapor erros psiossom�atios.Em toda a parte n�os vemos �oulos em ima de narizes, at�e em rian�as. A maioria desses �oulosest�a empoleirada na ara em um esfor�o para orrigir uma ondi�~ao que o pr�oprio orpo est�a alutar por desorrigir novamente. A vis~ao, quando se entra no est�agio dos �oulos (n~ao devido aos�oulos), est�a a deteriorar-se om base no prin��pio psiossom�atio. E esta observa�~ao �e quase t~aoirrespons�avel omo a delara�~ao de que as ma�~as, quando aem das �arvores, normalmente obedeem�a gravidade. Uma das oisas inidentais que aonteem a um Clear �e que a sua vis~ao, se era m�aquando aberrado, geralmente melhora aentuadamente e, se reeber alguma aten�~ao, om o temporeuperar�a a perep�~ao �otima. (Longe de ser um argumento do oulista ontra Dian�etia, istoassegura bons neg�oios, pois sabe-se de Clears que no �m do tratamento tiveram de omprar inopares de �oulos em r�apida suess~ao, para ompensar a vis~ao que se foi ajustando, e muitos aberrados,quando Clareados j�a tarde na vida, estabilizam, em termos oulares, em um m�aximo que est�a umpouo abaixo do �otimo.)1Aberrado �e um neologismo que signi�a uma pessoa aberrada.18



Num aberrado, a vis~ao foi reduzida em uma base orgânia pelas suas aberra�~oes, de modo queestas tamb�em reduziram o funionamento �otimo do pr�oprio �org~ao de perep�~ao. Com a remo�~ao dasaberra�~oes, testes repetidos provaram que o orpo faz um esfor�o valente para reonstruir o �otimo.Al�em de outros per�eptios, o ouvido varia organiamente em uma faixa larga. Dep�ositos de�alio, por exemplo, podem fazer os ouvidos \zumbir" inessantemente. A remo�~ao das aberra�~oespermite ao orpo ir-se reajustando em dire�~ao ao ponto �otimo que este pode alan�ar: o dep�ositode �alio desaparee e os ouvidos param de zumbir. Mas para al�em deste aso espe���o, existemgrandes diferen�as no ouvido em termos de base orgânia. Tanto orgânia omo aberrativamente, oouvido pode tornar-se extremamente ampliado ou muito inibido, podendo uma pessoa ouvir passos aum quarteir~ao de distânia omo uma oisa normal, e outra n~ao ouvir um bombo a trovejar �a portada sua usa.Que as v�arias perep�~oes diferem bastante de um indiv��duo para outro em uma base aberrativa epsiossom�atia �e a menos importante das desobertas aqui delineadas. A apaidade de reordar �ede longe muito mais fant�astia na sua varia�~ao de pessoa para pessoa.Um proesso de reordar inteiramente novo, que era inerente �a mente mas que n~ao tinha sidonotado, foi desoberto no proesso de observa�~ao de Clears e aberrados. Este proesso de reorda�~ao,no seu sentido mais pleno, apenas �e poss��vel em uma pequena propor�~ao de aberrados. Contudo, emum Clear, este �e standard. Naturalmente, n~ao se faz aqui nenhuma insinua�~ao de que os s�abios dopassado foram pouo observadores. Estamos aqui a lidar om um objeto de inspe�~ao inteiramentenovo e at�e agora inexistente: o Clear. Aquilo que um Clear pode fazer failmente, muitas pessoasonseguiram fazer parialmente, de tempos a tempos, no passado.Uma apaidade inerente, n~ao ensinada, dos meanismos de lembran�a da mente pode ser desig-nada, omo uma palavra t�enia de Dian�etia, por retorno. �E usada no sentido dado pelo diion�ario,aresentando-se o fato de que a mente a possui, omo uma fun�~ao normal de lembran�a, omo sesegue: a pessoa pode \enviar" uma por�~ao da sua mente a um per��odo do passado em uma basemental ou em uma ombina�~ao mental e f��sia, e pode reexperimentar inidentes que oorreram noseu passado, do mesmo modo e om as mesmas sensa�~oes que antes. Em tempos passados, umaarte onheida omo hipnotismo usava uma oisa hamada \regress~ao" em sujeitos hipnotizados; ohipnotizador mandava o sujeito voltar, utilizando uma de duas maneiras, a inidentes no seu passado.Isto era feito om t�enias de transe, drogas e uma tenologia onsider�avel. Era poss��vel mandar osujeito hipnotizado voltar \inteiramente" a um determinado momento, de modo que ele tinha toda aaparênia de ter a idade a que foi retornado, sendo aparentes apenas as fauldades e reorda�~oes queele possu��a nesse momento: hamou-se a isto \revivi�a�~ao" (reviver). A \regress~ao" era uma t�eniapela qual, parte do Eu do indiv��duo permaneia no presente e parte voltava ao passado. Supunha-seque estas apaidades da mente apenas eram naturais no hipnotismo, sendo apenas usadas na t�eniahipn�otia. Esta arte �e muito antiga, remontando milhares de anos atr�as, e existe hoje em dia na �Asiaomo existiu, aparentemente, desde o in��io dos tempos.Aqui, a \regress~ao" �e substitu��da por retorno, porque esta n~ao �e uma oisa ompar�avel e porquea \regress~ao", omo palavra, tem alguns signi�ados negativos que interromperiam o seu uso. EmDian�etia, a \revivi�a�~ao" �e substitu��da por reviver porque, em Dian�etia, os prin��pios do hipno-tismo enontram-se expliados e, omo ser�a exposto posteriormente, o hipnotismo n~ao �e usado naterapia de Dian�etia.Assim, a mente tem uma outra apaidade para lembrar. Parte da mente pode \retornar", mesmoquando a pessoa est�a ompletamente desperta, e reexperimentar inidentes passados na sua ��ntegra.Se quiser fazer um teste, tente-o em v�arias pessoas at�e desobrir uma que o fa�a failmente. Comple-tamente desperta, ela pode \retornar" a momentos do seu passado. At�e que lhe pe�am que o fa�a,ela provavelmente n~ao saber�a que tem essa apaidade. Se a tivesse, ela provavelmente pensaria quetoda a gente podia fazer isso (o tipo de suposi�~ao que impediu que grande parte destes dados fossedesoberta antes). Ela pode voltar a um tempo em que estava a nadar e nadar om plena reorda�~ao19



auditiva, om a vis~ao, o paladar, o heiro, a sensa�~ao orgânia, o tato, et.Um avalheiro \douto" uma vez gastou algumas horas a demonstrar a um grupo que a reorda�~aode um heiro omo sensa�~ao, por exemplo, era totalmente imposs��vel, uma vez que a \neurologiaprovou que os nervos olfativos n~ao estavam ligados ao t�alamo". Duas pessoas nessa reuni~ao deso-briram esta apaidade de retornar e, apesar desta prova, o douto avalheiro ontinuou a a�rmar quea reorda�~ao olfativa era imposs��vel. Uma veri�a�~ao desta fauldade entre os presentes na reuni~ao,independente do retorno, revelou o fato de que metade das pessoas ali presentes se lembrava de umodor atrav�es de heir�a-lo outra vez.O retorno �e o desempenho total da reorda�~ao imag�etia. A mem�oria ompleta �e apaz de fazerom que as �areas dos �org~aos sintam novamente os est��mulos em um inidente passado. A reorda�~aoparial �e omum: n~ao t~ao omum que seja normal, mas o su�iente para ter mereido um estudoonsider�avel, pois esta tamb�em �e uma vari�avel aleat�oria.A perep�~ao do presente seria um m�etodo de enarar a realidade. Mas se algu�em n~ao podeenarar a realidade do passado, ent~ao ele em parte n~ao est�a a enarar alguma por�~ao da realidade.Se onordarmos que �e desej�avel enarar a realidade, ent~ao tamb�em teremos de enarar a realidadede ontem, se quisermos ser onsiderados inteiramente \s~aos" segundo a de�ni�~ao ontemporânea.\Enarar o passado" exige a disponibilidade de uma erta ondi�~ao de reorda�~ao. A pessoa preisariade ser apaz de lembrar-se. Mas quantas maneiras de lembrar �e que existem?Primeiro, h�a o retorno. Esse �e novo. Oferee a vantagem de examinar as imagens em movimento eoutras perep�~oes sensoriais gravadas no momento do aonteimento, om todos os sentidos presentes.A pessoa tamb�em pode retornar �as onlus~oes e imagina�~oes passadas. Ser apaz de estar novamenteno lugar, onde a informa�~ao desejada foi inspeionada pela primeira vez, �e uma ajuda onsider�avelno estudo, na pesquisa e na vida omum.Depois, h�a as reorda�~oes mais omuns. A reorda�~ao �otima �e obtida pelo m�etodo de retorno desentidos simples ou m�ultiplos, permaneendo o pr�oprio indiv��duo em tempo presente. Por outraspalavras, algumas pessoas, quando pensam em uma rosa, vêem-na, heiram-na e sentem-na. Elasvêem om as ores todas, vividamente - om os \olhos da mente", para usar uma velha express~aooloquial. Elas heiram-na vividamente. E at�e onseguem sentir-lhe os espinhos. Est~ao a pensar emrosas atrav�es da reorda�~ao real de uma rosa.Essas pessoas, ao pensarem em um navio, vêem um navio espe���o, sentem os seus movimentosomo se pensassem que estavam a bordo, heiram o alatr~ao do pinheiro ou mesmo outros odoresmenos agrad�aveis, e ouvem qualquer som que haja �a volta deste. Veriam o navio om or-movimentoompleto e ouvi-lo-iam om tom-audio ompleto.No aberrado, essas fauldades variam bastante. Alguns, quando lhes dizem que pensem em umarosa, s�o onseguem visualiz�a-la. Outros onseguem sentir-lhe o perfume, mas n~ao onseguem vê-la.Outros vêem-na sem or ou em uma or muito p�alida. Quando lhes pedem que pensem em um navio,alguns aberrados vêem apenas uma imagem plana, sem or e im�ovel, tal omo uma pintura ou afotogra�a de um navio. Outros perepionam uma embara�~ao em movimento, sem or, mas omsom. Outros ouvem-lhe o som, mas n~ao onseguem ver nada. Outros simplesmente pensam em umnavio omo um oneito de que existem navios e do que sabem a respeito destes, sendo inapazes dever, sentir, ouvir, heirar ou perepionar seja o que for om base na reorda�~ao.Alguns observadores preedentes hamaram \imag�etia" a isto, mas o termo �e t~ao inapli�avel aosom e ao tato, �a sensa�~ao orgânia e �a dor, que se usa uniformemente a reorda�~ao omo o termot�enio de Dian�etia. O valor da reorda�~ao, nesta atividade da vida, tem reebido t~ao poua aten�~aoque o oneito total nuna foi previamente formulado. Por essa raz~ao, este foi bastante detalhadoaqui, tal omo dado aima.�E muito simples testar as reorda�~oes. Se algu�em perguntar aos seus ompanheiros quais s~aoas apaidades deles, ele obter�a uma exelente id�eia de omo essa apaidade varia tanto de um20



indiv��duo para outro. Uns têm umamaneira de reordar, alguns têm outra e outros n~ao têm nenhuma,operando apenas om base em oneitos da reorda�~ao. E lembre-se que, se �zer um teste �aqueles queo rodeiam, qualquer perep�~ao est�a arquivada na mem�oria e, por onseguinte, tem uma reorda�~aoque deve inluir dor, temperatura, ritmo, paladar e peso, juntamente om a vista, ouvido, tato eolfato aima menionados.Os nomes de Dian�etia para essas reorda�~oes s~ao: visio (vista), sônio (som), t�atil (tato), olfativo(heiro), r��tmio e inest�esio (peso e movimento), som�atio (dor), t�ermio (temperatura) e orgânio(sensa�~oes internas e, por nova de�ni�~ao, a emo�~ao).Existe tamb�em outro onjunto de atividades mentais que podem ser resumidas sob os t��tulos deimagina�~ao e imagina�~ao riativa. Aqui tamb�em enontramos material abundante para testes.A imagina�~ao �e a reombina�~ao de oisas j�a sentidas, pensadas ou trazidas �a existênia atrav�esde omputa�~ao inteletual, mas que n~ao têm neessariamente existênia. Este �e o m�etodo da mentepara visualizar objetivos desej�aveis ou prever futuros. A imagina�~ao �e extremamente valiosa omoparte de solu�~oes esseniais em qualquer problema mental e na vida quotidiana. O fato de ser umareombina�~ao n~ao diminui de modo nenhum a sua vasta e maravilhosa omplexidade.Um Clear usa a imagina�~ao na sua totalidade. Existe uma impress~ao imagin�aria para os sentidosda vista, heiro, gosto, som - em suma, para ada uma das perep�~oes poss��veis. S~ao impress~oesfabriadas om base em modelos existentes nos banos de mem�oria, ombinadas om id�eias e ons-tru�~oes oneituais. Novas estruturas f��sias, o amanh~a em termos de hoje, o ano que vem em termosdo ano passado, prazeres a serem alan�ados, feitos a serem realizados, aidentes a serem evitados,todas estas s~ao fun�~oes imaginativas.O Clear tem plena imagina�~ao de or-visio, tom-sônio, t�atil, olfativa, r��tmia, inest�esia, t�ermiae orgânia em boas ondi�~oes. Se lhe pedirmos que se imagine a andar em uma arruagem douradapuxada por quatro avalos, ele \vê" o equipamento a mover-se om todas as ores, \ouve" todos ossons que deveriam estar presentes, \heira" os heiros que aha que deveriam estar ali e \sente" osestofados, o movimento e a sua pr�opria presen�a na arruagem.Al�em da imagina�~ao standard, h�a a imagina�~ao riativa. Esta �e uma apaidade muito ampla, semdimens~ao, variando muito de um indiv��duo para outro e que alguns possuem em enormes quantidades.Foi inlu��da aqui, n~ao omo uma por�~ao do funionamento da mente tratada omo uma parte usual deDian�etia, mas para a isolar omo uma entidade existente. Em um Clear que j�a possu��a imagina�~aoriativa, mesmo se inibida quando era um aberrado, esta est�a presente e �e demonstr�avel. �E-lheinerente. S�o pode ser aberrada pela proibi�~ao da sua pr�atia geral, isto �e, ao aberrar a persistêniana sua aplia�~ao ou ao enquistar a mente inteira. Mas a imagina�~ao riativa, essa apaidade omque se riam obras de arte, se erguem estados e se enriquee o ser humano, pode ser vista omo umafun�~ao espeial, de opera�~ao independente, e uja existênia n~ao depende de modo nenhum de umaondi�~ao aberrada no indiv��duo, uma vez que o exame da sua atividade e uso, por um Clear que apossua, demonstra adequadamente o seu ar�ater inerente. Esta raramente est�a ausente em qualquerindiv��duo.Finalmente, temos a �ultima, mas a mais importante atividade da mente. O humano deve seronsiderado um ser seniente. A sua natureza seniente depende da sua apaidade para resolverproblemas ao perepionar ou riar e ompreender situa�~oes. Esta raionalidade �e a fun�~ao prim�aria,de esal~ao superior, daquela parte da mente que faz dele um humano e n~ao apenas mais um animal.Lembrando, perepionando, imaginando, ele tem a apaidade not�avel de resolver onlus~oes e deusar onlus~oes resolvidas para resolver mais onlus~oes. Este �e o ser humano raional.A raionalidade, desligada da aberra�~ao, apenas pode ser estudada em uma pessoa Clareada.As aberra�~oes do aberrado d~ao-lhe a aparênia de irraionalidade. Embora se possa dar nomesmais suaves a essa irraionalidade, omo \exentriidade" ou \erro humano" ou at�e \idiossinrasiapessoal", esta �e, n~ao obstante, irraionalidade. A personalidade n~ao depende de qu~ao irraionalmente21



um humano possa agir. N~ao �e um tra�o de personalidade, por exemplo, onduzir embriagado e mataruma rian�a em um ruzamento - ou mesmo arrisar-se a matar uma rian�a ao onduzir embriagado.A irraionalidade �e apenas isto: a inapaidade de obter respostas ertas a partir dos dados.No entanto, �e uma oisa uriosa que embora \toda a gente saiba" (e essa a�rma�~ao permite irularuma quantidade horr��vel de informa�~ao errônea) que \errar �e humano", a por�~ao seniente da menteque omputa as respostas aos problemas humanos, e que onstitui o ser humano, �e totalmente inapazde errar.Quando feita, esta foi uma desoberta espantosa, mas n~ao preisava de ter sido. Esta poderiater sido deduzida algum tempo antes, porque isto �e bastante simples e f�ail de ompreender. Aapaidade real de omputa�~ao humana nuna se engana, nem mesmo em uma pessoa severamenteaberrada. Ao observar a atividade de uma pessoa t~ao aberrada poder-se-ia supor, impensadamente,que as omputa�~oes dessa pessoa estivessem erradas. Isto, por�em, seria um erro do observador.Qualquer pessoa, aberrada ou Clear, omputa perfeitamente om base nos dados armazenados eperepionados.Tome, por exemplo, uma m�aquina de alular omum (e a mente �e um instrumento exepional-mente magn���o, muito superior a qualquer m�aquina que ela venha a inventar em eras vindouras) edê-lhe um problema para soluionar. Multiplique 7 vezes 1. Ela responder�a, orretamente, 7. Agora,multiplique 6 vezes 1, mas ontinue a pressionar a tela do 7; 6 vezes 1 �e 6, mas a resposta queobter�a �e 42. Continue a pressionar a tela do 7 e introduza outros problemas na m�aquina. Elesest~ao errados, n~ao omo problemas, mas omo respostas. Agora, �xe a tela do 7 de modo que elapermane�a presa independentemente de quais as telas que s~ao usadas e tente dar essa m�aquina aalgu�em. Ningu�em a aeitar�a porque a m�aquina est�a, obviamente, malua. Esta diz que 10 vezes 10s~ao 700. Mas a por�~ao aluladora da m�aquina estar�a realmente errada ou estar�a simplesmente areeber dados errados?Da mesma maneira, a mente humana, a que se requer que resolva problemas de uma magnitudee om vari�aveis su�ientes para onfundir qualquer simples m�aquina de alular mil vezes em umahora, �e v��tima de dados inorretos. Estes dados inorretos entram na m�aquina. A m�aquina d�arespostas erradas. Dados inorretos entram nos banos de mem�oria humanos e a pessoa reage deuma \maneira anormal". Ent~ao, em essênia, o problema de resolver a aberra�~ao �e o problema deenontrar um \7 pressionado". Mas haver�a muito mais aera disso, mais adiante. De momento,atingimos os nossos �ns imediatos.Estas s~ao as v�arias apaidades e atividades da mente humana na sua tarefa onstante de resolver esoluionar uma multipliidade de problemas. Ela perepiona, reorda ou retorna, imagina, onebe edepois resolve. Auxiliada pelas suas extens~oes - os per�eptios, os banos de mem�oria e as imagina�~oes- a mente apresenta respostas invariavelmente orretas, sendo as solu�~oes modi�adas apenas pelaobserva�~ao, edua�~ao e ponto de vista.E os prop�ositos b�asios dessa mente e a natureza humana b�asia, omo se podem desobrir em umClear, s~ao onstrutivos e bons, uniformemente onstrutivos e uniformemente bons, sendo modi�adosapenas pela observa�~ao, edua�~ao e ponto de vista.O humano �e bom.Remova as suas aberra�~oes b�asias e om elas ir�a o mal t~ao apreiado pelo Esol�astio e peloMoralista. A �unia por�~ao humana remov��vel �e a por�~ao \m�a". E quando esta �e removida, a suapersonalidade e vigor intensi�am-se. E ele tem prazer em ver a por�~ao \m�a" desapareer, porqueesta era dor f��sia.Mais adiante, h�a experiênias e provas destas oisas e elas podem ser medidas om a preis~ao que�e t~ao querida ao ientista das iênias f��sias.O Clear n~ao �e, ent~ao, uma pessoa \ajustada", for�ada �a atividade pelas suas repress~oes agora22



totalmente enquistadas. Ele �e uma pessoa sem repress~oes, a operar om base no autodeterminismo.E as suas apaidades de perepionar, reordar, retornar, imaginar, riar e omputar s~ao delineadasomo j�a vimos atr�as.O Clear �e o objetivo da terapia de Dian�etia, um objetivo que pode ser realizado om algumapaiênia e um pouo de estudo e trabalho. Qualquer pessoa pode ser Clareada, a menos que tenhasido t~ao desafortunada que lhe tenham removido grande parte do �erebro ou que tenha nasido omuma estrutura nervosa bastante malformada.Vimos aqui o objetivo de Dian�etia. Inspeionemos agora o objetivo do ser humano.
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Cap��tulo 3O Objetivo do Ser HumanoO objetivo do ser humano, o m��nimo denominador omum de todas as suas atividades, o Prin��pioDinâmio da sua Existênia, tem sido prourado durante muito tempo. Se essa resposta fosse deso-berta, seria inevit�avel que dela u��ssem muitas outras respostas. Ela expliaria todos os fenômenosdo omportamento, levaria �a solu�~ao dos maiores problemas humanos e, aima de tudo, deveria serfunional.Considere todo o onheimento omo estando abaixo ou aima de uma linha de demara�~ao.Tudo o que est�a aima dessa linha �e desneess�ario para a solu�~ao das aberra�~oes humanas e dos seusdefeitos gerais e n~ao �e onheido om preis~ao. Pode-se onsiderar que esse ampo de pensamentoabrange oisas omo a metaf��sia e o mistiismo. Pode-se onsiderar que, abaixo dessa linha dedemara�~ao, est�a o universo �nito. Todas as oisas do universo �nito, sejam elas onheidas ou aindadesonheidas, podem ser sentidas, experimentadas ou medidas. Os dados onheidos no universo�nito podem ser lassi�ados omo verdade ient���a, depois de terem sido sentidos, experimentadose medidos. Todos os fatores neess�arios �a resolu�~ao de uma iênia da mente foram enontradosdentro do universo �nito e foram desobertos, sentidos, medidos e experimentados, e tornaram-severdade ient���a. O universo �nito ontêm Tempo, Espa�o, Energia e Vida. Desobriu-se quen~ao eram neess�arios outros fatores �a equa�~ao.O Tempo, o Espa�o, a Energia e a Vida têm um �unio denominador em omum. Comoanalogia, poder-se-ia onsiderar que o Tempo, o Espa�o, a Energia e a Vida tiveram in��io emalgum ponto de origem e foram mandados ontinuar na dire�~ao de algum destino quase in�nito. S�olhes foi dito o que fazer. Eles obedeem a uma �unia ordem e essa ordem �e: \SOBREVIVER!"O prin��pio dinâmio da existênia �e a SOBREVIVÊNCIA.Pode-se onsiderar que o objetivo da vida �e a sobrevivênia in�nita. Pode-se demonstrar que o serhumano, omo uma forma de vida, obedee em todas as suas a�~oes e prop�ositos a um s�o omando:SOBREVIVER!N~ao �e novidade que o ser humano est�a a sobreviver. Que ele seja motivado apenas pela sobre-vivênia �e uma id�eia nova.Que o seu �unio objetivo seja a sobrevivênia n~ao signi�a que ele seja o meanismo de so-brevivênia �otimo que a vida alan�ou ou desenvolver�a. O objetivo do dinossauro tamb�em era asobrevivênia e ele j�a n~ao existe.A obediênia a este omando: SOBREVIVER! n~ao signi�a que toda a tentativa para lhe obedeerseja uniformemente bem-suedida. Mudan�as de ambiente, muta�~oes e muitas outras oisas militamontra qualquer organismo que tente alan�ar t�enias ou formas infal��veis de sobrevivênia.As formas de vida mudam e morrem, �a medida que novas formas de vida se desenvolvem, t~ao25



seguramente omo um organismo vivo, areendo de imortalidade em si pr�oprio, ria outros organis-mos vivos e, em seguida, morre omo ele pr�oprio. Um m�etodo exelente, se algu�em quisesse fazerom que a vida sobrevivesse durante um per��odo muito longo, seria estabeleer meios pelos quaisela pudesse assumir muitas formas. E a pr�opria morte seria neess�aria para failitar a sobrevivêniada pr�opria for�a vital, uma vez que s�o a morte e a deadênia poderiam eliminar as formas velhasquando novas altera�~oes no ambiente exigissem formas novas. A vida omo uma for�a existindodurante um per��odo quase in�nito, neessitaria de um aspeto ��lio nas suas formas e organismosunit�arios.Quais seriam as arater��stias de sobrevivênia �otimas das v�arias formas de vida? Elas preisariamde ter v�arias arater��stias fundamentais, diferindo de uma esp�eie para outra, tal omo um ambientedifere de outro.Isto �e importante, pois outrora deu-se muito poua aten�~ao ao fato de que um onjunto de a-rater��stias de sobrevivênia em uma esp�eie n~ao seria as arater��stias de sobrevivênia em outraesp�eie.Os m�etodos de sobrevivênia podem ser resumidos sob os t��tulos de alimenta�~ao, prote�~ao (de-fensiva e ofensiva) e proria�~ao. N~ao existem formas de vida que are�am de solu�~oes para estesproblemas. Cada forma de vida erra, de um modo ou de outro, ao manter uma arater��stia du-rante demasiado tempo ou ao desenvolver arater��stias que poder~ao levar �a sua extin�~ao. Mas osdesenvolvimentos que resultam no êxito da forma s~ao muito mais impressionantes do que os seuserros. O naturalista e o bi�ologo est~ao onstantemente a expliar as arater��stias desta ou daquelaforma de vida ao desobrirem que �e a neessidade, mais do que o apriho, que governa esses desen-volvimentos. As dobradi�as na onha da amêijoa e a admir�avel ara nas asas da borboleta têm umvalor de sobrevivênia.Assim que a sobrevivênia foi isolada omo sendo a �unia dinâmia1 de uma forma de vida queexpliaria todas as suas atividades, foi neess�ario estudar ainda mais a a�~ao da sobrevivênia. Edesobriu-se que, quando se onsiderava a dor e o prazer, tinha-se �a m~ao todos os ingredientesneess�arios para formular a a�~ao que a vida empreende no seu esfor�o para sobreviver.Como veremos no gr�a�o �a seguir, onebeu-se um espetro de vida para abranger desde o zeroda morte ou da extin�~ao at�e ao in�nito de imortalidade potenial. Considerou-se que este espetroontêm uma in�nidade de linhas, estendendo-se omo uma esada em dire�~ao ao potenial de imor-talidade. Cada linha, �a medida que a esada subia, foi espa�ada om uma largura um pouo maiordo que a anterior, em uma progress~ao geom�etria.O impulso da sobrevivênia �e para longe da morte e em dire�~ao �a imortalidade. A dor supremapoderia ser onebida omo existindo imediatamente antes da morte e o prazer supremo poderia seronebido omo imortalidade.Poder-se-ia dizer que a imortalidade tem um tipo de for�a atrativa, e que a morte tem uma for�arepulsiva, na onsidera�~ao do organismo unit�ario ou da esp�eie. Mas a medida que a sobrevivêniasobe ada vez mais em dire�~ao �a imortalidade, enontram-se espa�os ada vez mais amplos at�e queos intervalos s~ao �nitamente imposs��veis de transpor. O impulso �e para se afastar da morte, que temuma for�a repulsiva e para ir em dire�~ao a imortalidade, que tem uma for�a atrativa; a for�a atrativa1De modo a estabeleer uma nomenlatura em Dian�etia que n~ao fosse demasiado omplexa para o prop�osito, aspalavras normalmente onsideradas omo adjetivos ou verbos foram oasionalmente usadas omo substantivos. Istofoi feito om base no prin��pio v�alido de que a terminologia existente, signi�ando tantas oisas diferentes, n~ao poderiaser usada por Dian�etia sem tornar neess�ario eslareer signi�ados antigos para riar um signi�ado novo. Pararemover o passo de expliar o signi�ado antigo e depois dizer que n~ao �e isso que se quer dizer - emaranhando assim,inextriavelmente, as nossas omunia�~oes - e para evitar o velho ostume de ombinar s��labas ponderosas e trovejantesa partir das l��nguas grega e latina, adotou-se este e alguns outros prin��pios para a nomenlatura. Dinâmia �e usadaaqui omo substantivo e ontinuar�a a sê-lo neste volume. Som�atio, per�eptio e alguns outros ser~ao objeto de umanota, e de�nidos quando usados. 26



�e o prazer, a for�a repulsiva �e a dor.Para o indiv��duo, o omprimento da seta poderia ser onsiderado omo estando em um potenialelevado dentro da quarta zona. Aqui, o potenial de sobrevivênia seria exelente e o indiv��duodesfrutaria da existênia.Os anos poderiam ser tra�ados da esquerda para a direita.O impulso para o prazer �e dinâmio. A reompensa �e o prazer; e a busa da reompensa - objetivosde sobrevivênia - seria um ato de prazer. E para assegurar que a sobrevivênia �e alan�ada pelaordem SOBREVIVER!, paree que se estipulou que o der�esimo de um potenial elevado traria dor.A dor �e proporionada para repelir o indiv��duo da morte; o prazer �e proporionado para o atrairpara a vida �otima. A busa e obten�~ao do prazer n~ao s~ao menos validas na sobrevivênia do que oevitar da dor. Na verdade, segundo algumas provas observadas, o prazer paree ter um valor muitomaior no esquema �osmio do que a dor.Imortalidade Potenial - Prazer Supremo

Figura 3.1: Gr�a�o Desritivo da Sobrevivênia� linha ont��nua - Sobrevivênia do Ser Humano� linha traejada - O Seu Filho� linha traejada om x - O Seu NetoLinhas numa progress~ao geom�etria de espa�os, sendo as larguras interiores tanto a quan-tidade de prazer poss��vel omo a sobrevivênia prevista para o organismo. Mostra graus desobrevivênia ada vez maiores �a medida que se aproxima da imortalidade.O Supressor de Sobrevivênia s~ao todas as oisas ontr�arias a vida e a sobrevivênia.A Dinâmia de Sobrevivênia omo um n��vel de ser f��sio ou mental. Todo o impulso vai nadire�~ao asendente omo uma repuls~ao da dor e uma atra�~ao para o prazer.Seria bom de�nir-se o que se quer dizer om prazer ompletamente �a parte da sua liga�~ao oma imortalidade. O diion�ario diz que o prazer �e \agrado; emo�~oes mentais ou f��sias agrad�aveis;satisfa�~ao transit�oria; oposto de dor". O prazer pode ser enontrado em tantas oisas e atividades,que s�o um at�alogo de todas as oisas e atividades que o ser humano tem, faz ou poder�a onsideraragrad�aveis, poderia ompletar a de�ni�~ao.E o que queremos dizer om dor? O diion�ario diz: \sofrimento mental ou f��sio; puni�~ao".Estas duas de�ni�~oes, por aaso, s~ao demonstrativas de um tipo de pensamento intuitivo quepermeia a linguagem. Assim que se tem uma oisa que leva a resolu�~ao de problemas que at�e ent~aon~ao estavam resolvidos, vê-se que at�e mesmo os diion�arios \sempre o souberam".27



Se desej�assemos fazer este gr�a�o para um ilo de uma forma de vida, este seria idêntio, exetoque o valor dos anos seria ampliado para medir �eones, pois, ao que paree, n~ao h�a qualquer diferen�a,exeto em magnitude, no âmbito do indiv��duo e no âmbito da esp�eie. �E poss��vel hegar a essaonlus~ao mesmo sem evidênias t~ao extraordin�arias omo o fato de um ser humano, desenvolvendo-se de zigoto at�e adulto, evoluir atrav�es de todas as formas pelas quais se sup~oe que a esp�eie inteiraevoluiu.Contudo, neste gr�a�o h�a mais do que aquilo que foi omentado at�e agora. O estado f��sio emental do indiv��duo varia de hora para hora, de dia para dia, de ano para ano. Sendo assim, o n��velde sobrevivênia formaria uma urva di�aria ou a urva de uma vida, om medidas da posi�~ao hor�ariaou anual nas zonas. E isto possibilitaria fazer duas urvas: a urva f��sia e a urva mental. Quandohegarmos ao �m deste livro, veremos que as rela�~oes entre estas duas urvas s~ao vitais e tamb�emveremos que, geralmente, uma dea��da na urva mental preeder�a uma dea��da na urva f��sia.As zonas podem, ent~ao, ser apliadas a duas oisas: o ser f��sio e o ser mental. Sendo assim, essasquatro zonas podem ser hamadas zonas dos estados de ser. Se uma pessoa �e mentalmente feliz, on��vel de sobrevivênia pode ser oloado na Zona 4. Se a pessoa est�a muito doente �siamente, elapoder�a, om base na estimativa da sua doen�a, ser situada na Zona 1 ou pr�oximo da morte.Foram atribu��das designa�~oes muito impreisas, por�em desritivas, a essas zonas:A Zona 3 �e de feliidade e bem-estar geral.A Zona 2 �e um n��vel de existênia toler�avel.A Zona 1 �e de ira.A Zona 0 �e a zona de apatia.Estas zonas podem ser usadas omo uma Esala de Tom pela qual �e poss��vel lassi�ar o estadomental. Logo aima da morte, que �e 0, estaria a apatia mental mais baixa ou o n��vel mais baixo devida f��sia, 0,1. Um Tom 1, em que o orpo est�a a lutar ontra a dor ou doen�a f��sia ou em que oser est�a a lutar em ira, poderia ser lassi�ado a partir de 1,0, que seria ressentimento ou hostilidade,passando pelo Tom 1,5, que seria uma ira furiosa, at�e 1,9, que seria simplesmente uma inlina�~aoonituosa. Do Tom 2,0 at�e 3,0, haveria um interesse resente pela existênia e assim por diante.Aontee que o estado do ser f��sio ou do ser mental n~ao permanee est�atio durante muito tempo.Por onseguinte, h�a v�arias utua�~oes. No deurso de um s�o dia, um aberrado poder�a passar de 0,5 a3,5, para ima e para baixo, omo ser mental. Um aidente ou doen�a poderia ausar uma utua�~aosemelhante em um dia.Estes n�umeros podem, ent~ao, ser atribu��dos a quatro oisas: o estado mental numa base agudae o estado mental numa base geral ou m�edia, o ser f��sio numa base aguda e o ser f��sio numa basegeral. Em Dian�etia, n~ao empregamos muito a Esala de Tom f��sia. No entanto, a Esala de Tommental �e de uma importânia vasta e vital!Estes valores de feliidade, existênia toler�avel, ira e apatia n~ao s~ao valores arbitr�arios. S~aodeduzidos da observa�~ao do omportamento de estados emoionais. Em um dia m�edio, normalmenteenontra-se um Clear a variar, mais ou menos, �a volta do Tom 4. Ele �e um Tom 4 geral, que �e umadas ondi�~oes inerentes a ser Clear. A norma na soiedade atual, em um palpite feito �a sorte, est�aprovavelmente por volta de um Tom geral de 2,8.Neste gr�a�o desritivo, que �e bidimensional, os dados vitais para a solu�~ao do problema dadinâmia da vida est~ao ombinados de modo funional. As linhas horizontais est~ao tra�adas emtermos de progress~ao geom�etria, ome�ando om a linha zero, imediatamente aima da morte.H�a dez linhas para ada zona e ada zona denota um estado de ser f��sio ou mental, omo j�a foimenionado. A progress~ao geom�etria, usada desta forma, deixa espa�os ada vez maiores entre aslinhas. A largura deste espa�o �e o potenial de sobrevivênia existente no momento em que a ponta28



superior da seta da dinâmia de sobrevivênia est�a dentro desse espa�o. Quanto mais longe da morteestiver a ponta superior da seta da dinâmia de sobrevivênia, mais possibilidade o indiv��duo temde sobrevivênia. A progress~ao geom�etria estende-se para ima at�e ao imposs��vel do in�nito e n~aopode, naturalmente, alan��a-lo. O organismo est�a a sobreviver atrav�es do tempo, da esquerda paraa direita. A sobrevivênia �otima - a imortalidade - enontra-se em termos de tempo para a direita.S�o o potenial �e medido vertialmente.A dinâmia de sobrevivênia reside de fato dentro do organismo, tal omo foi herdada da esp�eie.O organismo faz parte da esp�eie, tal omo se pode dizer que uma travessa faz parte de um aminho-de-ferro quando vista por um observador que vai no omboio, estando o observador sempre no \agora"- embora esta analogia talvez n~ao seja a melhor.O organismo possui, dentro de si, uma for�a repulsiva em rela�~ao �as fontes de dor. A fonte dedor, tal omo o espinheiro que fere a m~ao, n~ao �e uma for�a impulsionadora, pois o organismo repeleo potenial de dor de um espinho.Ao mesmo tempo, o organismo tem em a�~ao uma for�a que o atrai para as fontes de prazer. N~ao�e o prazer que magnetiza o organismo para fazê-lo aproximar-se. �E o organismo que possui a for�ade atra�~ao. Esta �e-lhe inerente.A repuls~ao de fontes de dor une-se a atra�~ao pelas fontes de prazer para operar omo um impulsoombinado para longe da morte e em dire�~ao �a imortalidade. O impulso para longe da morte n~ao�e mais poderoso do que o impulso em dire�~ao �a imortalidade. Por outras palavras, em termos dadinâmia de sobrevivênia, o prazer �e t~ao v�alido omo a dor.N~ao se deve deduzir daqui que a sobrevivênia �e sempre uma quest~ao de estar de olho no futuro.A ontempla�~ao do prazer, a pura satisfa�~ao, a ontempla�~ao de prazeres passados, todas estas oisasse ombinam em harmonias que, embora funionem automatiamente omo uma subida em dire�~aoao potenial de sobrevivênia pela sua a�~ao f��sia dentro do organismo, estas n~ao exigem o futuroomo uma parte ativa da omputa�~ao mental nessa ontempla�~ao.Um prazer que reage para ferir o orpo �siamente, omo no aso de debohe, mostra que h�auma rela�~ao entre o efeito f��sio (que �e deprimido em dire�~ao �a dor) e o efeito mental do prazerexperimentado. H�a um enfraqueimento onsequente da dinâmia de sobrevivênia. Normalmente,a possibilidade de tens~ao futura devida ao ato, aresentada ao estado de ser no momento em queo debohe foi experimentado, tamb�em deprime a dinâmia de sobrevivênia. Devido a isto, v�ariostipos de debohe têm sido mal vistos pelo humano ao longo da sua hist�oria. Esta �e a equa�~aodos \prazeres imorais". E qualquer a�~ao que tenha provoado a supress~ao da sobrevivênia ou quepossa provo�a-la, quando exerida omo prazer, tem sido ondenada em diferentes �epoas da hist�oriahumana. Originalmente p~oe-se o r�otulo de imoralidade a algum ato ou lasse de a�~oes porque elasdeprimem o n��vel da dinâmia de sobrevivênia. A imposi�~ao futura de estigmas morais poder�adepender em grande parte do preoneito e da aberra�~ao, havendo, onsequentemente, uma querelaont��nua sobre o que �e moral e o que �e imoral.Porque ertas oisas pratiadas omo prazer s~ao, na realidade, dores - e ser�a muito f�ail desobrirporquê quando tiver aabado de ler este livro - e por ausa da equa�~ao moral aima, o prazer emsi, em qualquer soiedade aberrada, pode vir a ser ondenado. Uma erta maneira de pensar, sobrea qual daremos mais detalhes posteriormente, permite uma p�essima diferenia�~ao entre um objeto eoutro. Um exemplo disso seria onfundir-se um pol��tio desonesto om todos os pol��tios. Nos temposantigos, o Romano apreiava os seus prazeres e algumas das oisas a que ele hamava prazer eramum pouo extenuantes para outras esp�eies, omo os Crist~aos. Quando o Cristianismo derrubou oEstado pag~ao, a antiga ordem de Roma passou a ter um papel de vil~ao. Por isso, qualquer oisa quefosse romana era detest�avel. Isto atingiu tamanha propor�~ao, que o prazer do Romano pelo banhotornou o banho t~ao imoral que a Europa �ou sem tomar banho durante quase mil e quinhentos anos.O Romano transformara-se numa fonte de dor t~ao geral que tudo o que era romano era mau, e assim29



permaneeu muito depois de o paganismo romano ter pereido. Deste modo, a imoralidade tendea tornar-se em um assunto omplexo. Neste aso, esta tornou-se t~ao omplexa que estigmatizou opr�oprio prazer.Quando metade do potenial de sobrevivênia �e risada da lista das oisas legais, h�a realmenteuma redu�~ao onsider�avel na sobrevivênia. Considerando este gr�a�o numa esala raial, a redu�~aodo potenial de sobrevivênia para metade faz prever que oisas medonhas aguardam a ra�a. Narealidade, porque o ser humano �e, a�nal de ontas, o ser humano, nenhum onjunto de leis, por maisque seja imposto, pode apagar ompletamente a atra�~ao do prazer. Mas neste aso, foi removido eproibido o su�iente para oasionar preisamente o que aonteeu: a Idade das Trevas e a reess~aoda soiedade. A soiedade s�o se reavivou nos per��odos em que o prazer se tornou menos ilegal, omona Renasen�a.Quando uma ra�a ou indiv��duo dese para a segunda zona omo est�a marado no gr�a�o, e o tomgeral vai da primeira zona e mal hega a tereira, segue-se uma ondi�~ao de insanidade. Insanidade�e irraionalidade. �E tamb�em um estado em que se hegou t~ao pr�oximo da n~ao-sobrevivênia, t~aoontinuamente, que a ra�a ou o organismo se entrega a todo o tipo de solu�~oes vulgares.Numa interpreta�~ao adiional desse gr�a�o desritivo, existe a quest~ao do supressor de sobre-vivênia. Este, omo veremos, empurra a ra�a ou organismo, representado omo a dinâmia desobrevivênia, para baixo, for�ando-o a afastar-se da imortalidade potenial. O supressor de so-brevivênia �e uma ombina�~ao de amea�as vari�aveis �a sobrevivênia da ra�a ou organismo. Essasamea�as vêm de outras esp�eies, do tempo e de outras energias. Estas tamb�em est~ao empenhadasna luta da sobrevivênia para a imortalidade potenial em termos das suas pr�oprias esp�eies ouidentidades. Sendo assim, isto envolve um onito. Todas as outras formas de vida ou energia po-deriam ser representadas em um gr�a�o desritivo omo a dinâmia de sobrevivênia. Se us�assemosa dinâmia de sobrevivênia de um pato em um gr�a�o desritivo, ver��amos o pato a prourar umn��vel de sobrevivênia elevado e o ser humano seria uma parte do supressor do pato.O equil��brio e a natureza das oisas n~ao permitem que se alane o in�nito do objetivo de imorta-lidade. Em um equil��brio utuante e numa omplexidade quase ilimitada, a vida e as energias ueme reuem, saindo do nebuloso para as formas e, atrav�es da deadênia, novamente para o nebuloso2.Seria poss��vel retirar muitas equa�~oes disto, mas isso est�a fora da esfera do nosso interesse atual.Em termos das zonas do gr�a�o desritivo, �e de importânia relativa saber qual �e a extens~aoda for�a do supressor ontra a dinâmia de sobrevivênia. A dinâmia �e inerente aos indiv��duos,grupos e ra�as, que evolu��ram atrav�es de �eones para resistir ao supressor. No aso humano, ele trazonsigo outro n��vel de t�enias ofensivas e defensivas: as suas ulturas. A sua tenologia prim�ariade sobrevivênia �e a atividade mental que governa a a�~ao f��sia no esal~ao seniente. Mas adaforma de vida tem a sua pr�opria tenologia, formada para soluionar os problemas de alimenta�~ao,prote�~ao e proria�~ao. O grau de funionalidade da tenologia desenvolvida por qualquer forma devida (arapa�a ou �erebros, rapidez de loomo�~ao ou modo de se disfar�ar) �e um ��ndie direto dopotenial de sobrevivênia, a imortalidade relativa, dessa forma de vida. Houve grandes perturba�~oesno passado: o ser humano, quando se transformou no animal mais perigoso do mundo (ele pode matare mata ou esraviza qualquer forma de vida, n~ao �e?), sobrearregou o supressor em muitas outrasformas de vida e estas diminu��ram em n�umero ou desapareeram.Uma grande altera�~ao limat�eria, igual �a que prendeu tantos mamutes no gelo siberiano, poder�asobrearregar o supressor numa forma de vida. Em tempos n~ao muito distantes, uma longa sea nosudoeste dos Estados Unidos eliminou a maior parte de uma iviliza�~ao dos ��ndios.Um atalismo, omo uma explos~ao do entro da Terra, se tal fosse poss��vel, ou a bomba atômiaou a essa�~ao s�ubita da ombust~ao no sol, eliminaria todas as formas de vida que existem na Terra.E uma forma de vida pode at�e sobrearregar o seu pr�oprio supressor. Um dinossauro destr�oi todo2Os Vedas; tamb�em \Da Natureza das Coisas" de Lur�eio.30



o seu alimento e assim destr�oi o dinossauro. O bailo da peste bubônia ataa t~ao violentamente assuas v��timas e om tal apetite, que toda uma gera�~ao de Pasteurella pestis desaparee. O suiidan~ao pretende que estas oisas sejam suiidas: a forma de vida deparou-se om uma equa�~ao quepossui uma vari�avel desonheida e esta, infelizmente, ontinha valor su�iente para sobrearregar osupressor. Esta �e a equa�~ao de \eu n~ao sabia que a arma estava arregada". E se o bailo da pestebubônia sobrearrega o seu pr�oprio supressor numa �area e depois deixa de inomodar o seu alimentoe abrigo (os animais), ent~ao os animais onsideram-se bene�iados.Temer�ario, esperto e quase indestrut��vel, o ser humano seguiu um aminho que est�a longe de ser\unhas e dentes" em todas as esferas. E o mesmo �zeram a sequ�oia e o tubar~ao. Simplesmente omoforma de vida, o ser humano, omo todas as formas de vida, �e \simbi�otio". A vida �e um esfor�o degrupo. Os l��quenes, plânton e algas poder~ao satisfazer-se apenas om a luz solar e minerais, maseles s~ao os elementos onstrutivos. Aima dessa existênia, �a medida que as formas se tornam maisomplexas, existe uma tremenda interdependênia.Talvez, algu�em argumente que ertas �arvores matam voluntariamente todas as outras esp�eies de�arvores �a volta delas e depois deduza que as �arvores têm uma \atitude" espeiosa. Ele que olhenovamente. O que �e que fez o solo? O que �e que fornee os meios para manter o equil��brio dooxigênio? O que �e que torna poss��vel a queda de huva em outras �areas? E os esquilos plantam�arvores. E o ser humano planta �arvores. As �arvores abrigam �arvores de outros tipos. E os animaisfertilizam as �arvores. E as �arvores abrigam os animais. E as �arvores prendem o solo de modo queplantas menos enraizadas possam reser. Observe em qualquer lugar e em todo o lugar, e ver�a avida a ajudar a vida. A multipliidade de omplexidades da vida, omo a�nidades pela vida, n~ao�e dram�atia. Mas elas s~ao a raz~ao onstante, pr�atia e importante pela qual a vida pode sequerontinuar a existir.Uma sequ�oia poder�a estar a favor das sequ�oias omo prioridade e embora fa�a um exelentetrabalho de pareer existir apenas omo sequ�oia, um exame mais minuioso mostrar�a que ela dependede outras oisas e que outras oisas dependem dela.Assim sendo, pode ver-se que a dinâmia de qualquer forma de vida �e auxiliada por muitas outrasdinâmias e que se ombina om elas ontra os fatores supressivos. Nenhuma sobrevive sozinha.Tem-se a�rmado que a neessidade �e uma oisa muito maravilhosa. Mas a neessidade �e umapalavra que muito desuidadamente se tem tomado omo erta. Paree que a neessidade temsido muitas vezes interpretada omo oportunismo. O que �e a neessidade? Al�em de ser a \m~aeda inven�~ao", ser�a tamb�em uma oisa dram�atia e s�ubita que instiga guerras e assass��nios, queapenas toa em um humano quando ele est�a prestes a morrer de fome? Ou ser�a que a neessidade�e uma quantidade mais suave e menos dram�atia? Segundo Leuipo: \Tudo �e impulsionado pelaneessidade". Esta �e a tônia de muita teoriza�~ao atrav�es dos tempos. Impulsionado, essa �e a havedo erro. Impulsionado, as oisas s~ao impulsionadas. A neessidade impulsiona. A dor impulsiona.A neessidade e a dor, a dor e a neessidade.Reordando o dram�atio e ignorando o importante, o ser humano tem-se imaginado, de temposa tempos, omo sendo o objeto de persegui�~ao da neessidade e da dor. Estas eram as duas oisasantropom�or�as (semelhantes ao humano) que, ompletamente armadas, atiravam as suas lan�assobre ele. Pode-se dizer que este oneito est�a errado, simplesmente porque n~ao funiona paraproduzir mais respostas.Toda e qualquer neessidade est�a dentro dele. Nada o est�a a impulsionar, exeto o seu ��mpetooriginal para sobreviver. E ele transporta este dentro de si pr�oprio ou do seu grupo. Dentro deleest�a a for�a om que se defende da dor. Dentro dele est�a a for�a om que atrai o prazer.Aontee ser um fato ient���o que o ser humano �e um organismo autodeterminado dentro doslimites m�aximos em que qualquer forma de vida o pode ser, pois ele ainda depende de outras formasde vida e do seu ambiente geral. Mas ele �e autodeterminado. Este �e um assunto que ser�a abordado31



mais adiante. Mas �e neess�ario indiar aqui que ele n~ao �e inerentemente um organismo determinadono sentido de que ele �e impulsionado nesta base de est��mulo-resposta maravilhosa que �a t~ao bemem ertos livros e que n~ao funiona de modo nenhum no mundo humano. As infelizes ilustra�~oessobre ratos, n~ao servem quando estamos a falar do humano. Quanto mais omplexo for o organismo,menos �avelmente funiona a equa�~ao do est��mulo-resposta. E quando se atinge essa omplexidadehumana mais elevada, alan�ou-se um grau elevado de variabilidade em termos de est��mulo-resposta.Quanto mais seniente e raional for um organismo, mais esse organismo �e autodeterminado. Comotodas as oisas, o autodeterminismo �e relativo. Contudo, omparado om um rato, o ser humano�e realmente muito autodeterminado. Este �e apenas um fato ient���o porque pode ser failmenteprovado.Quanto mais seniente for o ser humano, menos ele ser�a um instrumento de \bot~ao de press~ao".Aberrado e reduzido �e natural que ele possa, em um grau limitado, ser levado a agir omo umamarioneta; mas nesse aso entende-se que quanto mais aberrada for uma pessoa, mais ela se aproximado quoiente de inteligênia de um animal.�E interessante notar aquilo que um humano faz om o autodeterminismo quando este lhe �e dado.Embora ele nuna possa esapar �a equa�~ao de \n~ao sabia que a arma estava arregada" em termosde atalismo ou do ganho inesperado de alguma outra forma de vida, ele opera numa zona, de n��velelevado, do potenial de sobrevivênia. Mas aqui ele �e autodeterminado, raional, om a sua armaprim�aria, a mente, em exelente estado de funionamento. Quais s~ao os seus instintos de neessidade?De aordo om o diion�ario, esse objeto muito seniente, embora de assuntos muito variados,a neessidade �e \o estado de ser neess�ario; aquilo que �e inevit�avel; ompuls~ao". Este tamb�emaresenta que a neessidade �e uma \pobreza extrema", mas n�os n~ao queremos essa. N�os estamos afalar de sobrevivênia.A ompuls~ao menionada pode ser reavaliada em termos de dinâmia de sobrevivênia. Essa est�ano interior do organismo e da ra�a. E o que �e \neess�ario" �a sobrevivênia?Vimos, e podemos provar liniamente, que h�a dois fatores em a�~ao. A neessidade de evitar ador �e um fator porque, pouo a pouo, pequenas oisas que em si mesmas n~ao s~ao muito, podemtornar-se grandes dores que, ombinadas nessa r�apida progress~ao geom�etria, trazem a morte. Dor �ea tristeza de se ser repreendido por um mau trabalho, porque isso poder�a levar �a perda do emprego,que poder�a levar �a fome, que poder�a levar �a morte. Resolva qualquer equa�~ao em que a dor tenhaentrado e pode ver-se que ela se reduz �a poss��vel n~ao-sobrevivênia. E se isto fosse tudo o quehouvesse em rela�~ao a sobreviver, e se a neessidade fosse um pequeno gnomo maldoso om umaforquilha, paree bastante �obvio que haveria poua raz~ao para ontinuar a viver. H�a, por�em, a outraparte da equa�~ao: o prazer. Esta �e uma arte mais est�avel do que a dor ao ontr�ario do que diziamos est�oios, omo o provam os testes l��nios em Dian�etia.H�a, por onseguinte, uma neessidade de prazer; de trabalho - omo se pode de�nir a feliidade -na dire�~ao de objetivos onheidos atrav�es de obst�aulos que n~ao s~ao inognos��veis. E a neessidadede prazer �e tal que �e poss��vel suportar uma grande quantidade de dor para o alan�ar. O prazer �ealgo positivo. E o prazer do trabalho, a ontempla�~ao das oisas bem feitas; �e um bom livro ou umbom amigo; �e esfolar os joelhos ao esalar o Matterhorn; �e ouvir o bebê dizer \pap�a" pela primeiravez; �e uma zaragata no Bund em Xangai ou o assobio do amor �a porta; �e aventura e esperan�a eentusiasmo e \algum dia aprenderei a pintar"; �e omer uma boa refei�~ao ou beijar uma bela raparigaou jogar um renhido jogo de \blu�" na bolsa. E aquilo que o ser humano faz e gosta de fazer; �e oque ele faz e gosta de ontemplar; �e o que ele faz e gosta de lembrar; e poder�a ser apenas falar deoisas que ele sabe que nuna far�a.O humano suportar�a muita dor para obter um pouo de prazer. Leva muito pouo tempo paraon�rmar isto no laborat�orio do mundo.E omo �e que a neessidade se enaixa neste quadro? H�a uma neessidade de prazer, uma neessi-32



dade t~ao viva, palpitante e vital omo o pr�oprio ora�~ao humano. Quem disse que um humano omdois p~aes deve vender um para omprar jaintos branos, falou a verdade. O riativo, o onstrutivo,o belo, o harmonioso, o aventuroso e sim, at�e mesmo esapar das garras do obl��vio, essas oisas s~aoprazer e s~ao neessidade. Houve uma vez um homem que aminhou milhares de quilômetros s�o paraver uma laranjeira e houve outro, que era um monte de iatrizes e de ossos mal arranjados, queestava ansioso por ter uma oportunidade de \domar mais um avalo".�E muito bonito viver em algum ume ol��mpio e esrever um livro de penalidades e �e muito bonitoler para desobrir aquilo que os esritores dizem que os outros esritores disseram, mas isso n~ao �emuito pr�atio.A teoria do est��mulo pela dor n~ao funiona. Se alguns destes fundamentos de Dian�etia fossemapenas poesia sobre o estado humano id��lio eles poderiam ser justi�ados omo tal. Mas aonteeque estes fundamentos funionam no laborat�orio do mundo.O ser humano, em a�nidade om o ser humano, sobrevive. E essa sobrevivênia �e prazer.
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Cap��tulo 4As Quatro DinâmiasNas equa�~oes originais de Dian�etia, quando a pesquisa ainda estava no ome�o, areditava-se que asobrevivênia poderia ser onsiderada apenas em termos pessoais e ainda assim dar resposta a todasas ondi�~oes. Uma teoria �e apenas t~ao boa quando funiona. E funiona t~ao bem quanto expliqueos dados observados e preveja novo material que se veri�ar�a existir, de fato.A sobrevivênia em termos pessoais foi omputada at�e que toda a atividade humana podia serteoriamente expliada apenas em termos do Eu. A l�ogia pareia bastante v�alida. Mas depois foiapliada ao mundo. Alguma oisa estava errada: ela n~ao resolvia problemas. Na verdade, a teoriada sobrevivênia apenas em termos pessoais era t~ao inexequ��vel que deixava por expliar a maioriados fenômenos do omportamento. Podia, ontudo, ser omputada e ainda pareia boa.Foi ent~ao que oorreu uma id�eia quase intuitiva. A ompreens~ao humana desenvolvia-se na raz~aodo seu reonheimento da sua irmandade om o Universo. Isto era voar alto, mas deu resultados.Seria a pr�opria humanidade uma irmandade de seres humanos? Ele desenvolveu-se e tornou-seforte omo ser greg�ario, um animal que a�ava em bandos. Aparentemente todas as suas atividadespodiam ser omputadas em termos de sobrevivênia do grupo. Essa omputa�~ao foi feita. Estapareia ser boa. Postulou-se que o ser humano sobrevivia apenas em termos da sobrevivênia do seugrupo. Pareia bom, mas deixava a maioria dos fenômenos observados por expliar.Tentou-se, ent~ao, expliar o omportamento humano apenas em termos de Humanidade, isto �e,presumiu-se que a Humanidade sobrevivia pela Humanidade de um modo altamente altru��sta. Istoseguia diretamente o aminho silvestre de Jean Jaques Rousseau. Era poss��vel omputar que o serhumano vivia apenas para a sobrevivênia de toda a Humanidade. Mas quando esse postulado foidirigido ao laborat�orio - o mundo - este n~ao funionou.Finalmente, foi reordado que alguns tinham pensado que toda a atividade e omportamentohumano podiam ser expliados ao pressupor que ele vivia apenas para o sexo. Esta suposi�~ao n~aoera original. Mas �zeram-se algumas omputa�~oes originais a esse respeito e era verdade que, omalgumas altera�~oes r�apidas da equa�~ao, a sua atividade de sobrevivênia podia ser resolvida apenasom base no sexo. Mas quando foi apliada aos dados observados, mais uma vez, esta teoria falhouem expliar todos os fenômenos.Examinou-se, ent~ao, o que j�a tinha sido tentado. Havia-se suposto que o ser humano sobrevi-via apenas para si pr�oprio omo indiv��duo; tinha-se omputado que ele sobrevivia apenas para ogrupo, para o bando, para a soiedade; postulara-se que ele sobrevivia apenas para a Humanidadee, �nalmente, usou-se a teoria de que ele vivia apenas para o sexo. Nenhuma funionava sozinha.Fez-se uma nova omputa�~ao quanto �a dinâmia de sobrevivênia. Para quê, exatamente, estavao ser humano a sobreviver? Todos esses quatro fatores, o Eu, o sexo, o grupo e a Humanidade,foram introduzidos numa nova equa�~ao. Desobriu-se que agora se tinha na m~ao uma teoria que35



funionava. Expliava todos os fenômenos observados e predizia novos fenômenos uja existênia seveio a desobrir. Era, portanto, uma equa�~ao ient���a!Deste modo, a partir da dinâmia de sobrevivênia, desenvolveram-se as quatro dinâmias. Pordinâmia de sobrevivênia quer��amos dizer o omando b�asio: \SOBREVIVER!" que est�a subjaentea todas as atividades. Por dinâmia quer��amos dizer uma das quatro divis~oes de prop�osito do prin��piodinâmio total. As quatro dinâmias n~ao eram for�as novas, mas subdivis~oes da for�a prim�aria.A Dinâmia um �e o impulso para a sobrevivênia suprema da parte do indiv��duo e para elepr�oprio. Esta inlui os simbiotas1 imediatos, a extens~ao da ultura para seu pr�oprio benef��io ea imortalidade do nome.ADinâmia dois �e o impulso do indiv��duo para a sobrevivênia suprema da fam��lia atrav�esdo ato sexual, da onep�~ao e da ria�~ao de �lhos. Esta inlui os seus simbiotas, a extens~ao daultura para eles e a sua provis~ao futura.A Dinâmia três �e o impulso do indiv��duo para a sobrevivênia suprema do grupo. Estainlui os simbiotas do grupo e a extens~ao da sua ultura.A Dinâmia quatro inlui o impulso do indiv��duo para a sobrevivênia suprema de todaa Humanidade. Esta inlui os simbiotas da Humanidade e a extens~ao da sua ultura.A vida, o �atomo, o universo e a pr�opria energia est~ao inlu��dos sob a lassi�a�~ao de simbiotas.Perebe-se imediatamente que estas quatro dinâmias s~ao realmente um espetro sem linhas dedivis~ao n��tidas. Pode ver-se que a dinâmia , de sobrevivênia parte do indiv��duo para abranger aesp�eie inteira e os seus simbiotas.Nenbuma dessas dinâmias �e neessariamente mais forte do que qualquer das outras. Cada uma �eforte. S~ao as quatro estradas que um humano toma para a sobrevivênia. E as quatro estradas s~ao,na realidade, uma s�o estrada. Esta estrada �unia �e, de fato, um espetro de milhares de estradasontidas dentro das quatro. S~ao todas em termos de passado, presente e futuro, onsiderando que opresente poder�a ser uma soma do passado e o futuro poder�a ser o produto do passado e do presente.Pode onsiderar-se que todos os prop�ositos humanos se enontram dentro desse espetro e issoexplia todo o omportamento.�E uma a�rma�~ao v�alida que o ser humano �e ego��sta, quando se refere a um humano aberrado.�E igualmente v�alido dizer-se que o ser humano �e anti-soial, se for aresentado o modi�ador,aberra�~ao. Outras a�rma�~oes desse tipo resolvem-se da mesma forma.Aontee, por�em, que podemos ver essas quatro dinâmias a ompetir umas om as outras nasua opera�~ao dentro do indiv��duo ou de uma soiedade. H�a uma raz~ao raional para isto. A frase\ompeti�~ao soial" �e um omposto de omportamento aberrado e di�uldades senientes.Qualquer humano, grupo ou ra�a poder�a estar em ompeti�~ao om qualquer ra�a, grupo ou hu-mano e mesmo em ompeti�~ao om o sexo, a um n��vel inteiramente raional.A Equa�~ao da Solu�~ao �Otima seria que um problema foi bem resolvido quando prevê o m�aximobem para o n�umero maior de dinâmias. Isto quer dizer que qualquer solu�~ao, modi�ada pelo tempodispon��vel para levar a solu�~ao a efeito, deve ser riativa ou onstrutiva para o maior n�umero poss��velde dinâmias. A solu�~ao �otima para qualquer problema seria aquela que alan�asse o benef��iom�aximo em todas as dinâmias. Isto quer dizer que um humano, quando toma deis~oes sobrealgum projeto, seria mais bem-suedido se ele bene�iasse todas as oisas relaionadas om as quatrodinâmias, na medida em que o seu projeto as afetasse. Ele tamb�em teria, ent~ao, de se bene�iar asi pr�oprio para que a solu�~ao fosse �otima. Por outras palavras, bene�iar as Dinâmias do Grupo e1O signi�ado de simbiota em Dian�etia �e alargado para al�em da de�ni�~ao do diion�ario, para querer dizer \todas equaisquer formas de vida ou de energia que est~ao mutuamente dependentes para a sobrevivênia". O �atomo dependedo Universo, o Universo depende do �atomo. 36



da Humanidade, mas bloqueando a Dinâmia do Sexo e a Dinâmia do Eu, seria uma solu�~ao muitoinferior �a solu�~ao �otima. O padr~ao de onduta de sobrevivênia �e onstru��do sobre esta Equa�~ao daSolu�~ao �Otima. Esta �e a equa�~ao b�asia de todo o omportamento raional e �e a equa�~ao em que oClear funiona. Esta �e inerente ao humano.Por outras palavras, a melhor solu�~ao para qualquer problema �e a que trar�a o maior bem parao maior n�umero de seres, inluindo o Eu, a progênie, os familiares, os grupos pol��tios e raiais e,por �m, toda a Humanidade, o maior bem poder�a exigir, tamb�em, alguma destrui�~ao, mas a solu�~aodeteriora-se na propor�~ao da destrui�~ao empregada. O auto-sarif��io e o ego��smo s~ao igualmenteredutores da equa�~ao de a�~ao �otima, ambos têm sido suspeitados e om raz~ao.Tudo isto �e uma quest~ao de: ser�a que funiona? Mesmo numa base n~ao-aberrada, h�a alturas emque uma ou outra dessas dinâmias tem de ser retirada da omputa�~ao de alguma atividade e, defato, pouos problemas s~ao de uma intensidade t~ao grande que seja preiso tomar todas as dinâmiasem onsidera�~ao. Mas quando um problema alan�a tal intensidade, e o tempo n~ao �e um fatorimportante, h�a erros graves que podem seguir-se �a omiss~ao de uma ou outra das dinâmias entre osfatores onsiderados.No aso de um Napole~ao a \salvar a Fran�a" �a usta do resto da Humanidade na Europa, aEqua�~ao da Solu�~ao �Otima foi t~ao negligeniada que se perderam todos os ganhos revoluion�arios dopovo franês. No aso de C�esar a \salvar Roma", a equa�~ao foi t~ao mal feita que ausou impedimentos�a sobrevivênia de Roma.Mas h�a asos espeiais em que a Equa�~ao da Solu�~ao �Otima se torna t~ao envolvida om o tempoque �e preiso desprezar ertas dinâmias para permitir que outras dinâmias persistam. O aso deum marinheiro que da a sua pr�opria vida para salvar o navio responde �a Dinâmia do Grupo. Tala�~ao �e uma solu�~ao v�alida para um problema. Mas viola a solu�~ao �otima, porque n~ao respondeu pelaDinâmia Um: o Eu.Poderiam ser itados aqui muitos exemplos de v�arios tipos em que uma ou outra das dinâmiasdeve, neessariamente, reeber prioridade, tudo numa base inteiramente raional.Numa base aberrada, a equa�~ao ainda �e v�alida, mas esta �e ompliada por irraionalidades quen~ao têm nada a ver om a situa�~ao. Muitas solu�~oes s~ao m�as simplesmente por ausa dos dados falsoseduaionais ou da falta ompleta de dados. Mas ainda assim s~ao solu�~oes. No aso das solu�~oesaberradas, as dinâmias s~ao real e ativamente impedidas, omo se desrever�a ompletamente maisadiante.
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Cap��tulo 5Sum�arioO prin��pio dinâmio da existênia �e a SOBREVIVÊNCIA.Esta sobrevivênia pode ser graduada em quatro zonas, ada uma das quais prediz progressiva-mente uma maior oportunidade de atingir o potenial de imortalidade. A Zona 0 on�na om amorte e inlui a apatia; a Zona 1 on�na om a apatia e inlui o esfor�o violento; a Zona 2 on�naom a violênia, indo at�e um suesso med��ore, mas n~ao inteiramente satisfat�orio; a Zona 3 on�naom o med��ore, indo at�e �a oportunidade exelente. Essas zonas s~ao, ada uma delas, oasionadaspela rela�~ao proporional entre o supressor e a dinâmia de sobrevivênia. Em apatia, a Zona 0, osupressor paree grande de mais para ser venido. Na �area de violênia, a Zona 1, o supressor maisou menos prevalee sobre a dinâmia de sobrevivênia, exigindo um esfor�o enorme que, quandodespendido sem resultado, faz o organismo air na Zona 0. Na �area da medioridade, a Zona 2, osupressor e a dinâmia de sobrevivênia est~ao, mais ou menos, uniformemente equilibrados. Na �areada Zona 3, a dinâmia de sobrevivênia veneu o supressor e, omo as possibilidades de sobrevivênias~ao exelentes, esta �e a �area de uma resposta elevada aos problemas. Essas quatro zonas poderiamser lassi�adas omo a zona de desesperan�a, a zona de a�~ao violenta, a �area de equil��brio e a �areade grande esperan�a. A base dessas zonas �e a experimenta�~ao l��nia, uma vez que elas seguem umprogresso do ser mental ou f��sio �a medida que ele sobe da �area de morte para uma existênia elevada.As quatro dinâmias s~ao subdivis~oes da dinâmia de sobrevivênia e s~ao, na Humanidade, oimpulso para a sobrevivênia potenial em termos de entidades. Elas abrangem todos os prop�ositos,atividades e omportamentos da Humanidade. Pode-se dizer que estas s~ao um padr~ao de onduta desobrevivênia. A primeira destas, mas n~ao neessariamente a mais importante nem a que reeber�aprioridade em v�arios esfor�os, �e a Dinâmia Individual, a Dinâmia um, que inlui a sobrevivêniapessoal do indiv��duo omo pessoa viva e a sobrevivênia dos seus simbiotas pessoais. A Dinâmiadois �e o impulso para a imortalidade potenial atrav�es dos �lhos e inlui toda a atividade familiar,bem omo os simbiotas das rian�as e o sexo. A Dinâmia três �e a sobrevivênia em termos dogrupo, o que poder�a inluir oisas omo um lube, uma ompanhia militar, uma idade, um estado,uma na�~ao; isto inluiria os simbiotas do grupo. ADinâmia quatro �e o impulso para a imortalidadepotenial da Humanidade omo esp�eie e dos simbiotas da Humanidade. Estas lassi�a�~oes inluemqualquer parte da existênia, qualquer forma de mat�eria e, de fato, o Universo.Qualquer problema ou situa�~ao pass��vel de desoberta, no âmbito das atividades ou prop�ositos daHumanidade, est�a inlu��do nestas dinâmias.A Equa�~ao da Solu�~ao �Otima �e inerente ao organismo e, modi�ada pela edua�~ao ou pontode vista e adiionalmente modi�ada pelo tempo, �e o m�etodo operativo dos indiv��duos, gruposou Humanidade n~ao-aberrados. A Equa�~ao da Solu�~ao �Otima est�a sempre presente, mesmo emindiv��duos severamente aberrados e �e usada tal omo �e modi�ada pela sua edua�~ao, ponto devista e tempo dispon��vel. A aberra�~ao n~ao remove a atividade das dinâmias de sobrevivênia. A39



onduta aberrada �e uma onduta de sobrevivênia irraional, tendo em si toda a inten�~ao de levar �asobrevivênia. O fato de a inten�~ao n~ao ser o ato, n~ao erradia a inten�~ao.Estes s~ao os axiomas fundamentais de dian�etia:O Prin��pio Dinâm��o da Existênia: SOBREVIVER!A sobrevivênia, onsiderada omo o Prop�osito simples e �unio, subdivide-se em quatro dinâmias.Simbiota signi�a todas as entidades e energias que auxiliam a sobrevivênia.A Dinâmia um �e o impulso do indiv��duo em dire�~ao �a sobrevivênia para o indiv��duo eos seus simbiotas.A Dinâmia dois �e o impulso do indiv��duo em dire�~ao �a sobrevivênia atrav�es da pro-ria�~ao; esta inlui n~ao s�o o ato sexual omo tamb�em a ria�~ao da progênie, o uidado dos �lhose dos seus simbiotas.A Dinâmia três �e o impulso do indiv��duo em dire�~ao �a sobrevivênia para o grupo ou oimpulso do grupo em dire�~ao �a sobrevivênia para o grupo e inlui os simbiotas desse grupo.A Dinâmia quatro �e o impulso do indiv��duo em dire�~ao �a sobrevivênia para a Humani-dade, ou o impulso da Humanidade em dire�~ao �a sobrevivênia para a Humanidade, assim omoo impulso do grupo em dire�~ao �a sobrevivênia para a Humanidade, et., e inlui os simbiotasda Humanidade.O objetivo absoluto da sobrevivênia �e a imortalidade ou a sobrevivênia in�nita. Este �e prouradopelo indiv��duo em termos de si pr�oprio omo um organismo, omo um esp��rito ou omo um nome,ou omo os seus �lhos, omo um grupo de que ele seja membro ou omo Humanidade e a progênie eos simbiotas dos outros bem omo os seus pr�oprios.A reompensa da atividade de sobrevivênia �e o prazer.A penalidade suprema da atividade destrutiva �e a morte ou n~ao-sobrevivênia ompleta, e �e a dor.Os suessos aumentam o potenial de sobrevivênia em dire�~ao �a sobrevivênia in�nita.Os fraassos diminuem o potenial de sobrevivênia em dire�~ao �a morte.A mente humana est�a empenhada em perepionar e reter dados, ompor ou omputar onlus~oese oloar e resolver problemas relativos a organismos ao longo de todas as quatro dinâmias, e oprop�osito da perep�~ao, reten�~ao, onlus~ao e resolu�~ao de problemas �e dirigir o seu pr�oprio organismoe simbiotas e outros organismos e simbiotas ao longo das quatro dinâmias em dire�~ao �a sobrevivênia.A inteligênia �e a apaidade de perepionar, oloar e resolver problemas.A dinâmia �e a tenaidade para a vida e vigor e persistênia na sobrevivênia.A d��nâmia e a inteligênia s~ao ambas neess�arias para persistir e levar alguma oisa a abo, enenhuma das duas �e uma quantidade onstante de indiv��duo para indiv��duo, de grupo para grupo.As dinâmias s~ao inibidas por engramas, que p~oem obst�aulos a estas e dispersam a for�a vital.A inteligênia �e inibida por engramas, que forneem dados falsos ou inorretamente lassi�adosao analisador.A feliidade �e a supera�~ao de obst�aulos n~ao desonheidos em dire�~ao a um objetivo onheidoe, transitoriamente, a ontempla�~ao ou a satisfa�~ao do prazer.A mente anal��tia �e a por�~ao da mente que perepiona e ret�em os dados da experiênia paraompor e resolver problemas e dirige o organismo ao longo das quatro dinâmias. Esta pensa emdiferen�as e semelhan�as. 40



A mente reativa �e a por�~ao da mente que arquiva e ret�em a dor f��sia e a emo�~ao dolorosa eque proura dirigir o organismo uniamente numa base de est��mulo-resposta. Esta pensa s�o emidentidades.A mente som�atia �e a mente que, dirigida pela mente anal��tia ou pela mente reativa, leva a efeitoas solu�~oes no n��vel f��sio.Um padr~ao de treino �e o meanismo de est��mulo-resposta determinado pela mente anal��tia parauidar da atividade de rotina ou atividade de emergênia. E mantido na mente som�atia e pode sermudado �a vontade pela mente anal��tia.O h�abito �e a rea�~ao de est��mulo-resposta ditada pela mente reativa a partir do onte�udo deengramas e �e levado a efeito pela mente som�atia. S�o pode ser mudado por aquelas oisas quemudam os engramas.As aberra�~oes, que inluem todo o omportamento perturbado ou irraional, s~ao ausadas porengramas. S~ao est��mulo-resposta pr�o- e ontra-sobrevivênia.As doen�as psiossom�atias s~ao ausadas por engramas.O engrama �e a �unia fonte de aberra�~oes e doen�as psiossom�atias.Momentos de \inonsiênia", quando a mente anal��tia est�a atenuada em maior ou menor grau,s~ao os �unios momentos em que os engramas podem ser reebidos.O engrama �e um momento de \inonsiênia", ontendo dor f��sia e emo�~ao dolorosa e todas asperep�~oes, e n~ao est�a �a disposi�~ao da mente anal��tia omo experiênia.A emo�~ao �e três oisas: a resposta engrâmia a situa�~oes, o forneimento regulado de uidosend�orinos ao orpo para fazer fae a situa�~oes em um n��vel anal��tio e a inibi�~ao ou avan�o da for�avital.O valor potenial de um indiv��duo ou de um grupo poder�a ser expresso pela seguinte equa�~ao:V P = IDxem que I �e a Inteligênia e D �e a Dinâmia.O m�erito de um indiv��duo �e omputado em termos do alinhamento, em qualquer dinâmia, do seuvalor potenial om sobrevivênia �otima ao longo dessa dinâmia. Um VP alto poder�a, por um vetorinvertido, resultar em um m�erito negativo, omo no aso de algumas pessoas severamente aberradas.Um VP alto em qualquer dinâmia assegura um m�erito elevado apenas na pessoa n~ao-aberrada.
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Cap��tulo 1A Mente Anal��tia e os Banos deMem�oria Padr~aoEste ap��tulo d�a in��io �a busa do erro humano e diz-nos onde este n~ao se enontra.Pode onsiderar-se que a mente humana tem três divis~oes prinipais. Primeiro, existe a menteanal��tia; segundo, a mente reativa; e tereiro, a mente som�atia.Considere a mente anal��tia omo uma m�aquina de omputa�~ao. Isto �e uma analogia, pois a menteanal��tia, embora se omporte omo uma m�aquina a de omputa�~ao �e, no entanto, fantastiamentemais apaz do que qualquer m�aquina de omputa�~ao alguma vez onstru��da e �e in�nitamente maisomplexa. Poderia ser hamada a \mente omputaional" ou o \egsusheyftef". Mas para os nossosprop�ositos, a mente anal��tia, omo nome desritivo, servir�a perfeitamente. Esta mente poder�aenontrar-se l�obulos pr�e-frontais - h�a alguns ind��ios disso - mas este �e um problema estruturale ningu�em perebe realmente de estrutura. Por isso, hamaremos \mente anal��tia" a esta parteomputaional da mente, porque ela analisa dados.O monitor pode ser onsiderado omo parte da mente anal��tia. O monitor poderia ser hamadoo entro de onsiênia da pessoa. Este, falando de um modo inexato, �e a pessoa. Durante milênios,este foi aproximado por v�arios nomes, ada um deles reduzindo-se ao \Eu". O monitor ontrola amente anal��tia. N~ao est�a a ontrolar porque lhe tenha sido dito que o �zesse, mas apenas porque ofaz de forma inerente. N~ao �e um demônio que vive no rânio, nem um homenzinho que voaliza ospensamentos da pessoa. �E o \Eu". N~ao importa quantas aberra�~oes �e que uma pessoa possa ter, o\Eu" �e sempre o \Eu". N~ao importa qu~ao \Clear" uma pessoa se torne, o \Eu" ainda �e o \Eu". �Asvezes o \Eu" poder�a estar submerso em um aberrado, mas est�a sempre presente.A mente anal��tia d�a v�arias provas de ser um �org~ao, mas omo nesta era sabemos t~ao pouo sobreestrutura, o onheimento estrutural ompleto da mente anal��tia dever�a vir depois de sabermos oque ela faz. E em Dian�etia, n�os sabemos, pela primeira vez, preisamente o que ela faz. Sabe-se epode-se provar failmente que a mente anal��tia, seja ela um ou v�arios �org~aos do orpo, se omportatal omo se esperaria que uma boa m�aquina de omputa�~ao se omportasse.O que �e que se quereria numa m�aquina de omputa�~ao? A a�~ao da mente anal��tia - ou analisador- �e tudo o que se poderia querer do melhor omputador dispon��vel. Esta pode fazer, e faz, todasas proezas de um omputador. E aima de tudo, esta dirige a onstru�~ao de omputadores. E est�at~ao erta omo qualquer omputador alguma vez esteve. A mente anal��tia n~ao �e apenas um bomomputador, esta �e um omputador perfeito. Nuna omete erros. N~ao pode errar, de modo algum,enquanto um ser humano estiver razoavelmente intato (a menos que algo lhe tenha tirado uma partedo seu equipamento mental).A mente anal��tia �e inapaz de erro e est�a t~ao erta de que �e inapaz de erro que resolve tudoom base no fato de que n~ao pode errar. Se uma pessoa diz: \N~ao onsigo somar", ela quer dizer45



que nuna aprendeu a somar ou que tem uma aberra�~ao a respeito de somar. Isto n~ao quer dizer quehaja alguma oisa errada om a mente anal��tia.Embora o ser integral, em um estado aberrado, seja agrantemente apaz de erro, o mesmo n~aose pode dizer, no entanto, aera da mente anal��tia, pois um omputador �e apenas t~ao bom quantoos dados om que opera e nuna ser�a melhor do que isso. A aberra�~ao surge, ent~ao, da natureza dosdados apresentados a mente anal��tia omo um problema a ser omputado.A mente anal��tia possui os seus banos de mem�oria padr~ao. Onde estes est~ao loalizados exata-mente em termos de estrutura, mais uma vez, n~ao nos interessa de momento. Para operar, a menteanal��tia preisa de ter pereptos (dados), mem�oria (dados) e imagina�~ao (dados).H�a outro bano de armazenagem de dados e outra parte da mente humana que ontêm aberra�~oes,que s~ao a fonte das insanidades. Estes ser~ao ompletamente tratados mais adiante e n~ao devem seronfundidos om a mente anal��tia ou om os banos de mem�oria padr~ao.Os dados ontidos nos banos de mem�oria padr~ao, estejam ou n~ao analizados orretamente, est~aotodos l�a. Os v�arios sentidos reebem informa�~oes e estas informa�~oes s~ao diretamente arquivadasnos banos de mem�oria padr~ao. Estas n~ao passam primeiro atrav�es do analisador. S~ao arquivadas eo analisador depois reolhe-as dos banos padr~ao.Exitem v�arios destes banos padr~ao e estes poder~ao ser dupliados dentro de si pr�oprios, de modoque existem v�arios de ada tipo de bano. A natureza paree ser generosa om estas oisas. Existe umbano, ou um grupo de banos, para ada perep�~ao. Estes podem ser onsiderados omo estantesde dados arquivados em um sistema de ��ndie ruzado, que faz um agente dos servi�os seretos �arverde de inveja. Cada perepto �e arquivado omo um oneito. A vis~ao de um arro em movimento,por exemplo, �e arquivada no bano de visio om or e movimento no momento em que ele �e visto,indexado om a �area em que �e visto, indexado om todos os dados sobre arros, indexado om ospensamentos sobre arros e assim suessivamente, om o arquivo adiional de onlus~oes (orrentede pensamento) do momento e orrentes de pensamento do passado om todas as suas onlus~oes.O som desse arro �e similarmente arquivado, indo dos ouvidos diretamente para o bano de �audio, eindiado de modo a ruzar de tantas maneiras omo no exemplo anterior. Todas as outras sensa�~oesdesse momento tamb�em s~ao arquivadas nos seus respetivos banos.Poder�a ser que todo o arquivamento seja feito em um s�o bano. Seria mais simples se assimfosse. Mas isto n~ao �e uma quest~ao de estrutura, mas de atua�~ao mental. Com o tempo algu�emdesobrir�a exatamente omo s~ao arquivados. Agora de momento, tudo o que nos interessa �e a fun�~aode arquivamento.Cada perepto - vista, som, heiro, toque, gosto, sensa�~ao orgânia, dor, ritmo, inestesia (pesoe movimento musular) e emo�~ao - �e orreta e uidadosamente arquivado nos banos padr~ao, na��ntegra. N~ao importa quantas aberra�~oes �e que uma pessoa �siamente intata possua ou se elapensa que pode ou que n~ao pode onter estes dados ou reord�a-los, o arquivo est�a l�a e est�a ompleto.Este arquivo ome�a em um per��odo muito remoto - de que falaremos mais adiante. Depoisfuniona ontinuamente, durante toda a existênia, esteja o indiv��duo adormeido ou desperto, exetonos momentos de \inonsiênia"1. A sua apaidade �e, aparentemente, in�nita.Os n�umeros destes oneitos (oneito quer dizer: aquilo que foi retido depois de algo ter sidoperepionado) deixariam o omputador de um astrônomo em um estado de hoque. A existênia ea profus~ao das reorda�~oes retidas foram desobertas e estudadas em um grande n�umero de asos, eestas podem ser examinadas em qualquer pessoa por meio de ertos proessos.No que respeita �a simples a�~ao da perep�~ao, tudo o que est�a ontido nesse bano est�a orreto.Poder�a haver erros orgânios nos �org~aos de perep�~ao, omo a egueira ou a surdez (quando f��sias1\Inonsiênia", neste livro, signi�a uma maior ou menor redu�~ao da onsiênia por parte do \Eu" - umaatenua�~ao do poder funional da mente anal��tia. 46



e n~ao devidas �a aberra�~ao), que deixariam espa�os em brano nos banos; e poder�a haver defeitosorgânios, omo a surdez orgânia parial, que deixariam espa�os em brano pariais. Estas oisas,por�em, n~ao s~ao erros nos banos de mem�oria padr~ao; s~ao uma simples ausênia de dados. Tal omono omputador, os banos de mem�oria padr~ao s~ao perfeitos, registrando �el e �avelmente.Parte dos banos padr~ao �e audio-semântia, ou seja, o registro das palavras ouvidas. E parte dosbanos padr~ao �e visio-semântia, ou seja, o registro de palavras lidas. Ambas s~ao partes espeiaisdos arquivos de som e vis~ao. Um ego que tem de ler om os dedos desenvolve um arquivo t�atil-semântio. O onte�udo dos arquivos de linguagem falada �e exatamente omo se ouviu, sem altera�~ao.Outra parte interessante dos banos de mem�oria padr~ao �e que eles aparentemente arquivam ooriginal e forneem �opias exatas ao analisador. Forneer~ao tantas �opias exatas quanto as que forempedidas, sem diminuir o arquivo original real. Cada uma dessas �opias �e forneida em boas ondi�~oes,om vis~ao de or-movimento, tom-�audio, et.A quantidade de material retido nos banos de mem�oria padr~ao normais enheria v�arias biblioteas.Mas o m�etodo de reten�~ao �e invari�avel. E a potenialidade da reorda�~ao �e perfeita.A fonte prim�aria de erros na omputa�~ao \raional" vem sob os t��tulos de dados insu�ientes edados errôneos. O indiv��duo, enfrentando diariamente novas situa�~oes, nem sempre est�a na posse detodo o material de que neessita para tomar uma deis~ao. E poder~ao ter-lhe dito alguma oisa de\Fonte Segura" que n~ao era verdadeira e para a qual ele, no entanto, n~ao enontrou prova ontr�arianos banos.Entre os banos padr~ao, que s~ao perfeitos e ��aveis, e o omputador, a mente anal��tia, que �eperfeita e ��avel, n~ao h�a qualquer onurso irraional. A resposta est�a sempre t~ao orreta quantoposs��vel �a luz dos dados dispon��veis, e isso �e tudo o que se pode pedir de um dispositivo de omputa�~aoou de um dispositivo de grava�~ao.A mente anal��tia vai ainda mais longe do que se sup~oe nos seus esfor�os para estar erta. Esta ve-ri�a e pesa onstantemente novas experiênias a luz de experiênias antigas, forma novas onlus~oes�a luz de onlus~oes antigas, altera velhas onlus~oes e geralmente est�a muito oupada em estar erta.Pode onsiderar-se que a mente anal��tia reebeu das �elulas um posto de on�an�a sagrada paraproteger a olônia, e ela faz tudo o que est�a ao seu alane para levar a abo essa miss~ao. Estatem os dados orretos, t~ao orretos quanto poss��vel, e efetua omputa�~oes orretas om esses dados,t~ao orretas quanto �e poss��vel fazê-las. Quando onsideramos o enorme n�umero de fatores om quelidamos, por exemplo, no ato de onduzir um autom�ovel ao longo de dez quarteir~oes, podemos avaliarat�e que ponto e em quantos n��veis essa mente anal��tia pode estar oupada.Antes de apresentarmos o mau desta �ta, a mente reativa, �e neess�ario ompreender algo sobre arela�~ao entre a mente anal��tia e o pr�oprio organismo.A mente anal��tia, que det�em toda a responsabilidade, est�a longe de n~ao ter autoridade pararealizar as suas a�~oes e desejos. Atrav�es dos meanismos do regulador da fun�~ao vital (que ontrolatodas as fun�~oes meânias da vida), a mente anal��tia pode afetar qualquer fun�~ao do orpo quedesejar.Quando em exelentes ondi�~oes de funionamento - isto �e, quando o organismo n~ao est�a aberrado- a mente anal��tia pode inueniar o batimento ard��ao, as glândulas end�orinas (oisas omo o�alio e o a��uar no sangue, a adrenalina, et.), o uxo seletivo do sangue (parando-o nos membrosou iniiando-o �a vontade), urina, exretos, et. Todas as fun�~oes glandulares, r��tmias e uidas doorpo podem estar sob o omando da mente anal��tia. Isso n~ao quer dizer que este seja sempre oaso numa pessoa Clareada. Isso seria muito desonfort�avel e inômodo. Mas quer dizer que a menteanal��tia pode efetuar mudan�as onforme os seus desejos, quando se apaita para isso. Esta �e umaquest~ao de provas laboratoriais, muito f�aeis de fazer.Durante muito tempo as pessoas foram intuitivas em rela�~ao ao \poder total da mente". Bem,47



o poder total da mente seria a mente anal��tia a funionar om os banos de mem�oria padr~ao, oregulador das fun�~oes vitais e uma outra oisa adiional.A �ultima oisa e a mais importante �e, naturalmente, o organismo. Este est�a a argo da menteanal��tia. E a mente anal��tia ontrola-o de maneiras diferentes das fun�~oes vitais. Todos os m�usulose o resto do organismo podem estar sob o omando total da mente anal��tia.Para manter a si pr�opria e os seus iruitos livres de briabraque e de atividades menores, a menteanal��tia �e dotada de um regulador do padr~ao de treino aprendido. Nisto ela pode introduzir, atrav�esda edua�~ao, os padr~oes de est��mulo-resposta neess�arios �a exeu�~ao de tarefas, omo falar, andar,toar piano, et. Esses padr~oes aprendidos n~ao s~ao inalter�aveis. Por serem seleionados pela menteanal��tia ap�os pensamento e esfor�o, raramente �e neess�ario alter�a-los; se surgirem novas situa�~oes,os m�usulos s~ao treinados em um novo padr~ao. Nenhum desses treinos �e \ondiionamento"; s~aoapenas padr~oes de treino que o organismo pode usar sem nenhuma aten�~ao de magnitude da parte doanalisador. Por este m�etodo, pode ser inserido um n�umero inont�avel desses padr~oes no organismo.E eles n~ao s~ao a fonte de nenhuma di�uldade, visto que est~ao arquivados por tempo e situa�~ao, ebasta um pequeno pensamento para anular os velhos em favor de novos.Todos os m�usulos, volunt�arios e \involunt�arios", podem estar sob o omando da mente anal��tia.Aqui est�a, ent~ao, o omp�osito de um ser seniente. N~ao h�a qualquer possibilidade de erro paraal�em dos erros resultantes de dados insu�ientes e errôneos, por�em aeitos (e estes �ultimos ser~aousados pelo analisador apenas uma vez, se essa �unia vez provar que os dados est~ao errados). Aquiest�a o reino do prazer, da emo�~ao, da ria�~ao, da onstru�~ao e mesmo da destrui�~ao se a omputa�~aobaseada na solu�~ao �otima disser que alguma oisa deve ser destru��da.As dinâmias est~ao subjaentes �as atividades da mente anal��tia. O impulso para a sobrevivêniaexplia todas as suas a�~oes. O fato de podermos ompreender a simpliidade fundamental do me-anismo funional n~ao quer dizer, ontudo, que um humano que s�o atua desta maneira seja frio oualulista ou que fa�a tudo \om unhas e dentes". Quanto mais o ser humano se aproxima desteestado �otimo em um indiv��duo ou numa soiedade inteira, mais viva e alorosa ser�a essa soiedade,mais honestos poder~ao ser os seus estados de esp��rito e a�~oes.A sanidade depende da raionalidade. Aqui est�a a raionalidade �otima e, portanto, a sanidademental �otima. E aqui est~ao, tamb�em, todas as oisas que o ser humano gosta de pensar que o humanodeveria ser, ali�as, o modo omo ele retratou os seus melhores deuses antropom�or�os. Isto �e o Clear.Isto �e sanidade. Isto �e feliidade. Isto �e sobrevivênia.Onde est�a o erro?
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Cap��tulo 2A Mente ReativaEst�a bastante bem aeito, nos dias de hoje, que todas as formas de vida evolu��ram dos elementosonstrutivos b�asios, o v��rus e a �elula. A sua �unia relevânia para Dian�etia �e que esta proposi�~aofuniona - e, na verdade, �e somente isso que n�os pedimos �a Dian�etia. N~ao h�a neessidade deesrevermos aqui um vasto volume sobre biologia e evolu�~ao. Podemos aresentar alguns ap��tulosa essas mat�erias, mas Charles Darwin fez um bom trabalho e os prin��pios fundamentais da evolu�~aopodem ser enontrados na sua obra e em outras.A proposi�~ao om que se ome�ou originalmente Dian�etia foi a evolu�~ao. Postulou-se que aspr�oprias �elulas tinham o impulso para sobreviver e que esse impulso era omum �a vida. Postulou-se, al�em disso, que os organismos - indiv��duos - eram onstru��dos de �elulas e eram, na verdade,agregados de olônias de �elulas.O organismo seguiu o mesmo aminho que o seu elemento onstrutivo. Nos dom��nios do �nito epara qualquer dos nossos prop�ositos, o ser humano podia ser onsiderado omo um agregado olonialde �elulas e poder-se-ia presumir que o seu prop�osito era idêntio ao dos seus elementos onstrutivos.A �elula �e uma unidade de vida que est�a a prourar sobreviver, e apenas sobreviver.O humano �e uma estrutura de �elulas que prouram sobreviver e apenas sobreviver.A mente humana �e o posto de omando de opera�~ao e est�a onstru��da para resolver e apresentarproblemas relaionados om a sobrevivênia e apenas om a sobrevivênia.A a�~ao de sobrevivênia, se �otima, levar�a �a sobrevivênia.O padr~ao de onduta de sobrevivênia �otimo foi formulado e depois examinado em busa deexe�~oes, e n~ao foram enontradas nenhuma exe�~ao.Desobriu-se que o padr~ao de onduta de sobrevivênia est�a longe de ser est�eril e �arido, estando,pelo ontr�ario, repleto de atividade ria e extremamente agrad�avel.Nenhum desses postulados prosreveu qualquer oneito relativo �a alma humana ou divina ou �aimagina�~ao riativa. Compreendeu-se perfeitamente que este era um estudo apenas do universo �nitoe que poder~ao muito bem existir esferas e reinos de pensamento e a�~ao aima desta esfera �nita. Mastamb�em se desobriu que nenhum desses fatores era neess�ario para resolver todo o problema daaberra�~ao e da onduta irraional.Desobriu-se que a mente humana havia sido injustamente aluniada, pois veri�ou-se que elapossu��a apaidades que exediam em muito as que haviam sido imaginadas, quanto mais testadas,at�e agora.Veri�ou-se que o ar�ater humano b�asio havia sido metido a rid��ulo porque o ser humano n~aotinha sido apaz de distinguir entre a onduta irraional derivada de dados med��ores e a ondutairraional derivada de outra fonte, muito mais perversa.49



Se alguma vez existiu um diabo, ele onebeu a mente reativa.Este meanismo funional onseguiu enterrar-se t~ao profundamente, que s�o a �loso�a indutiva,viajando regressivamente desde o efeito para a ausa, serviu para o desenterrar. O trabalho dedetetive investido na loaliza�~ao desse grande riminoso da psique humana oupou muitos anos. Asua identidade pode agora ser erti�ada por qualquer t�enio em qualquer l��nia ou em qualquergrupo de humanos. Duzentos e setenta e três indiv��duos foram examinados e tratados, representandotodos os v�arios tipos de doen�a mental inorgânia e as muitas variedades de doen�as psiossom�atias.Em ada um deles, enontrou-se esta mente reativa a operar, om os seus prin��pios inalterados. Esta�e uma longa s�erie de asos e em breve se tornar�a ainda mais longa.Toda a gente possui uma mente reativa. Nenhum ser humano examinado, em qualquer parte,foi enontrado sem uma mente reativa ou sem onte�udo aberrativo no seu bano de engramas, oreservat�orio de dados que serve a mente reativa.O que faz esta mente? Esta desliga a reorda�~ao auditiva. Coloa iruitos voais na mente.Torna as pessoas surdas �a tonalidade do som. Faz as pessoas gaguejarem. Faz toda e qualqueroisa que pode ser enontrada em qualquer lista de doen�as mentais: psioses, neuroses, ompuls~oes,repress~oes . . .O que pode ela fazer? Pode provoar artrite, bursite, asma, alergias, sinusite, di�uldades o-ron�arias, tens~ao arterial alta e assim por diante, ao longo de todo um at�alogo de doen�as psi-ossom�atias, inluindo mais algumas que nuna foram espei�amente lassi�adas omo psios-som�atias, tais omo a onstipa�~ao omum.Ela �e a �unia oisa no ser humano que pode provoar esses efeitos. �E ela que os provoa unifor-memente.Esta �e a mente que fez S�orates pensar que possu��a um demônio que lhe dava respostas. Esta �e amente que fez Cal��gula nomear o seu avalo para um posto governamental. Esta �e a mente que fezC�esar ortar a m~ao direita de milhares de gauleses, que fez Napole~ao reduzir a altura dos franesesem uma polegada.Esta �e a mente que mant�em a guerra omo uma oisa alarmante, que torna a pol��tia irraional,que faz os o�iais superiores rosnarem, que faz as rian�as horarem de medo do esuro. Esta �e amente que faz um humano suprimir as suas esperan�as, que mant�em as suas apatias, que o tornaindeiso quando deve agir e que o mata quando ele mal ome�ou a viver.Se alguma vez existiu um diabo, ele inventou a mente reativa.Desarregue o onte�udo do bano desta mente e a artrite desaparee, a miopia melhora, a doen�ado ora�~ao diminui, a asma desaparee, o estômago funiona orretamente e todo o at�alogo de malesdesaparee e n~ao volta mais.Desarregue o bano de engramas reativo e o esquizofrênio �nalmente enara a realidade, oman��ao-depressivo ome�a a realizar oisas, o neur�otio deixa de agarrar-se a livros que lhe dizemomo ele preisa das suas neuroses e ome�a a viver, a mulher para de ralhar om os �lhos e odipsoman��ao pode beber quando quer e parar.Estes s~ao fatos ient���os. Estes omparam-se invariavelmente om a experiênia observada.A mente reativa �e toda a fonte de aberra�~ao. Pode ser provado, e tem-no sido repetidamente, quen~ao h�a mais nenhuma fonte, pois quando o bano de engramas �e desarregado, todos os sintomasindesej�aveis desapareem e o ser humano ome�a a operar no seu padr~ao �otimo.Se estiv�essemos a prourar algo pareido om demônios na mente humana - omo aqueles que seobservam em alguns doentes internados nos maniômios - seria muito f�ail enontr�a-los. S�o que elesn~ao s~ao demônios. S~ao iruitos de deriva�~ao do bano de engramas. Quantas ora�~oes e exorta�~oesforam usadas ontra estes iruitos de deriva�~ao!50



Se n~ao aredit�assemos em demônios, se supus�essemos que, a�nal de ontas, o ser humano �e bom(omo um postulado, naturalmente), omo poderia o mal entrar dentro dele? Qual seria a fontedestas f�urias insanas? Qual seria a fonte dos seus lapsus linguae? Como viria ele a onheer o medoirraional?Porque �e que n~ao se gosta do patr~ao, embora ele tenha sido sempre agrad�avel?Porque ser�a que os suiidas despeda�am os seus orpos em boadinhos?Porque �e que o ser humano se omporta de forma destruidora e irraional, fazendo guerras, ma-tando, arruinando se�~oes inteiras da Humanidade?Qual �e a fonte de todas as neuroses, psioses e insanidades?Voltemos a um exame breve da mente anal��tia. Examinemos os seus banos de mem�oria. Aquienontramos arquivados todos os oneitos dos sentidos. Ou pelo menos assim paree �a primeiravista. Olhemos novamente, olhemos para o fator tempo. H�a um sentido de tempo nestes banos damente anal��tia. �E muito preiso, omo se o organismo estivesse equipado om um rel�ogio de grandequalidade. Mas h�a aqui alguma oisa errada quanto ao tempo - este tem launas! H�a momentos emque paree que nada est�a arquivado nestes banos padr~ao. Estas launas oorrem durante momentosde \inonsiênia", um estado de ser ausado pela anestesia, drogas, ferimento ou hoque.Estes s~ao os �unios dados que faltam no bano padr~ao. Se examinar a mem�oria de uma opera�~ao,em um paiente em transe hipn�otio, esses inidentes s~ao os �unios per��odos que voê n~ao enontrar�anos banos. Poder�a enontr�a-los se os quiser prourar e n~ao se importar om o que aontee ao seupaiente - mais adiante, voltaremos a falar sobre isto. Mas a quest~ao �e que falta algo que sempre foionsiderado por todos, em qualquer �epoa, omo nuna tendo sido gravado.Al�em disso, ningu�em, em nenhuma �epoa, foi apaz de loalizar a fonte da insanidade. Ser�a queesses dois dados est~ao em onordânia e relaionados entre si? Sem d�uvida nenhuma.H�a duas oisas que pareem estar - mas n~ao est~ao - registradas nos banos padr~ao: a emo�~aodolorosa e a dor f��sia.Como onstruiria uma m�aquina sens��vel, da qual dependessem as quest~oes de vida e de morte de umorganismo, e que seria a prinipal ferramenta de um indiv��duo? Deixaria os seus iruitos deliados�a merê de toda e qualquer sobrearga ou instalaria um sistema de fus��veis? Se um instrumentodeliado est�a em iruito numa linha de energia, este �e protegido por v�arios onjuntos de fus��veis.Qualquer omputador estaria protegido assim.Aontee que h�a alguma pequena evidênia que apoia a teoria el�etria do sistema nervoso. Nador, h�a sobreargas muito intensas nos nervos. Poder�a ser que - e foram feitas, noutro lugar, algumasomputa�~oes de Dian�etia a esse respeito - o �erebro seja o amorteedor das sobreargas de energiaresultantes de ferimentos, om a pr�opria energia a ser gerada pelas �elulas feridas na �area do ferimento.Essa �e uma teoria e n~ao tem qualquer prop�osito aqui, exeto para servir de exemplo. Agora estamosa lidar somente om fatos ient���os.A a�~ao da mente anal��tia �e suspensa durante um momento de dor intensa. Na verdade, a menteanal��tia omporta-se exatamente omo se fosse um �org~ao, ujo suprimento vital fosse ortado sempreque oorresse um hoque.Por exemplo, um humano atropelado por um arro �e posto \inonsiente" e, ao reuperar a\onsiênia", n~ao tem registro do per��odo em que esteve \desmaiado". Esta seria uma irunstâniade n~ao-sobrevivênia. Isto quer dizer que n~ao haveria qualquer voli�~ao da parte de algu�em queestivesse ferido, e este �e o momento em que o organismo mais neessita de voli�~ao. Sendo assim, ser�aontra a sobrevivênia se a mente inteira se desligar sempre que surgir dor. Ser�a que um organismoom uma experiênia de mais de mil milh~oes de anos em engenharia biol�ogia deixaria um problemadesses por resolver? 51



Na verdade, o organismo resolveu o problema. Talvez o problema seja, biologiamente, muitodif��il e talvez a solu�~ao n~ao seja muito boa, mas foram tomadas grandes providênias para essesmomentos em que o organismo est�a \inonsiente".A resposta para o problema de fazer om que o organismo reaja em momentos de \inonsiênia"ou quase \inonsiênia" �e tamb�em a resposta para a insanidade, as doen�as psiossom�atias e todasas peuliaridades mentais a que as pessoas est~ao susept��veis e que d~ao origem �a f�abula de que \errar�e humano".Testes l��nios provam que estas a�rma�~oes s~ao fatos ient���os:1. A mente registra ontinuamente, em algum n��vel, durante toda a vida do organismo.2. Todos os registros de uma vida est~ao dispon��veis.3. A \inonsiênia", em que a mente est�a alheia aquilo que a era, s�o �e poss��vel na morte e n~aoexiste omo amn�esia total na vida.4. Todas as perturba�~oes mentais e f��sias de natureza ps��quia têm origem em momentos de\inonsiênia".5. Tais momentos podem ser alan�ados e a sua arga drenada, resultando no retorno da mente�a sua ondi�~ao de opera�~ao �otima.A \inonsiênia" �e a �unia fonte de aberra�~ao. N~ao existe nenhuma a�~ao omo o \ondiiona-mento mental", exeto em um n��vel de treino onsiente, em que este s�o existe om o onsentimentoda pessoa.Se quiser fazer uma experiênia, pegue numa pessoa, fa�a-a �ar \inonsiente", �ra-a e dê-lheinforma�~oes. Atrav�es da t�enia de Dian�etia, n~ao importa quais sejam as informa�~oes que lhe tenhadado, estas podem ser reuperadas. Esta experiênia n~ao deve ser feita desuidadamente, porquevoê tamb�em poder�a torn�a-la insana.Uma forma p�alida desta opera�~ao pode ser obtida atrav�es da hipnose, seja pelas t�enias normaisou por drogas. Ao instalar \sugest~oes positivas" em um sujeito, pode-se fazer om que ele ajaomo uma pessoa insana. Esse teste n~ao �e novo. �E um fato bem onheido que se pode introduzirompuls~oes ou repress~oes na psique desse modo. Os antigos gregos estavam bastante familiarizadosom isto e usaram-no para produzir delus~oes.H�a o que se onhee por \sugest~ao p�os-hipn�otia". Uma ompreens~ao dessa pode ajudar a om-preender o meanismo b�asio da insanidade. As se�~oes n~ao s~ao idêntias em ambas as irunstânias,mas s~ao su�ientemente semelhantes na sua essênia.Um humano �e oloado em um transe hipn�otio pela t�enia hipn�otia omum ou om algumadroga hipn�otia. O operador poder�a ent~ao dizer-lhe: \Quando despertar, h�a algo que deve fazer.Sempre que eu toar na minha gravata, voê tirar�a o asao. Quando eu largar a gravata, voêvestir�a o asao. Agora, ir�a esqueer-se de que eu lhe disse para fazer isto".O sujeito �e, ent~ao, despertado. N~ao est�a onsientemente a par do omando. Se lhe dissessemque ele reebera uma ordem, enquanto \adormeido", ele resistiria �a id�eia ou enolheria os ombros,mas n~ao saberia. O operador toa, ent~ao, na gravata. O sujeito poder�a fazer algum oment�ariosobre estar muito alor e por isso tirar o asao. Ent~ao o operador larga a gravata. O sujeito poder�aomentar que ele agora est�a om frio e voltar�a a vestir o asao. O operador toa novamente nagravata. O sujeito poder�a dizer que o seu asao veio do alfaiate e, om muita onversa, �nalmenteexpliar�a por que motivo o est�a a tirar, talvez para ver se a ostura de tr�as foi orretamente osida.O operador volta, ent~ao, a gravata e o sujeito dir�a que est�a satisfeito om o alfaiate e vestir�a o asao.52



O operador poder�a toar na sua gravata muitas vezes e reeber�a de ada vez uma a�~ao da parte dosujeito.Finalmente, o sujeito poder�a tomar onsiênia, pelas express~oes na ara das pessoas, de que algoest�a errado. Ele n~ao saber�a o que est�a errado. Ele nem sequer saber�a que o toque na gravata �e osinal que o faz tirar o seu asao. Come�ar�a a sentir-se desonfort�avel. Poder�a enontrar defeitos naaparênia do operador e ome�ar a ritiar a roupa dele. Ainda n~ao sabe que a gravata �e o sinal.Ele ontinuar�a a reagir e a permaneer na ignorânia de que h�a alguma raz~ao estranha para ele terde tirar o asao - tudo o que sabe �e que est�a desonfort�avel om o seu asao sempre que a gravata�e toada, e desonfort�avel sem o asao sempre que a gravata �e largada.Estas v�arias a�~oes s~ao muito importantes para uma ompreens~ao da mente reativa. O hipnotismo �euma ferramenta de laborat�orio. N~ao �e usado de modo algum na terapia de Dian�etia, mas serviu omoum meio de examinar mentes e de obter as suas rea�~oes. O hipnotismo �e uma vari�avel aleat�oria.Algumas pessoas podem ser hipnotizadas, muitas n~ao podem. As sugest~oes hipn�otias �as vezes\pegam", outras vezes n~ao. �As vezes uram as pessoas, outras vezes tornam-nas doentes - a mesmasugest~ao provoa rea�~oes diferentes em diferentes pessoas. Um engenheiro sabe omo usar umavari�avel aleat�oria. H�a algo que a torna imprevis��vel. A desoberta da raz~ao b�asia de porque �eque o hipnotismo era uma vari�avel ajudou a desobrir a fonte da insanidade. Uma ompreens~ao domeanismo da sugest~ao p�os-hipn�otia pode ontribuir para uma ompreens~ao da aberra�~ao.Por mais tola que seja uma sugest~ao dada a um sujeito sob hipnose, ele lev�a-la-�a a abo de ummodo ou de outro. Pode-se dizer-lhe que tire os sapatos, que hame algu�em �as 10 horas do diaseguinte ou que oma ervilhas ao pequeno-almo�o, e ele assim far�a. Estas s~ao ordens diretas e eleobedeê-las-�a. Pode-se dizer-lhe que os seus hap�eus n~ao lhe servem e ele areditar�a. Qualquersugest~ao funionar�a dentro da sua mente, sem o onheimento dos seus n��veis de onsiênia maiselevados.Podem ser feitas sugest~oes muito omplexas. Uma delas seria no sentido de que ele ser�a inapaz depronuniar a palavra \Eu". Ele omiti-la-ia da onversa�~ao, usando expedientes extraordin�arios, semestar \onsiente" de que tinha de evitar a palavra. Ou poder-se-ia dizer-lhe que nuna olhasse paraas m~aos e ele n~ao o faria. Estas s~ao repress~oes. Dadas ao sujeito quando ele estava narotizado ouem um sono hipn�otio, essas sugest~oes operam quando ele est�a desperto. E ontinuar~ao a operar at�eque sejam liberadas pelo hipnotizador que as operou ou por um auditor que tenha este onheimento.Pode-se dizer-lhe que ele tenha um impulso para espirrar ada vez que ouve a palavra \tapete" eque espirrar�a quando esta palavra for dita. Pode-se dizer-lhe que deve saltar meio metro para o arada vez que vir um gato e ele saltar�a. Ele far�a essas oisas depois de ter sido despertado. Estas s~aoompuls~oes.Pode-se dizer-lhe que ele ter�a pensamentos muito sexuais a respeito de uma determinada rapariga,mas que quando os tiver, ele sentir�a omih~ao no nariz. Pode-se dizer-lhe que ele tem um impulsoont��nuo para se deitar e dormir, e que ada vez que o �zer sentir�a que n~ao pode dormir. Eleexperimentar�a essas oisas. Estas s~ao neuroses.Em outras experiênias pode-se dizer-lhe, quando em \sono" hipn�otio, que ele �e o presidente dopa��s e que agentes dos servi�os seretos est~ao a tentar assassin�a-lo. Ou pode-se dizer-lhe que d~ao-lheveneno em todos os restaurantes em que ele tentar omer. Estas s~ao psioses.Ele pode ser informado de que na realidade �e outra pessoa, que possui um iate e se hama \SirReginald". Ou pode-se dizer-lhe que ele �e um ladr~ao, que tem um adastro e que a pol��ia anda a suaproura. Estas seriam, respetivamente, insanidades esquizofrênias e esquizofrênias paran�oides.O operador pode informar o sujeito de que ele, o sujeito, �e a pessoa mais maravilhosa do mundoe que toda a gente pensa assim. Ou que ele �e o objeto da adora�~ao de todas as mulheres. Esta seriaa insanidade do tipo man��ao. 53



Ele pode ser onvenido, enquanto hipnotizado, de que quando despertar, ele sentir-se-�a t~ao malque n~ao desejar�a mais nada sen~ao a morte. Esta seria a insanidade do tipo depressivo.Pode-se dizer-lhe que a �unia oisa em que ele onsegue pensar �e em omo ele est�a muito doente eque todas as doen�as sobre as quais ele lê, tornam-se suas. Isto f�a-lo-ia reagir omo um hipoondr��ao.Poder��amos perorrer todo o at�alogo das doen�as mentais desta maneira e, por meio de engen-drar sugest~oes positivas para riar o estado mental, poder��amos produzir, no sujeito desperto, umaaparênia de ada insanidade.Compreende-se que estas s~ao aparênias. S~ao semelhantes a insanidade porque o sujeito agiriaomo uma pessoa insana. Ele n~ao seria uma pessoa insana. No momento em que a sugest~ao �elibertada - sendo o sujeito informado de que esta era uma sugest~ao - a aberra�~ao (e todas estasinsanidades, et., s~ao agrupadas sob o t��tulo de aberra�~ao) desaparee teoriamente1.A duplia�~ao de aberra�~oes de todas as lasses e tipos, em sujeitos que foram hipnotizados ounarotizados, demonstrou que h�a uma parte da mente que n~ao est�a em ontato om a onsiênia,mas que ontêm dados.Foi a proura dessa por�~ao da mente que levou �a resolu�~ao do problema da insanidade, doen�aspsiossom�atias e outras aberra�~oes. Esta n~ao foi abordada atrav�es do hipnotismo e o hipnotismo �eapenas mais uma ferramenta, uma ferramenta que n~ao tem qualquer uso na pr�atia de Dian�etia eque, de fato, nem sequer �e neess�aria.Temos aqui um indiv��duo que est�a a agir de uma maneira s~a, a quem �e dada uma sugest~aopositiva e que ent~ao, temporariamente, age de um modo insano. A sua sanidade �e restauradaliberando a sugest~ao para a sua onsiênia, momento em que esta perde a sua for�a sobre ele. Isto,por�em, �e apenas uma aparênia do meanismo envolvido. A insanidade real, uma que n~ao sejaintroduzida agora por algum hipnotizador, n~ao preisa de emergir na onsiênia para ser liberada.H�a esta e outras diferen�as entre o hipnotismo e a fonte real de aberra�~ao, mas o hipnotismo �e umademonstra�~ao das suas partes funionais.Reveja o primeiro exemplo da sugest~ao positiva. O sujeito estava \inonsiente", isto �e, n~ao estavana posse de uma onsiênia ou de autodeterminismo ompleto. Deram-lhe algo que ele devia fazere esse algo estava esondido da sua onsiênia. O operador fez-lhe um sinal. Quando este sinaloorreu, o sujeito exeutou uma a�~ao. O sujeito deu raz~oes para a a�~ao que n~ao eram as verdadeiras.O sujeito ome�ou a ahar defeitos no operador e nas roupas dele, mas n~ao viu que era a gravata quedava o sinal para a a�~ao. A sugest~ao foi liberada e o sujeito deixou de sentir uma ompuls~ao paraexeutar a a�~ao.Estas s~ao as partes da aberra�~ao. Assim que se saiba exatamente quais partes de quais oisas �eque s~ao aberra�~oes, todo o problema se torna muito simples. Paree inr��vel, �a primeira vista, que afonte pudesse ter permaneido t~ao profundamente oulta durante tantos milênios de pesquisa. Mas,�a segunda vista, �e espantoso que a fonte tenha sido desoberta, pois ela est�a bem e astuiosamenteesondida.A \inonsiênia" da variedade n~ao-hipn�otia �e um pouo mais rude. �E preiso mais do que algunspasses de m~ao para provoar a \inonsiênia" da variedade produtora de insanidade.O hoque de aidentes, o anest�esio usado nas opera�~oes, a dor dos ferimentos e os del��rios dadoen�a s~ao as prinipais fontes daquilo a que hamamamos \inonsiênia".O meanismo, na nossa analogia da mente, �e muito simples. Ao entrar uma onda destruidora de1Aqui vai uma advertênia: estes s~ao testes. Foram feitos em pessoas que podiam ser hipnotizadas e em pessoas quen~ao podiam ser, mas que foram narotizadas. Estes testes trouxeram dados valiosos a Dian�etia. Estes apenas podemser dupliados quando onheemos Dian�etia, a n~ao ser que realmente queira tornar algu�em insano aidentalmente,pois estas sugest~oes nem sempre desapareem. O hipnotismo �e uma vari�avel aleat�oria. �E perigoso e pertene tanto �asala de visitas omo uma bomba atômia. 54



dor f��sia ou um veneno penetrante, omo o �eter, desligam-se alguns ou todos os fus��veis da menteanal��tia. Quando ela se desliga, tamb�em se desliga aquilo que n�os onheemos omo os banos demem�oria padr~ao.Os per��odos de \inonsiênia" s~ao espa�os em brano nos banos de mem�oria padr~ao. Essesper��odos que faltam omp~oem aquilo a que Dian�etia hama o bano da mente reativa.O tempo em que a mente anal��tia est�a em plena opera�~ao, mais os momentos em que a mentereativa est�a em opera�~ao s~ao uma linha ont��nua de registro onseutivo, para o per��odo inteiro davida.Durante os per��odos em que a mente anal��tia est�a total ou parialmente desligada do iruito, amente reativa entra total ou parialmente em a�~ao. Por outras palavras, se a mente anal��tia est�adesligada de modo a �ar meio fora do iruito, a mente reativa est�a meio dentro do iruito. Estasperentagens t~ao exatas n~ao s~ao realmente poss��veis, mas isto �e para dar uma id�eia aproximada.Quando o indiv��duo est�a total ou parialmente \inonsiente", a mente reativa entra total ouparialmente em atividade. Quando ele est�a totalmente onsiente, a sua mente anal��tia omandatotalmente o organismo. Quando a onsiênia do indiv��duo est�a reduzida, a mente reativa entra emiruito nessa mesma propor�~ao.Os momentos que ontêm \inonsiênia" no indiv��duo s~ao geralmente momentos de ontra-sobrevivênia. Por isso, �e vital que algo assuma o ontrole, para que o indiv��duo possa tomar a�~oespara salvar todo o organismo. O lutador que luta j�a meio fora de ombate, o ser humano queimadoque se arrasta para fora do fogo - estes s~ao asos em que a mente reativa �e valiosa.A mente reativa �e muito robusta. Tem de sê-lo para onseguir suportar as ondas de dor quep~oem qualquer outra por�~ao seniente no orpo fora de ombate. N~ao �e muito re�nada. Mas �eterrivelmente exata. Possui uma ordem baixa de apaidade de omputa�~ao, uma ordem que est�aabaixo da debilidade mental, mas seria de esperar que uma mente que permanee em iruito quandoo orpo est�a a ser esmagado, ou frito, tivesse uma baixa ordem de apaidade.O bano reativo n~ao armazena mem�orias omo as onheemos. Este armazena engramas2. Estesengramas s~ao grava�~oes ompletas, at�e aos detalhes mais exatos, de todas as perep�~oes presentesem um momento de \inonsiênia" parial ou total. S~ao t~ao exatas omo qualquer outra grava�~aono orpo. Mas têm a sua pr�opria for�a. S~ao omo disos fonogr�a�os ou �lmes de inema, se essesontivessem todas as perep�~oes de vista, som, heiro, gosto, sensa�~ao orgânia, et.Contudo, a diferen�a entre um engrama e uma mem�oria �e bem distinta. Um engrama podeestar permanentemente ligado a qualquer ou a todos os iruitos do orpo e omporta-se omo umaentidade.Em todos os testes de laborat�orio feitos a esses engramas, desobriu-se que estes possuem fontes\inesgot�aveis" de poder para omandar o orpo. N~ao importava o n�umero de vezes que um destesfosse reativado em um indiv��duo, este ontinuava a ser poderoso. Na verdade, tornava-se ainda maisapaz de exerer o seu poder, na raz~ao direta da sua reativa�~ao.A �unia oisa que onseguia sequer abalar esses engramas era a t�enia que se tornou a terapiade Dian�etia, que ser�a tratada na ��ntegra na tereira parte deste volume.Eis um exemplo de um engrama: uma mulher �e derrubada por um soo. Ela �a \inonsiente".D~ao-lhe pontap�es e dizem-lhe que ela �e uma �ngida, que ela n~ao presta, que est�a sempre a mudarde id�eias. Uma adeira �e derrubada durante o inidente. Na ozinha, uma torneira est�a abertae a esorrer �agua. Um arro passa na rua. O engrama ontêm uma grava�~ao ont��nua de todasessas perep�~oes: vista, som, tato, gosto, heiro, sensa�~ao orgânia, sentido in�etio, posi�~ao das2A palavra engrama em Dian�etia �e usada no seu sentido rigorosamente preiso omo um tra�o de�nido e permanentedeixado por um est��mulo no protoplasma de um teido. �E onsiderado omo um grupo unit�ario de est��mulos que seimpingiram exlusivamente no ser elular. 55



artiula�~oes, registro de sede, et. O engrama onsistiria em tudo o que lhe foi dito enquantoela estava \inonsiente": os tons e a emo�~ao na voz; o som e a sensa�~ao do primeiro soo e dosposteriores; o ontato om o h~ao; a sensa�~ao e o som da adeira a air; a sensa�~ao orgânia dosoo; talvez o gosto de sangue na boa ou qualquer outro gosto ali presente; o heiro da pessoa quea ataava; os heiros na sala; o som do motor e dos pneus do arro que passava, et.Tudo isso seria onsiderado uma oisa semelhante a uma \sugest~ao positiva". Mas h�a aqui umaoutra oisa que �e nova, uma oisa que n~ao est�a nos banos padr~ao, exeto pelo ontexto: dor eemo�~ao dolorosa.S~ao essas oisas que distinguem os banos padr~ao dos banos de engramas reativos: a dor f��sia ea emo�~ao dolorosa. Elas onstituem a diferen�a entre uma mem�oria3 e um engrama, que �e a ausada aberra�~ao - toda a aberra�~ao.Todos j�a ouvimos dizer que uma m�a experiênia ajuda a viver e que, sem ela, o ser humanojamais aprende. Isto poder�a ser muito, muito verdade. Mas isto n~ao inlui o engrama, este n~ao �eexperiênia, �e a�~ao omandada.Antes de o ser humano possuir um voabul�ario extenso talvez esses engramas tivessem uma ertautilidade para ele. Estes ontribu��am para a sobrevivênia de maneiras que ser~ao mostradas maisadiante. Mas quando o ser humano adquiriu uma linguagem superior e homon��mia (om palavrasque se pronuniam da mesma forma, mas que têm signi�ados diferentes) e, na verdade, quandoele adquiriu qualquer linguagem, estes engramas tornaram-se mais um riso do que um aux��lio. Eagora, om o ser humano bastante evolu��do, estes engramas n~ao o protegem de nenhuma forma, mastornam-no louo, ine�iente e enfermo.A prova de qualquer asser�~ao enontra-se na sua apliabilidade. Quando esses engramas s~aoapagados do bano da mente reativa, a raionalidade e a e�iênia aumentam imensamente, a sa�udemelhora bastante e o indiv��duo omputa raionalmente no padr~ao de onduta de sobrevivênia, isto�e, ele sente-se feliz onsigo pr�oprio e om a ompanhia daqueles que o rodeiam, e �e onstrutivo eriativo. Ele somente �e destrutivo quando algo realmente amea�a a esfera das suas dinâmias.Estes engramas, ent~ao, têm um valor inteiramente negativo no est�agio atual de desenvolvimentohumano. Quando estava mais pr�oximo do n��vel dos seus primos animais (que têm, todos eles, mentesreativas desse mesmo tipo), talvez ele tivesse tido uso para os dados. Mas a linguagem e a altera�~aoda sua existênia tornam qualquer engrama em um riso �obvio, e n~ao h�a nenhum engrama que tenhaqualquer valor onstrutivo.A mente reativa foi forneida para assegurar a sobrevivênia. Esta ainda �nge atuar dessa maneira.Mas agora os seus erros rassos v~ao somente na dire�~ao oposta.Na realidade, existem três tipos de engramas, todos eles s~ao aberrativos. Primeiro, h�a o engramaontra-sobrevivênia. Este ontêm dor f��sia, emo�~ao dolorosa, todas as outras perep�~oes e amea�aao organismo. Uma rian�a agredida, deixada inonsiente e abusada por um violador, reebe essetipo de engrama. O engrama ontra-sobrevivênia ontêm antagonismo aparente ou real para oorganismo.O segundo tipo de engrama �e o engrama pr�o-sobrevivênia. Uma rian�a que foi maltratadaest�a doente. Dizem-lhe, enquanto ela est�a parial ou totalmente \inonsiente", que uidar~ao dela,que ela �e muito amada, et. Este engrama n~ao �e onsiderado ontra-sobrevivênia, mas sim pr�o-sobrevivênia. Paree estar a favor da sobrevivênia. Dos dois, este �ultimo �e o mais aberrativo,porque e refor�ado pela lei da a�nidade, que �e sempre mais poderosa do que o medo. O hipnotismoaproveita-se desta arater��stia da mente reativa, por ser uma abordagem ompassiva a um sujeito3Em Dian�etia, onsidera-se que uma mem�oria �e qualquer oneito de perep�~oes armazenado nos banos demem�oria padr~ao, que �e potenialmente reord�avel pelo \Eu". Uma ena vista pelos olhos e perepionada pelos outrossentidos, torna-se um registro nos banos de mem�oria padr~ao e poder�a ser relembrada posteriormente pelo \Eu", omoreferênia. 56



arti�ialmente inonsiente. O hipnotismo �e t~ao limitado omo �e porque n~ao ontêm, omo um fator,a dor f��sia e a emo�~ao dolorosa: oisas que mantêm um engrama fora de vista e anorado abaixo don��vel de \onsiênia".O tereiro �e o engrama de emo�~ao dolorosa, que �e semelhante aos outros engramas. �E ausadopelo hoque de uma perda s�ubita, tal omo a morte de um ente querido.O bano da mente reativa �e omposto exlusivamente destes engramas. A mente reativa pensaexlusivamente om estes engramas. \Pensa" om eles de uma maneira que faria Korzybski praguejar,pois ela pensa em termos de identi�a�~ao ompleta, isto �e, identidades, uma oisa �e idêntia a outra.Se a mente anal��tia �zesse uma omputa�~ao sobre ma�~as e bihos, ela provavelmente poderiaser formulada da seguinte maneira: algumas ma�~as têm bihos, outras n~ao; ao omer uma ma�~a,enontramos, oasionalmente, um biho, a menos que ela tenha sido adequadamente pulverizada; osbihos deixam buraos nas ma�~as.Contudo, a mente reativa, ao fazer uma omputa�~ao sobre ma�~as e bihos, onforme ontidos noseu bano de engramas, alularia omo se segue: as ma�~as s~ao bihos, s~ao dentadas, s~ao buraos emma�~as, s~ao buraos em qualquer oisa, s~ao ma�~as e s~ao sempre bihos, s~ao ma�~as, s~ao dentadas, et.As omputa�~oes da mente anal��tia poder~ao abranger somat�orios de �alulo verdadeiramente es-pantosos, toreduras manhosas de l�ogia simb�olia, as omputa�~oes neess�arias para a onstru�~ao deuma ponte ou para fazer um vestido. Qualquer equa�~ao matem�atia alguma vez vista veio da menteanal��tia e poder�a ser usada pela mente anal��tia na resolu�~ao dos problemas mais rotineiros.Mas n~ao a mente reativa! Essa �e t~ao fant�astia e maravilhosamente simples que, em opera�~ao,pode dizer-se que tem apenas uma equa�~ao: A = A = A = A = A.Comee qualquer omputa�~ao om a mente reativa. Comee-a, �e laro, om os dados que elaontêm. Qualquer dado �e exatamente igual a qualquer outro dado na mesma experiênia.Uma omputa�~ao anal��tia feita sobre a mulher que levou pontap�es, anteriormente menionada,seria que as mulheres �as vezes metem-se em situa�~oes em que levam pontap�es e s~ao magoadas, esabe-se de homens que d~ao pontap�es e magoam mulheres.Uma omputa�~ao da mente reativa sobre este engrama, omo um engrama, seria: a dor do pontap�e�e igual �a dor do soo, �e igual �a queda da adeira, �e igual �a passagem do arro, �e igual �a torneira, �eigual ao fato de que ela �e uma �ngida, �e igual ao fato de que ela n~ao presta, �e igual ao fato de que elamuda de id�eias, �e igual aos tons de voz do homem, �e igual �a emo�~ao, �e igual a uma �ngida, �e iguala uma torneira aberta, �e igual �a dor do pontap�e, �e igual �a sensa�~ao orgânia na �area do pontap�e,�e igual �a queda da adeira, �e igual a mudar de id�eias, �e igual . . .Mas para quê ontinuar? Cadaperep�~ao neste engrama �e igual a todas as outras perep�~oes neste engrama. O quê? Isto �e umalouura? Preisamente!Examinemos mais um pouo a nossa sugest~ao positiva p�os-hipn�otia do toar na gravata e de tiraro asao. Nesta temos os fatores vis��veis de omo a mente reativa funiona.Esta sugest~ao p�os-hipn�otia apenas neessita de uma arga emoional e de dor f��sia para se tornarem um engrama perigoso. Na realidade, esta �e uma esp�eie de engrama. �E inserida pela ompaix~aoentre o operador e o sujeito, o que a tornaria um engrama de ompaix~ao: pr�o-sobrevivênia.Sabemos que o operador apenas tinha de toar na gravata para fazer om que o sujeito despertadotirasse o seu asao. O sujeito n~ao sabia o que �e que o fazia tirar o asao e enontrou toda a esp�eiede explia�~oes para o ato, nenhuma das quais era a orreta. O engrama, neste aso a sugest~ao p�os-hipn�otia, foi realmente oloado no bano da mente reativa. Estava abaixo do n��vel de onsiênia;era uma ompuls~ao que surgia de abaixo do n��vel de onsiênia. E agia sobre os m�usulos para fazero sujeito tirar o asao. Eram dados inseridos nos iruitos do orpo, abaixo do n��vel de omandoda mente anal��tia, e operando n~ao s�o sobre o orpo, mas tamb�em sobre a pr�opria mente anal��tia.57



Se este sujeito tirasse o asao ada vez que visse algu�em toar numa gravata, a soiedade onsi-der�a-lo-ia ligeiramente maluo. E, no entanto, n~ao havia nenhum poder de onsentimento em rela�~aoa isto. Se ele tivesse tentado ontrariar o operador, reusando-se a tirar o asao, o sujeito teriaexperimentado um grande desonforto, de um tipo ou de outro.Tomemos agora um exemplo dos proessos da mente reativa em um esal~ao inferior da vida: umpeixe nada para os baixios, onde a �agua �e salobra, amarela e om gosto de ferro. Ele aaba de omeruns quantos amar~oes quando um peixe maior o ataa e bate ontra a sua auda.O pequeno peixe onsegue esapar, mas foi �siamente magoado. Tendo um poder anal��tioinsigni�ante, o peixe depende da rea�~ao para grande parte da sua esolha de atividades.Ent~ao, a sua auda ura-se e ele ontinua a sua vida. Mas um dia, ele �e ataado por um peixemaior e a sua auda reebe uma panada. Desta vez, n~ao �ou seriamente ferido, apenas reebeuuma panada. Mas algo aonteeu. Algo dentro dele aha que ele agora est�a a ser desuidado naesolha das suas a�~oes. Aqui est�a um segundo ferimento na mesma �area.A omputa�~ao do peixe, a n��vel reativo, foi: baixios �e igual a �agua salobra, �e igual a amarelo, �eigual ao gosto de ferro, �e igual a dor na auda, �e igual a amar~ao na boa e qualquer um destes �eigual a qualquer outro.A segunda panada na auda fez Key-in do engrama. Isto demonstrou ao organismo que umaoisa pareida ao primeiro aidente (pensamento-identidade) poderia voltar a aonteer. Sendo assim,uidado!Depois disso, o pequeno peixe nada para �agua salobra. Isto f�a-lo �ar ligeiramente \nervoso".Mas ele ontinua a nadar e d�a por si em �aguas amarelas e salobras. Ainda assim, ele n~ao volta atr�as.Come�a a sentir uma leve dor na auda. Mas ontinua a nadar. Subitamente sente um gosto de ferroe a dor na auda liga-se om for�a. E l�a se vai ele omo um relâmpago. N~ao havia peixe algum atr�asdele. Havia ali amar~oes para omer. Mas ele foi-se embora de qualquer modo. Lugar perigoso! Ese n~ao tivesse voltado para tr�as, ele teria realmente apanhado uma dor na auda.O meanismo �e uma esp�eie de atividade de sobrevivênia. Em um peixe, este poder�a servir umprop�osito. Mas em um humano que tira o seu asao ada vez que algu�em toa numa gravata, omeanismo de sobrevivênia j�a ultrapassou h�a muito o seu tempo. Mas este est�a l�a!Vamos investigar um pouo mais o nosso jovem e o seu asao. O sinal para tirar o asao era muitoexato. O operador toava na gravata. Isto �e equivalente a qualquer uma ou a todas as perep�~oesque o peixe reebeu e que o �zeram voltar para tr�as. O toque da gravata poderia ter sido uma d�uziade oisas. Qualquer uma dessa d�uzia de oisas poderia ter dado o sinal para tirar o asao.No aso da mulher que foi derrubada e que levou pontap�es, qualquer perep�~ao no engramareebido tem alguma qualidade de restimula�~ao. A �agua a orrer de uma torneira poder�a n~ao a terafetado muito. Mas a �agua a orrer de uma torneira, mais a passagem de um arro poder~ao teriniiado uma leve reativa�~ao do engrama, um desonforto vago nas �areas em que foi atingida e levoupontap�es, n~ao o su�iente para lhe provoar dores reais, mas no entanto algo est�a ali. �A �agua orrentee �a passagem do arro, aresentamos a queda abrupta de uma adeira e ela experimenta um hoquede pequenas propor�~oes. Aresentemos agora o heiro e a voz do homem que lhe deu pontap�es e ador ome�a a aumentar. O meanismo est�a a dizer-lhe que est�a em um lugar perigoso, que ela devesair dali. Mas ela n~ao �e um peixe; �e um ser altamente seniente e tanto quanto sabemos, ela tem aestrutura mental mais omplexa desenvolvida na Terra at�e agora, o organismo da esp�eie humana.O problema envolve muitos outros fatores al�em desse �unio engrama. Ela �a. As dores nas �areasonde foi magoada tornam-se uma predisposi�~ao para a doen�a ou s~ao, elas pr�oprias, doen�as rôniasque, no aso deste inidente, s~ao de fato menores, mas mesmo assim s~ao doen�as. A sua a�nidadepelo homem que a espanou poder�a ser t~ao elevada que o n��vel anal��tio, auxiliado por um tom geralnormalmente alto, poder�a opor-se a essas dores. Mas se esse n��vel �e baixo, sem muito para o ajudar,ent~ao as dores podem tornar-se grandes. 58



O peixe que foi atingido e que reebeu um engrama n~ao renegou os amar~oes. Depois disso,ele pode estar menos entusiasmado om os amar~oes, mas o potenial de sobrevivênia de omeramar~oes fez os amar~oes igualarem-se muito mais ao prazer do que �a dor.Uma vida geralmente agrad�avel e promissora - e n~ao pense que estamos a insinuar que a mulher�a naquele lugar s�o pela omida, digam os humoristas o que disserem sobre as mulheres - tem umelevado potenial de sobrevivênia e isso pode superar uma grande quantidade de dor. Contudo, �amedida que o potenial de sobrevivênia diminui, h�a uma maior aproxima�~ao do n��vel de dor (Zona0 e Zona 1) e um engrama desses pode ome�ar a ser severamente reativado.Contudo, h�a aqui outro fator al�em da dor - na verdade, h�a v�arios outros fatores. Se o jovem quetirava o asao tivesse reebido uma das sugest~oes positivas neur�otias, omo as que est~ao listadasalgumas p�aginas atr�as, ele teria reagido a esta ao reeber o sinal.O engrama que esta mulher reebeu ontêm uma sugest~ao positiva neur�otia, al�em dos restimu-ladores gerais omo a torneira, o arro e a queda da adeira. Disseram-lhe que ela era uma �ngida,que n~ao prestava e que estava sempre a mudar de id�eias. Quando o engrama �e restimulado numadas muitas maneiras poss��veis, ela tem uma \sensa�~ao" de que n~ao presta, de que �e uma �ngida e deque mudar�a de id�eias.H�a v�arios asos dispon��veis que ilustram peuliarmente a tristeza desse fato. Em um aso partiu-lar, que foi Clareado, uma mulher fora severamente espanada muitas vezes e de ada vez tinham-lhedito as mesmas oisas, todas depreiativas. O onte�udo sugeria que ela era muito dissoluta e queoabitaria om qualquer um. Foi-nos trazida pelo pai - desde ent~ao, ela j�a se tinha divoriado -que se queixava de ser ela muito dissoluta e que havia oabitado om v�arios homens em pouassemanas. Ela pr�opria admitiu que era uma dissoluta, n~ao ompreendendo omo tal podia aonteere isso preoupava-a, mas simplesmente \pareia n~ao poder evit�a-lo". O exame dos engramas nobano da sua mente reativa trouxe �a luz uma longa s�erie de espanamentos om esse onte�udo. Poristo ser uma quest~ao de pesquisa e n~ao de tratamento - embora este lhe fosse dado - entrou-se emontato om o ex-marido dela. Um exame, independente do onheimento dela, demonstrou que adramatiza�~ao da ira dele ontinha exatamente estas palavras. Ele batera na mulher at�e a tornar umamulher dissoluta, porque ele tinha medo de mulher dissoluta.Em todos os asos examinados nesta pesquisa foram omparados: os engramas do paiente om osengramas do doador. Sempre que poss��vel, examinaram-se os onte�udos dos inidentes, desobrindo-se que estes onordavam uniformemente. Tomaram-se todos os uidados para evitar qualquer outrom�etodo de omunia�~ao entre o doador e o paiente. Tudo o que foi enontrado nos per��odos \in-onsientes" de ada paiente, veri�ado em rela�~ao a outras fontes, mostrou-se ser exato.A analogia entre o hipnotismo e a aberra�~ao on�rma-se failmente. O hipnotismo implanta, porsugest~ao positiva, uma ou outra forma de insanidade. Normalmente �e uma implanta�~ao tempor�aria,mas �as vezes, a sugest~ao hipn�otia n~ao se \levanta" ou n~ao �e removida de uma maneira desej�avel parao hipnotizador. O perigo de se fazer experiênias om hipnose em paientes n~ao lareados enontra-senoutro meanismo da mente reativa.Quando existe um engrama omo o exemplo dado aima, a mulher estava obviamente \inonsi-ente" na altura em que reebeu o engrama. Ela n~ao tinha nenhuma mem�oria (registro) do inidenteno bano padr~ao, para al�em de saber que tinha sido derrubada pelo homem. O engrama n~ao era,ent~ao, uma experiênia tal omo ompreendemos a palavra. Este podia atuar a partir de baixo paraaberrar os proessos de pensamento dela, podia ausar-lhe dores estranhas - que ela atribu��a a outraoisa qualquer - nas �areas feridas. Mas ela n~ao sabia da sua existênia.O key-in foi neess�ario para ativar o engrama. Mas o que poderia preisamente fazer-lhe key-in?Em alguma altura posterior, quando ela estava ansada, o homem amea�ou espan�a-la novamentee hamou-lhe nomes feios. Esta foi uma experiênia de n��vel onsiente. Ela ahou que esta foi\mentalmente dolorosa" para si. E foi \mentalmente dolorosa", apenas porque havia dor f��sia real,59



genu��na, invis��vel e subjaente a esta, �a qual a experiênia onsiente tinha feito \key-in". A segundaexperiênia foi um lok. Era uma mem�oria, mas esta tinha um novo tipo de a�~ao nos banos padr~ao.Esta tinha poder de mais e adquiriu esse poder de um golpe f��sio reebido no passado. A mentereativa n~ao �e muito uidadosa om o seu rel�ogio do tempo. Na verdade, quando um key-in tem in��io,ela n~ao onsegue distinguir um ano de idade dos noventa. O engrama real subiu para debaixo dobano padr~ao.Ela pensa que est�a preoupada om o que ele disse na experiênia do lok. Na verdade, ela est�apreoupada om o engrama. Deste modo, as mem�orias tornam-se \dolorosas". Mas a dor n~ao �earmazenada nos banos padr~ao. Nesse bano n~ao h�a nenhum lugar para a dor. Nenhum. H�a umlugar para o oneito da dor e estes oneitos do que �e doloroso s~ao mais do que su�ientes paramanter o organismo humano seniente afastado de toda a dor que ele rê ser realmente perigosa. Emum Clear, n~ao h�a mem�orias que induzam a dor, porque j�a n~ao resta qualquer registro da dor f��siano bano da mente reativa para arruinar a maquinaria.O jovem que tirava e vestia o asao n~ao sabia o que estava a preoup�a-lo ou aquilo que o for�ava afazer o que fazia. A pessoa om um engrama n~ao sabe o que �e que a est�a a preoupar. Ela pensa que�e o lok e o lok poder�a estar muito longe de ser algo que se pare�a om o engrama. O lok poder�ater um onte�udo per�eptio semelhante. Mas poder�a ser sobre um assunto totalmente diferente.N~ao �e dif��il ompreender o que estes engramas fazem. S~ao simples momentos de dor f��sia omfor�a su�iente para tirar parte ou toda a maquinaria anal��tia do iruito; s~ao antagonismo rela-tivamente �a sobrevivênia do organismo ou uma pretensa ompaix~ao relativamente a sobrevivêniado organismo. Essa �e a de�ni�~ao ompleta. Muita ou poua \inonsiênia", dor f��sia, onte�udoper�eptio e dados ontra-sobrevivênia ou pr�o-sobrevivênia. Estes s~ao ontrolados pela mente re-ativa, que pensa exlusivamente em identidades de tudo ser igual a tudo. Os engramas imp~oem osseus omandos ao organismo por meio da aplia�~ao do hiote da dor f��sia. Se o organismo n~ao fazexatamente o que estes dizem (e aredite em qualquer Clear, isso �e imposs��vel!), a dor f��sia �e ligada.Os engramas onduzem uma pessoa omo um domador onduz um tigre - e, no proesso, podemtransformar um humano em um tigre sem muito esfor�o, e ainda por ima pegam-lhe a sarna.Se o ser humano n~ao tivesse inventado a linguagem ou, omo ser�a demonstrado, se as suas l��nguasfossem um pouo menos homon��mias e mais espe���as om os seus pronomes pessoais, os engramasontinuariam a ser dados de sobrevivênia e o meanismo funionaria. Mas o ser humano ultrapassouo seu uso. Esolheu entre a linguagem e louura potenial e, em troa dos grandes benef��ios daprimeira, reebeu a maldi�~ao da segunda.O engrama �e a fonte �unia e exlusiva da aberra�~ao e das doen�as psiossom�atias.Foi examinada uma grande quantidade de dados. N~ao se enontrou uma s�o exe�~ao. Nas \pessoasnormais", no neur�otio e no insano, a remo�~ao total ou parial desses engramas, sem outra terapia,produziu uniformemente um estado muito superior �a norma atual. N~ao tivemos neessidade denenhuma outra teoria ou terapia, al�em das que apresentamos neste livro, para o tratamento de todasas doen�as ps��quias ou psiossom�atias.
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Cap��tulo 3A C�elula e o OrganismoA raz~ao pela qual o engrama permaneeu oulto por tanto tempo, omo a �unia fonte de aberra�~aoe de doen�as psiossom�atias, vem das manifesta�~oes amplas e quase in�nitamente omplexas quepodem derivar de engramas simples.Poder-se-iam postular v�arias teorias sobre os motivos por que a mente humana se desenvolveuexatamente omo o fez, mas n~ao passariam de teorias e Dian�etia n~ao se oupa da estrutura. Comoest��mulo a futuros trabalhadores nesse ampo, poder��amos fazer, exlusivamente omo postulado, umou dois oment�arios quanto �a existênia de uma liga�~ao lara entre qualquer energia do tipo el�etrioao orpo e a efus~ao de energia das �elulas que sofrem ferimentos. Podia-se onstruir uma teoriatomando-se por base que as �elulas feridas, ao ferir tamb�em as suas vizinhas om uma desargade energia do tipo el�etrio, for�aram o desenvolvimento de uma �elula espeial que agiria omoonduta para \sangrar" esta arga dolorosa. As ondutas de �elulas poder~ao ter-se transformadoem neurônios e a arga poder�a ter sido mais bem distribu��da pelo orpo, om menos possibilidadede ausar inapaidade loal no ponto de impato do ferimento. Essas ondutas - os neurônios {poder~ao ter ome�ado a ser formadas atrav�es de impatos na extremidade do orpo que est�a maispr�oxima da dire�~ao de loomo�~ao. Isto faria do rânio a maior massa de neurônios. O humano,aminhando ereto, poder�a ter tido outro novo ponto de impato, a testa, e assim obteve os l�obulospr�e-frontais. E talvez n~ao. Isto �e apenas uma teoria, que se apoia apenas em alguns dados de valorient���o. Esta ainda n~ao foi submetida a qualquer tipo de experiênia.Contudo, isto tem de ser apresentado omo uma teoria sobre estrutura. A �elula �e um dos ele-mentos onstrutivos b�asios do orpo. As �elulas, para sobreviverem melhor, pareem ter-se tornadoolônias que, por sua vez, tinham o interesse prim�ario: a sobrevivênia. E as olônias desenvolveram-se ou angariaram mais membros em agregados que, por sua vez, eram organismos, tamb�em om o�unio prop�osito de sobrevivênia. E os organismos desenvolveram mentes para oordenar os m�usulose resolver os problemas de sobrevivênia. Isto tamb�em �e s�o teoria e mesmo que tenha sido a linhade raio��nio que levou �a Dian�etia, ela pode estar totalmente errada. Esta funiona. Esta teoriapode ser retirada de Dian�etia e Dian�etia ontinuar�a a ser uma iênia e ontinuar�a a funionar.O oneito do �erebro eletrônio n~ao foi vital mas apenas �util para Dian�etia e tamb�em poderia serretirado - Dian�etia ontinuaria a manter-se v�alida. Uma iênia �e um assunto mut�avel, no que dizrespeito �as suas teorias internas. Em Dian�etia, introduzimos a nossa unha numa �area de pesquisaenorme. No ponto em que Dian�etia se enontra, ela funiona, sempre e sem exe�~ao. As raz~oes porque funiona ser~ao indubitavelmente ponderadas e alteradas aqui e ali, para o seu aperfei�oamento- se assim n~ao for, uma f�e onstante nesta gera�~ao de ientistas e nas gera�~oes futuras n~ao ter�a sidojusti�ada.�A medida que prosseguimos tornar-se-�a evidente a raz~ao por que falamos sobre �elulas. A raz~aopor que sabemos que os antigos oneitos de estrutura n~ao est~ao orretos �e que estes n~ao resultamomo fun�~ao. Todos os nossos fatos s~ao funionais e ient���os, total e ompletamente apoiados por61



provas de laborat�orio. A fun�~ao preede a estrutura. A matem�atia de James Clerk Maxwell foipostulada e a eletriidade foi ampla e bene�amente usada, muito antes de algu�em ter qualquer id�eiareal sobre a estrutura do �atomo. A fun�~ao vem sempre antes da estrutura. A surpreendente faltade progresso no ampo da mente humana, durante os �ultimos milênios, �e parialmente atribu��vel aofato de o seu \�org~ao de pensamento" se enontrar em um ampo, a mediina, que foi e que poder�aontinuar a ser por muito tempo uma arte, n~ao uma iênia. Ser�a neess�aria uma �loso�a b�asiapara expliar a vida, antes que essa arte possa fazer mais algum progresso.Por exemplo, mal se estudaram ainda quais s~ao as apaidades da �elula. Nos �ultimos anos, foilevado a abo algum trabalho para desobrir mais, mas faltou a �loso�a b�asia. A �elula estava aser observada, n~ao prevista.O estudo das �elulas no humano tem sido feito sobretudo om teidos mortos. Falta uma qualidadedesonheida no teido morto, a qualidade importante: vida.Em Dian�etia, no n��vel de observa�~ao de laborat�orio, desobrimos para nosso espanto que as �elulass~ao, evidentemente, senientes de alguma forma atualmente inexpli�avel. A menos que postulemosuma alma humana que entre no esperma e no �ovulo no momento da onep�~ao, h�a oisas que nenhumoutro postulado abranger�a, a n~ao ser que essas �elulas sejam, de algum modo, senientes. Quando seentra em um ampo novo om postulados que funionam em todas as dire�~oes - e a �loso�a b�asiada sobrevivênia �e um guia que nos leva ontinuamente a dom��nios mais profundos, expliando epredizendo fenômenos em todo o lado - �e inevit�avel que surjam dados que disordem de teoriasanteriores. Quando esses dados s~ao t~ao ient���os quanto a observa�~ao de que uma ma�~a ai quando�e largada em ondi�~oes normais na Terra, n~ao se pode sen~ao aeit�a-los. O abandono de antigas teoriaspoder�a ausar dano �as nossas preiosas ren�as e �a afei�~ao nost�algia pela velha gravata esolar, masum fato �e um fato.As �elulas omo unidades de pensamento exerem evidentemente, omo �elulas, uma inuêniasobre o orpo omo unidade de pensamento e organismo. N~ao preisamos de desemaranhar esseproblema estrutural para resolver os nossos postulados funionais. As �elulas retêm evidentementeengramas de aonteimentos dolorosos. A�nal de ontas, elas s~ao as oisas que s~ao feridas. E elastêm evidentemente uma m~ao no hiote da puni�~ao, para ada vez que o analisador lhes falha. Ahist�oria do engrama assemelha-se �a hist�oria de uma batalha entre as tropas e o general, ada vezque o general faz om que algumas das tropas sejam mortas. Quanto menos afortunado for o generalna prote�~ao destas tropas, mais poder elas assumem. As �elulas, evidentemente, fomentaram aevolu�~ao do �erebro para um n��vel seniente mais elevado. A dor inverte o proesso omo se as�elulas estivessem arrependidas de ter posto tanto poder nas m~aos de um omandante entral.A mente reativa poder�a muito bem ser a inteligênia elular ombinada. N~ao �e neess�ario supor queo seja, mas �e uma teoria estrutural ômoda na falta de qualquer trabalho real efetuado neste ampoda estrutura. O bano de engramas reativo poder�a ser o material armazenado nas pr�oprias �elulas.De momento, n~ao importa se isto �e red��vel ou inr��vel. Mas �e preiso dizer alguma oisa sobre oassunto para dar uma ompreens~ao daquilo que oorre durante os momentos de \inonsiênia".O fato ient���o, observado e testado, �e que o organismo, na presen�a de dor f��sia, permiteque o analisador seja retirado do iruito, de modo que haja uma quantidade limitada ou n~ao hajaquantidade nenhuma de onsiênia pessoal omo organismo unit�ario. Este faz isto para proteger oanalisador ou para retirar o seu poder, na ren�a de que �e muito melhor ter um engrama duranteuma emergênia - por aaso, o analisador, segundo a experiênia observada, n~ao onorda.Cada perepto presente, inluindo a dor f��sia, �e registrado durante esses momentos n~ao-anal��tios.Sempre que a dor est�a presente - isto �e, a dor f��sia - o analisador desliga-se um pouo ou muito.Mesmo se a dor durar apenas um instante, ainda h�a um instante de redu�~ao anal��tia. Isto pode sermuito failmente omprovado: simplesmente tente reordar a �ultima vez em que esteve seriamenteferido e veja se n~ao h�a pelo menos um per��odo momentâneo em brano. Adormeer sob anestesia e62



aordar algum tempo mais tarde �e um tipo de desligamento anal��tio mais ompliado, pelo fato deinluir dor f��sia, mas �e iniialmente ausado por um veneno (e todos os anest�esios s~ao, teniamente,venenos). Depois tamb�em h�a a ondi�~ao de sufoamento, omo no afogamento, e este �e um per��odode desligamento anal��tio de maior ou menor amplitude. E tamb�em h�a a ondi�~ao provoada pelosangue que, por um motivo ou outro, deixa a �area ou �areas que ontêm poderes anal��tios - ondequer que estes estejam - e isto tamb�em provoa um desligamento anal��tio em maior ou menor grau.Tais inidentes inluem o hoque em que o sangue tende a aumular-se no entro do orpo); a perdade sangue por irurgia, ferimento ou anemia e a obstru�~ao das art�erias que passam pela garganta.O sono natural provoa uma redu�~ao da atividade anal��tia, mas na realidade n~ao �e muito profundanem grave. Com a terapia de Dian�etia, qualquer experiênia oorrida durante o sono pode serfailmente reuperada.Pode ver-se agora que h�a muitas maneiras pelas quais se pode desligar o poder anal��tio. E tamb�emse pode ver que h�a uma maior ou menor redu�~ao. Quando se queima o dedo om um igarro, h�a umpequeno instante de dor e uma pequena quantidade de redu�~ao. Quando algu�em se submete a umaopera�~ao, a dura�~ao poder�a ser em termos de horas e a quantidade de desligamento anal��tio poder�aser extrema. A dura�~ao e a quantidade da redu�~ao s~ao duas oisas diferentes, relaionadas, mas bemdiferentes. Isto n~ao �e muito importante, mas �e menionado.Vimos, ao ler Dian�etia at�e aqui, que o prin��pio do \espetro" tem sido bastante �util para n�os. Epode-se ver que a quantidade de redu�~ao do poder anal��tio pode ser desrita da mesma forma queo potenial de sobrevivênia. Pode haver um pouo ou uma grande quantidade. Reapitulando eexaminando o âmbito do potenial de sobrevivênia, pode-se ver que haveria morte na parte inferior eimortalidade na parte superior. Existe sobrevivênia \in�nita". Se pode ou n~ao existir poder anal��tioin�nito �e uma quest~ao de mistiismo. Mas que h�a uma rela�~ao de�nida entre o tom individual e aquantidade de desligamento anal��tio, �e um fato ient���o. Podemos dizer que isto �e assim: om oindiv��duo bem, feliz e entusiasmado, o poder anal��tio pode ser onsiderado alto (Zonas 3 e 4). Como indiv��duo debaixo das rodas de um aminh~ao, \inonsiente" e em agonia, o poder anal��tio podeser onsiderado omo estando dentro dos limites da Zona 0. H�a uma rela�~ao entre o potenial desobrevivênia e o poder anal��tio. �A medida que um dese, o outro tamb�em dese. H�a mais dados aonluir daqui do que se poderia pensar �a primeira vista. Esta �e uma rela�~ao muito importante.Todos os pereptos est~ao inlu��dos em um engrama. Dois destes pereptos s~ao a dor f��sia e aemo�~ao dolorosa. Um tereiro �e a sensa�~ao orgânia, isto �e, a ondi�~ao do organismo durante omomento do engrama. E omo estava o organismo quando o engrama foi reebido? Maior ou menor\inonsiênia" estava presente. Isto quer dizer que havia uma sensa�~ao orgânia de poder anal��tioreduzido, uma vez que o poder anal��tio deriva, evidentemente, de um �org~ao ou �org~aos do orpo. Seum engrama �e reativado por um restimulador ou restimuladores - isto �e, se o indiv��duo que tem umengrama reebe alguma oisa no seu ambiente que �e semelhante �as perep�~oes ontidas no engrama- o engrama p~oe tudo o que ontêm (os seus pereptos tais omo torneiras e palavras) em maior oumenor opera�~ao.Pode haver uma maior ou menor restimula�~ao. Os restimuladores no ambiente do indiv��duo podempôr o engrama s�o um pouo em a�~ao, ou, havendo muitos restimuladores presentes e estando o orpoj�a em um estado debilitado, o engrama pode exibir toda a sua for�a (o que ser�a tratado mais adiante).Mas quer o engrama esteja pouo restimulado quer esteja muito restimulado, tudo o que este ontêmentra em a�~ao de um modo ou de outro.H�a apenas um denominador omum de todos os engramas, apenas uma oisa que ada engramatem e que todos os outros engramas possuem. Cada um ontêm o dado de que o analisador est�amais ou menos desligado. H�a um dado relativo ao desligamento em todos os engramas. Assim, adavez que um engrama �e restimulado, embora o orpo n~ao tenha reebido dor f��sia, desliga-se algumpoder anal��tio; o �org~ao ou �org~aos que onstituem o analisador s~ao postos fora do iruito at�e ertograu. 63



Isto �e de grande importânia para uma ompreens~ao das meânias da aberra�~ao. �E um fatoient���o, que pode ser omprovado e que nuna varia. Isto oorre todas as vezes: quando umengrama �e reebido, o analisador �e desligado pela dor f��sia e pela emo�~ao; quando o engrama �erestimulado, o analisador desliga-se omo parte dos omandos do engrama. Na realidade, isto �e umaoisa muito meânia: o engrama �e restimulado, parte do poder anal��tio �e desligado. Isto �e t~aoinevit�avel omo ligar e desligar uma luz el�etria. Carregue no bot~ao e a luz apaga-se. A redu�~ao doanalisador n~ao �e t~ao n��tida - h�a grada�~oes de luz { mas �e igualmente meânia.Ponha um humano sob o efeito do �eter e �ra-o no peito. Ele reebeu um engrama porque o seupoder anal��tio foi desligado, primeiro pelo �eter e depois pela dor no peito. Enquanto ele estava namesa de opera�~oes, a mente reativa registrou o ru��do dos instrumentos, tudo o que foi dito, todos ossons e heiros. Suponhamos que uma enfermeira estava a segurar um dos seus p�es porque ele estavaa dar pontap�es. Este �e um engrama ompleto.No futuro, o engrama far�a key-in devido a alguma oisa, um inidente semelhante. Depois disto,em maior ou menor grau, sempre que ouvir um ru��do semelhante ao dos instrumentos, ele �ar�anervoso. Se prestar aten�~ao ao que se est�a a passar no seu orpo naquele minuto, ele poder�a pereberque sente o p�e omo se este estivesse a ser segurado. Mas n~ao �e prov�avel que ele preste aten�~ao aop�e, porque se ele tivesse alguma aten�~ao dispon��vel, ele veri�aria que a dor do peito estaria presenteat�e erto grau. Mas a sua apaidade anal��tia foi ligeiramente desligada. Tal omo o p�e sentiu queestava a ser agarrado, o analisador tamb�em tem a id�eia de estar a ser desligado pelo �eter e pelador. O restimulador (dos ru��dos) tendia a ativar ligeiramente o engrama inteiro e parte do omandoengrâmio �e um poder anal��tio reduzido.Isto �e omo um \bot~ao de press~ao" em termos de preis~ao. Se algu�em onheesse os prinipaisrestimuladores de outra pessoa (palavras, tons de voz, m�usia, seja o que for - oisas que est~aoarquivadas no bano da mente reativa omo partes de engramas), seria poss��vel desligar o poderanal��tio dessa pessoa quase totalmente, e de fato, pô-la inonsiente.Todos n�os onheemos pessoas que nos fazem sentir est�upidos. Pode haver duas ausas para isto,mas ambas s~ao provenientes de engramas. Uma delas �e o fato de que n~ao importa qual seja o engramaque est�a a ser restimulado, parte do poder anal��tio �e desligado.Se o ambiente �e uniforme, os engramas podem ser mantidos em restimula�~ao rônia! Isto signi�aum desligamento rônio e parial do poder anal��tio. A reupera�~ao da inteligênia por parte de umClear e o aumento dessa inteligênia para alturas t~ao fant�astias resultam, parialmente, do al��viodas palavras de omando ontidas em engramas que lhe dizem que ele �e est�upido e, em maior grau,do al��vio desta ondi�~ao de desligamento anal��tio rônio.Isto n~ao �e uma teoria. Este �e um fato ient���o. �E totalmente demonstr�avel. O engrama ontêmo perepto de um analisador desligado; quando este �e restimulado, o engrama volta a pôr esse dadoem a�~ao, at�e erto grau.Deste modo, os engramas, sendo reebidos durante a \inonsiênia", ausam uma \inonsiênia"parial ada vez que s~ao restimulados. A pessoa que tem um engrama (qualquer aberrado) n~ao pre-isa de reeber nova dor f��sia para ter um novo momento de \inonsiênia" parial. Sentir-se\narotizado", \sonolento" ou \entorpeido" resulta, em parte, de um analisador parialmente desli-gado. Estar \nervoso", om raiva ou assustado tamb�em traz onsigo um poder anal��tio parialmentedesligado.O hipnotizador tem \suesso", quando o tem, porque �e apaz de, ao falar om as pessoas aera de\sono", restimular algum engrama que ontêm a palavra sono e o desligamento do poder anal��tio.Esta �e uma das raz~oes por que o hipnotismo \funiona".Entretanto, toda a soiedade est�a sujeita ao desligamento anal��tio, em maior ou menor grau, pelarestimula�~ao de engramas. 64



O n�umero de engramas que o bano reativo de uma pessoa ontêm poder�a, ontudo, n~ao determinara quantidade de redu�~ao anal��tia a que ela est�a sujeita. Uma pessoa poder�a ter engramas e estespoder~ao n~ao ter feito key-in. E se �zeram key-in, �e poss��vel que ela esteja em um ambiente quen~ao ontenha um grande n�umero de restimuladores. Nestas ondi�~oes, a sua posi�~ao na zona desobrevivênia poder�a ser alta, muito embora ela possua muit��ssimos engramas. E al�em disso, elapoder�a ter-se eduado ligeiramente aima desses engramas.Mas uma pessoa que tenha engramas que �zeram key-in, e viva numa �area de muitos restimulado-res, est�a sujeita a uma enorme quantidade de restimula�~ao e ao desligamento anal��tio. Esta �e umaondi�~ao normal. Se um indiv��duo tem um grande n�umero de engramas e estes est~ao ativados, e elevive rodeado de muitos restimuladores, a sua ondi�~ao pode variar entre o normal e a insanidade. Eem um s�o dia - omo no aso de um homem que experimenta momentos de raiva ou uma mulher queai em apatia - a ondi�~ao da pessoa poder�a variar do normal para a insanidade e voltar ao normal.Usamos aqui a palavra \insanidade" om o signi�ado de irraionalidade total. Assim, h�a insanidadetempor�aria ou insanidade rônia.Um tribunal que passa pelo l�ugubre proesso de delarar um humano s~ao ou insano, depois deesse humano ter morto algu�em, est�a ele pr�oprio a ser irraional. �E laro que o ser humano estavainsano quando ometeu o assass��nio. Aquilo que o tribunal est�a a prourar saber agora �e se o serhumano �e ou n~ao roniamente insano. Isso tem muito pouo a ver om o assunto. Se o ser humano�ou su�ientemente insano para matar uma vez, ele no futuro �ar�a su�ientemente insano paramatar novamente. Assim, rônio signi�a um ilo rônio ou uma ondi�~ao ont��nua. A lei diz quea sanidade �e a \apaidade de distinguir o erto do errado". Quando o ser humano est�a sujeito a ummeanismo (e todos os humanos est~ao) que lhe permite ser raional em um momento e restimuladono momento seguinte, ningu�em na soiedade, se n~ao for lareado, poder�a ser onsiderado apaz dedistinguir sempre o erto do errado. Isto �e ompletamente �a parte do signi�ado que a lei d�a a\erto" e a \errado".Este �e um exemplo da urva de sanidade, tipo montanha-russa, do aberrado. Todos os aberradospossuem engramas (o n�umero normal �e provavelmente entenas por indiv��duo). Analitiamente, aspessoas têm uma ampla latitude de esolha e podem mesmo lidar om ertos e errados �los�o�os.Mas nas pessoas aberradas, o bano de engramas �e sempre susept��vel de restimula�~ao. O aberrado\mais s~ao" na ter�a-feira, poder�a ser um assassino na quarta-feira, se oorrer a situa�~ao exata paraaionar o engrama exato. Um Clear n~ao �e inteiramente previs��vel em qualquer situa�~ao - ele tem umlivre-arb��trio bastante alargado. Mas uma pessoa aberrada transende toda a previsibilidade pelasseguintes raz~oes:1. Ningu�em, nem mesmo o aberrado, sabe que engramas �e que ele tem no seu bano de engramasreativo.2. Qual situa�~ao onter�a quais restimuladores �e uma quest~ao de aaso.3. N~ao se pode estabeleer qual ser�a o seu livre-arb��trio om os fatores ontidos nos engramas an��vel reativo.A diversidade de onduta que se pode desenvolver a partir destas meânias b�asias �e t~ao ampla,que n~ao �e de espantar que algumas �loso�as onsiderem o ser humano omo um aso bastante perdido.Se o bano de engramas for retido a um n��vel elular, poder�a supor-se, teoriamente, que as�elulas deveriam assegurar que o analisador n~ao se aventurasse demasiado nesta quest~ao de vida e demorte na existênia. Sendo assim, poder-se-ia onsiderar que elas opiaram todos os dados ontidosem ada momento de dor f��sia e emo�~ao que resultassem em \inonsiênia" ou que estivessemontidos nesta. Assim, quando quaisquer dados semelhantes a estes surgissem no ambiente, elaspoderiam aautelar-se. E om um grande n�umero de restimuladores �a vista, elas poderiam desligar65



o analisador e prosseguir por rea�~ao. Este �e um fator de seguran�a rudimentar. �E �obvio que se oorganismo sobreviveu a um per��odo de \inonsiênia", as �elulas poderiam teorizar que impor osdados e efetuar a a�~ao, sob irunstânias que amea�avam ser semelhantes, voltaria a resultar emsobrevivênia. O que foi su�ientemente bom para o meu Avô �e su�ientemente bom para mim. Oque foi su�ientemente bom no aidente de autoarro �e su�ientemente bom em um autoarro.Esta forma idiota de \pensar" �e t��pia da mente reativa. �E preisamente o tipo de pensamento queela tem. �E o m�aximo em onservadorismo. Ela nuna se aperebe daquilo que interessa e dos dadosimportantes, ela sobrearrega o orpo de dor, ela �e um redemoinho de onfus~ao. Se houvesse apenasum engrama por ada situa�~ao, talvez se safasse. Mas poder�a haver dez engramas ontendo dadossemelhantes (uma adeia de loks engrâmios) e, no entanto, os dados poder~ao ser t~ao ontradit�oriosque, quando surge uma nova emergênia que ontêm os restimuladores da adeia, n~ao �e poss��velapresentar um omportamento do passado que seja apropriado para lhe fazer frente.�E �obvio que a l��ngua �e o fator x. As �elulas, se este �e um problema de �elulas (reordemos queesta parte �e teoria baseada em dados, em um esfor�o para expliar o que oorre e �e poss��vel alteraruma teoria sem alterar a utilidade ient���a dos fatos), provavelmente n~ao ompreendem as l��nguasmuito bem. Se ompreendessem, n~ao desenvolveriam tais \solu�~oes".Tomemos dois engramas sobre bast~oes de basebol. No primeiro, o indiv��duo �e atingido na abe�a,perde os sentidos e algu�em grita: \Corre! Corre! Corre!" No segundo, o mesmo indiv��duo �e postoinonsiente quando atingido pelo bast~ao, no mesmo ambiente, e algu�em grita: \Fia a��! Est�asseguro!" Ent~ao, o que faz ele quando ouve, heira ou vê um bast~ao de basebol ou ouve estaspalavras? Corre ou �a ali? Ele tem uma dor semelhante para ada a�~ao. O que oorre, realmente?Ele �a om uma dor de abe�a. Isto �e o que se hama onito. Isto �e ansiedade. E a ansiedade podetornar-se realmente bastante aguda, em um n��vel puramente meânio, quando algu�em tem noventaengramas a pux�a-lo para sul e oitenta e nove a pux�a-lo para norte. Ele vai para norte ou para sul?Ou ser�a que ele tem um \esgotamento nervoso"?O n��vel de inteligênia da mente reativa �e pratiamente igual ao de um fon�ografo. A agulha �eoloada em ima do diso e este toa. A mente reativa apenas p~oe a agulha. Quando esta tentaseleionar v�arios disos e to�a-los todos ao mesmo tempo, h�a oisas que aonteem.Seja por onstru�~ao intenional, por aidente de onep�~ao ou por desvio na evolu�~ao - nos asosem que o �org~ao velho e in�util ainda �e onstru��do - as �elulas onseguiram oultar bastante bem essebano de engramas. O humano �e onsiente na sua mente anal��tia. Quando est�a \inonsiente", asua mente anal��tia �e inapaz de monitorizar os dados que entram e estes n~ao se enontram naquiloa que, por analogia, hamamos os banos padr~ao. Sendo assim, qualquer oisa que tenha entradopassou ao lado da onsiênia. E tendo passado ao lado, a onsiênia n~ao onsegue reord�a-la (semum proesso de Dian�etia), uma vez que n~ao h�a nenhum anal para a reorda�~ao.O engrama entra quando a onsiênia est�a ausente. Da�� em diante, este opera diretamente noorganismo. S�o atrav�es da terapia de Dian�etia �e que o analisador pode tomar posse destes dados.(E a sua remo�~ao nem sequer depende de o analisador entrar em ontato om estes, apesar da velharen�a de que a \ompreens~ao" de alguma oisa �e a sua ura: \ompreenda" um engrama e depressaestar�a em apuros sem a t�enia de Dian�etia.) O engrama �e reebido pelo orpo elular. A mentereativa poder�a ser o n��vel mais baixo de poder anal��tio, mas isto n~ao altera o fato ient���o de que oengrama age omo se fosse uma liga�~ao soldada ao regulador da fun�~ao vital, �a oordena�~ao orgâniae ao n��vel b�asio da pr�opria mente anal��tia. Com \soldada" quer-se dizer \liga�~ao permanente".Este key-in �e a liga�~ao do engrama omo parte da maquinaria operante do orpo. Um proesso depensamento anal��tio n~ao est�a permanentemente ligado, mas pode ser inserido ou tirado do iruitode aordo om a vontade do analisador. Isto n~ao �e verdade quanto ao engrama, da�� o termo \soldada".A mente anal��tia estabelee um padr~ao de treino; baseado em est��mulo-resposta, este padr~ao detreino funionar�a suavemente e bem, sempre que isso for o mais ben�e�o para o organismo. Um66



engrama �e um padr~ao de treino ompleto, em um s�o paote, \permanentemente" ligado aos iruitos(sem terapia de Dian�etia) e entra em funionamento omo um padr~ao de treino sem qualqueronsentimento do analisador.A mente anal��tia, inueniada pelo engrama atrav�es das v�arias formas de poder anal��tio reduzidoe sugest~ao positiva ontidas no engrama, �e inapaz de desobrir qualquer raz~ao realmente v�alida parao omportamento do organismo. Por isso, ela inventa uma raz~ao, pois o seu trabalho �e assegurar queo organismo tenha sempre raz~ao. Tal omo o jovem do asao apresentou uma s�erie de explia�~oestolas sobre o motivo por que estava a tirar o asao, tamb�em a mente anal��tia, ao observar o orpoa exeutar a�~oes irraionais, inluindo palavras para as quais n~ao paree haver explia�~ao, justi�aas a�~oes. O engrama pode ditar todos os v�arios proessos relativos �a existênia; pode ditar ren�as,opini~oes, proessos de pensamento ou a falta destes e a�~oes de todos os tipos, e pode estabeleerondi�~oes extraordin�arias pela sua omplexidade, bem omo pela sua estupidez. Um engrama podeditar qualquer oisa que ele ontenha e os engramas podem onter todas as ombina�~oes de palavrasna l��ngua inteira. E a mente anal��tia, perante um omportamento ou onvi�~ao irraional, �e for�adaa justi�ar os atos e ondi�~oes do organismo, bem omo os seus pr�oprios erros. Este �e o pensamentojusti�ativo.H�a, ent~ao, três tipos de pensamento de que o organismo �e apaz:1. Pensamento anal��tio, que �e raional onforme modi�ado pela edua�~ao e ponto de vista.2. Pensamento justi�ativo, pensamento anal��tio que tenta expliar rea�~oes.3. Pensamento reativo, que �e totalmente em termos de que tudo o que est�a dentro de um engrama�e igual a tudo o que est�a dentro de um engrama, �e igual a todos os restimuladores do ambientee todas as oisas assoiadas a esses restimuladores.Todos n�os j�a vimos algu�em ometer um erro e depois dar uma explia�~ao sobre os motivos porque o erro foi ometido. Isto �e o pensamento justi�ativo. O erro foi ometido por um engrama, amenos que tenha oorrido devido �a edua�~ao ou ponto de vista. A mente anal��tia teve, ent~ao, dejusti�ar o erro para assegurar que o orpo tinha raz~ao e que as suas omputa�~oes estavam ertas.H�a duas outras ondi�~oes que podem ser ausadas por engramas. Uma �e a dramatiza�~ao e a outra�e a valênia.J�a viu uma rian�a a ser impertinente ou a fazer birra. J�a viu um humano passar por uma a�~aode f�uria ompleta. J�a viu pessoas passarem por toda uma s�erie de a�~oes irraionais. Estas s~aodramatiza�~oes. Elas surgem quando um engrama est�a totalmente restimulado, t~ao restimulado queo seu aspeto de liga�~ao soldada apodera-se do organismo. Poder�a entrar ligeiramente ou totalmenteem iruito, por outras palavras, h�a graus de dramatiza�~ao. Quando est�a em plena manifesta�~ao, oengrama est�a a repetir o seu onte�udo literalmente e o indiv��duo �e omo um ator, a desempenhar opapel que lhe �e ditado omo uma marioneta. Uma pessoa pode reeber novos engramas que far~aoom que estes mais antigos assumam uma importânia seund�aria.A dramatiza�~ao �e onduta de sobrevivênia - segundo o modo de pensar tolo da mente reativa- baseada na premissa de que o organismo, numa situa�~ao \semelhante", sobreviveu a esta porqueessas a�~oes estiveram presentes.A mulher que foi derrubada e que levou pontap�es dramatizaria o seu engrama, possivelmente,fazendo e dizendo exatamente as mesmas oisas que lhe foram feitas e ditas. A sua v��tima poder�aser o seu �lho ou outra mulher. A v��tima poderia ser ou seria a pessoa que lhe deu o engrama, se elafosse su�ientemente forte para venê-la. S�o porque tem este engrama, isso n~ao quer dizer que ela ov�a usar. Ela poder�a ter entenas de outros engramas que pode usar. Mas quando dramatiza um, �eomo se o engrama, om a liga�~ao soldada, estivesse a tomar o ontrole de uma marioneta. Todo o67



poder anal��tio que lhe resta poder�a ser devotado �a altera�~ao do padr~ao. Deste modo, ela pode fazeruma dramatiza�~ao semelhante ou idêntia.Este aspeto da dramatiza�~ao �e estritamente uma sobrevivênia om \unhas e dentes". Este �e otipo de oisa que levou observadores a pensar que lutar om \unhas e dentes" era uma regra prim�aria.O engrama entrou, ontornando a raionalidade e os banos de mem�oria padr~ao. Agora ele est�adentro do organismo, mas este n~ao sabe disso a n��vel onsiente. Este engrama �e ativado por umaexperiênia a n��vel onsiente. Depois pode ser dramatizado. E longe de se tornar mais frao �amedida que �e usado, quanto mais um engrama �e dramatizado, mais s�olido se torna o seu dom��niosobre os iruitos. M�usulos, nervos, tudo tem de obedeer.Sobrevivênia om \unhas e dentes". As �elulas estavam a assegurar-se disso. E agora hegamos �avalênia. Em latim, valens quer dizer \poderoso". Esse �e um bom termo porque �e a segunda metadede ambivalente (poder em duas dire�~oes) e existe em qualquer bom diion�ario. Esse �e um bomtermo porque desreve (embora o diion�ario n~ao pretendesse isso) a inten�~ao do organismo quandodramatiza um engrama. Multivalênia signi�aria \muitos poderosos". Isto abrangeria os fenômenosda personalidade dividida, as estranhas diferen�as de personalidade em pessoas, primeiro numa edepois em outra situa�~ao. Valênia, em Dian�etia, signi�a a personalidade de uma das personagensdram�atias que existem em um engrama.No aso da mulher que foi derrubada e que levou pontap�es, havia duas valênias presentes: adela e a do marido. Se mais uma pessoa tivesse estado presente, ontanto que essa pessoa tivessepartiipado, o engrama teria ontido três valênias: ela pr�opria, o marido e a tereira pessoa. Emum engrama de um aidente de autoarro, por exemplo, em que dez pessoas falam ou atuam, haveriana pessoa \inonsiente" um engrama ontendo onze valênias: a pessoa \inonsiente" e as dez quefalaram ou atuaram.No aso da mulher espanada pelo marido, o engrama ontêm apenas duas valênias. Quemveneu? Aqui est�a a lei de \unhas e dentes", o aspeto de sobrevivênia nos engramas. Quemveneu? O marido. Por isso, �e o marido que ser�a dramatizado. Ela n~ao veneu. Ela foi magoada.Ah! Quando esses restimuladores est~ao presentes, a oisa a fazer �e ser o venedor, o marido, falaromo ele, dizer o que ele disse, fazer o que ele fez. Ele sobreviveu. \Sê omo ele!" dizem as �elulas.Assim, quando a mulher �e restimulada nesse engrama por alguma a�~ao, digamos, da parte do seu�lho, ela dramatiza a valênia venedora. Ela derruba a rian�a, d�a-lhe pontap�es, diz-lhe que ele �eum �ngido, que n~ao presta, que est�a sempre a mudar de id�eias.Que aonteeria se ela se dramatizasse a si pr�opria? Ela teria de air, derrubar uma adeira,desmaiar e areditar que era uma �ngida, que n~ao prestava, que estava sempre a mudar de id�eias eteria de sentir a dor de todos os golpes!\Sê tu mesmo" �e um onselho ao qual a mente reativa faz orelhas mouas. Aqui est�a o esquema.Cada vez que o organismo �e punido pela vida, a mente anal��tia errou, de aordo om a mentereativa. Ent~ao a mente reativa retira a mente anal��tia do iruito, na propor�~ao da quantidade derestimula�~ao presente (perigo), e faz o orpo reagir omo se fosse a pessoa que veneu na situa�~aoanterior, mas semelhante, em que o organismo foi ferido.O que aonteeria se a \soiedade" ou o marido ou alguma for�a exterior dissesse a esta mulher, queest�a a dramatizar este engrama, que ela tem de enarar a realidade? Isso �e imposs��vel. A realidade�e igual a ser ela mesma, e ela aaba por �ar ferida. Ent~ao e se alguma for�a exterior quebra adramatiza�~ao? Isto �e, se a soiedade se op~oe �a dramatiza�~ao e se reusa a deix�a-la dar pontap�es,gritar e berrar? O engrama ainda tem a sua liga�~ao soldada. A mente reativa est�a a for�a-la aser a valênia venedora. Agora ela n~ao pode sê-la. Como puni�~ao, a medida que a pessoa deslizapara mais perto de ser ela mesma, a mente reativa aproxima-se das ondi�~oes da outra valênia noengrama. A�nal de ontas, aquela valênia n~ao morreu. A dor dos golpes �e ligada e ela pensa que�e uma �ngida, que n~ao presta e que est�a sempre a mudar de id�eias. Por outras palavras, ela est�a68



na valênia perdedora. Uma onstante quebra da dramatiza�~ao tornar�a a pessoa doente, isso �e t~aoerto omo haver dias nublados.Com os engramas, uma pessoa aumula meia entena de valênias antes dos dez anos de idade.Quais eram as valênias venedoras? Voê vai enontr�a-la a us�a-las ada vez que um engrama �eposto em restimula�~ao. Personalidade m�ultipla? Duas pessoas? Diga antes entre inquenta a umaentena. Em Dian�etia pode-se ver valênias a ligar e a desligar nas pessoas e a mudar om umarapidez que seria impressionante para um ator transformista.Observe estas omplexidades de onduta, de omportamento. Se algu�em se pusesse a resolver oproblema da aberra�~ao por meio de um sistema de atalogar tudo o que observasse, mas desonhe-esse a fonte b�asia, ele aabaria por atalogar tantas insanidades, neuroses, psioses, ompuls~oes,repress~oes, obsess~oes e inapaidades omo as ombina�~oes de palavras que h�a em um idioma. Adesoberta de fundamentos atrav�es da lassi�a�~ao nuna �e uma boa pesquisa. E as omplexidadesilimitadas que podem provir dos engramas onstituem todo o at�alogo da onduta humana aberrada(e as experiênias mais rigorosas, mais minuiosamente ontroladas desobriram que estes engramass~ao apazes destes mesmos omportamentos que listamos aqui).H�a mais algumas oisas b�asias e fundamentais que os engramas fazem. Estas ser~ao tratadas sobos respetivos t��tulos: iruitos parasitas, ondensa�~ao emoional e doen�as psiossom�atias. Comos pouos fundamentos listados aqui, o problema da aberra�~ao pode ser resolvido. Estes fundamen-tos s~ao simples, estes produziram tantas di�uldades omo as que os indiv��duos e soiedades têmexperimentado. As institui�~oes para os insanos, as pris~oes para os riminosos, o armamento aumu-lado pelas na�~oes e, sim, at�e mesmo o p�o que foi uma iviliza�~ao de outrora existem porque estesfundamentos n~ao foram ompreendidos.As �elulas desenvolveram-se at�e se tornarem em um organismo e durante a evolu�~ao riaram oque outrora foi uma ondi�~ao neess�aria da mente. O humano reseu at�e um tal ponto que agoraele ria os meios de imperar esse erro evoluion�ario. Um exame do Clear prova que ele j�a n~ao temneessidade da mente reativa. Ele agora est�a numa posi�~ao um que pode, por si pr�oprio, dar umpasso evoluion�ario arti�ial. Foi nstru��da a ponte sobre o abismo.
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Cap��tulo 4Os \Demônios"Deixemos de lado por um momento as oisas ient���as, omo as �elulas, e onsideremos mais algunsaspetos do problema da ompreens~ao da mente humana.Durante largos milênios, as pessoas têm trabalhado em problemas relaionados om o ompor-tamento humano. Os Hindus, os Eg��pios, os Gregos, os Romanos e os nossos pr�oprios �l�osofos epesquisadores dos �ultimos s�eulos têm lutado ontra uma superabundânia de omplexidade.A Dian�etia s�o pôde desenvolver-se atrav�es da ompartimenta�~ao �los�o�a do problema nos seuselementos e da inven�~ao de algumas d�uzias de bitolas, omo A Introdu�~ao de um Arbitr�ario, A Leida A�nidade, A Dinâmia, A Equa�~ao da Solu�~ao �Otima, As Leis da Sele�~ao de Importânias, ACiênia de Organizar Ciênias, Anula�~ao pela Compara�~ao de Autoridade om Autoridade e assimpor diante. Tudo isto seria exelente mat�eria para um livro de �loso�a, mas aqui ser�a Dian�etia que�e uma iênia. Contudo, deve-se menionar que um dos primeiros passos dados n~ao foi inventado,mas sim tomado de empr�estimo e modi�ado: este foi o Cognos��vel e o Inognos��vel de HerbertSpener.O absolutismo �e um exelente aminho para a estagna�~ao e n~ao reio que Spener tivesse a inten�~aode ser t~ao inteiramente absoluto a respeito do seu Cognos��vel e Inognos��vel. SOBREVIVER! �e oponto de demara�~ao entre aquelas oisas que podem ser experimentadas pelos sentidos (os nossosvelhos amigos Hume e Loke) e aquelas oisas que n~ao podem neessariamente ser onheidas atrav�esdos sentidos, mas que talvez possam ser onheidas, ainda que n~ao seja neess�ario onheê-las pararesolver o problema.Entre as oisas que n~ao era neess�ario onheer (a vers~ao de Dian�etia do Inognos��vel) estavamos dom��nios do mistiismo e da metaf��sia. Na evolu�~ao de Dian�etia, muitas oisas foram postasde lado uniamente porque n~ao tinham produzido uma solu�~ao para mais ningu�em. Por essa raz~ao,o mistiismo reebeu poua aten�~ao, apesar do autor o ter estudado, n~ao nas fontes de segundam~ao, pouo ompreendidas e omummente usadas omo autoridade por alguns ultos mentais doOidente, mas na �Asia, onde um m��stio que n~ao possa fazer a sua \pessoa astral" sair do orpo efazer reados por ele �e, de fato, estritamente uma personagem de segunda ategoria. Bastante ientede que havia pe�as neste quebra-abe�as que eram or-de-laranja om manhas amarelas e roxasom risas armesim, desobriu-se ser neess�ario tomar somente aquelas pe�as que eram pertinentes.Um dia apareer�a um grande n�umero de pe�as - aera de estrutura om todo o resto - e haver�arespostas para a telepatia, a presiênia e por a�� fora. Compreenda que h�a um grande n�umero depe�as na onstru�~ao de um universo �los�o�o. Mas veri�ou-se que nenhuma das pe�as m��stias eramneess�arias para a ria�~ao de uma iênia da mente uniformemente apli�avel e apaz de resolver aaberra�~ao. Neste est�agio de Dian�etia n~ao ser�a dada nenhuma opini~ao sobre fantasmas ou o truqueindiano da orda, para al�em do fato de vermos que s~ao pe�as multiolores e as �unias pe�as que n�osqueremos s~ao as branas. Temos a maior parte das pe�as branas e estas formam uma branuramuito s�olida onde antes havia negrid~ao. 71



Imagine, ent~ao, a onsterna�~ao que se deve ter sentido quando se desobriram os \demônios".Lembra-se deerto que S�orates tinha um demônio. Este n~ao lhe dizia o que fazer, mas sim se tinhaou n~ao tomado a deis~ao erta. Aqui est�avamos n�os a seguir um urso no universo �nito que teriaagradado ao pr�oprio Hume pela sua tenaidade naquelas oisas que podiam ser sentidas. E ent~aosurgiram os \demônios".Um exame profundo de uma s�erie de sujeitos (14) revelou que ada um tinha, aparentemente,algum tipo de \demônio". Estes eram sujeitos seleionados ao aaso de diferentes ondi�~oes nasoiedade. Por isso, este aspeto do \demônio" era muito alarmante. Contudo, ao ontr�ario dealguns ultos (ou esolas, omo eles se designam a si pr�oprios), resistiu-se �a tenta�~ao de apliarr�otulos romântios, inexpli�aveis e onfusos. Era preiso onstruir uma ponte sobre um abismo e osdemônios s~ao vigas realmente p�essimas.Nas ilhas do Pa���o - no Born�eu, nas Filipinas - vi muita demonologia em a�~ao. A demonologia �euma oisa fasinante. Um demônio entra numa pessoa e p~oe-na doente. Ou entra e fala no seu lugar.Ou ela enlouquee porque tem um demônio dentro de si e anda a orrer de um lado para o outro omo demônio aos gritos. Isto �e demonologia em um sentido limitado. O xam~a e o feitieiro s~ao pessoasque lidam muito om a demonologia (esta paga bem). Mas embora n~ao fosse partiularmente �eptio,sempre me pareeu que os demônios poderiam ser expliados mais failmente do que em termos deetoplasma ou de algum outro material imperept��vel.Enontrar \demônios" a viver dentro dos nossos ompatriotas ivilizados foi perturbador. Masali estavam eles. Pelo menos havia as manifesta�~oes que o xam~a e o feitieiro diziam ser ausadaspor demônios. Desobriu-se que estes \demônios" podiam ser atalogados. Havia \demônios oman-dantes", \demônios r��tios", os usuais \demônios de digo-te o que h�as-de dizer" e \demônios" que�avam por perto e gritavam ou \demônios" que simplesmente olu��am oisas, mantendo-as longeda vista. Estas n~ao s~ao todas as lasses, mas estas abrangem o ampo geral da \demonologia".Algumas experiênias om sujeitos sob o efeito de droga mostraram que era poss��vel instalar estes\demônios" onforme a nossa vontade. Era poss��vel, inlusivamente, onverter toda a mente anal��tiaem um \demônio". Havia, portanto, alguma oisa errada na demonologia. Sem o ritual apropriado,atrav�es da simples omunia�~ao verbal, podia-se levar novos demônios a apareer nas pessoas. Sendoassim, n~ao h�a demônios reais em Dian�etia. (Isso foi enfatizado para o aso de algum m��stio sairpor a�� a dizer �as pessoas que uma nova iênia da mente aredita em demônios.)Em Dian�etia hama-se �guradamente de \demônio" um iruito parasita. Este tem uma a�~ao namente que se aproxima de uma entidade diferente do Eu. E deriva inteiramente de palavras ontidasem engramas.Uma vez que se tenha examinado algum de perto, n~ao �e dif��il ompreender omo �e que estedemônio aparee. Enquanto o bebê est�a inonsiente, o Pap�a grita para a Mam~a que, por amor deDeus, ela tem de esutar o que ele diz e mais ningu�em. O bebê reebe um engrama. Este faz key-inalgures entre a infânia e a morte. E depois, temos o iruito demônio em a�~ao.Um engenheiro eletrot�enio pode montar demônios em um iruito de r�adio a seu ontento. Emtermos humanos, isto �e omo se estendêssemos uma linha dos banos padr~ao para o analisador, masinser��ssemos nesta, antes de l�a hegar, um altofalante e um mirofone, e depois ontinu�assemos om alinha at�e ao plano de onsiênia. Entre o altofalante e o mirofone estaria uma se�~ao do analisadorque era uma se�~ao de funionamento normal, mas separada do resto do analisador. O \Eu", emum plano onsiente, quer dados. Estes deveriam vir diretamente do bano padr~ao, deveriam seromputados em um subn��vel e hegar apenas omo dados. N~ao dados falados. Simplesmente dados.Com a por�~ao do analisador separada em um ompartimento, a instala�~ao do altofalante e domirofone e o engrama ontendo as palavras \Por amor de Deus, tens de me esutar" em restimula�~aorônia, aontee outra oisa. O \Eu", no n��vel superior das unidades de aten�~ao, quer dados. Eleome�a a explorar os banos padr~ao om um subn��vel. Os dados hegam-lhe, falados. Como uma72



voz dentro da sua abe�a.Um Clear n~ao tem nenhuma \voz mental"! Ele n~ao pensa voalmente. Pensa sem artiular os seuspensamentos e estes n~ao s~ao em termos de voz. Isto ser�a uma surpresa para muita gente. O demônio\esuta-me" �e omum na soiedade; isto quer dizer que este engrama est�a largamente difundido.\Fia a�� e esuta-me" �xa o engrama em tempo presente (e em erta medida, �xa o indiv��duo notempo do engrama). Depois de este ter feito key-in e da�� em diante, o indiv��duo pensa \em voz alta",isto �e, ele p~oe os seus pensamentos na forma de linguagem. Isto �e muito lento. A mente onebesolu�~oes (num Clear) a tal veloidade que a orrente de onsiênia �aria logo para tr�as.Isto foi muito f�ail de provar. Ao larear ada aso desobriu-se, sem exe�~ao, um ou outro dessesdemônios. Alguns asos tinham três ou quatro. Outros tinham dez. Alguns tinham um. �E seguropressupor que quase todo o aberrado ontêm um iruito demônio.O tipo de engrama que faz um \demônio r��tio" �e: \Est�as sempre a ritiar-me". H�a d�uzias defrases dessas ontidas em engramas e qualquer uma delas far�a um demônio r��tio, tal omo qualquerombina�~ao de palavras que resulte numa exigênia de esutar e obedeer a ordens far�a um demônioomandante.Todos esses demônios s~ao parasitas. Isto �e, eles tomam uma parte do analisador e separam-naem um ompartimento. Um demônio s�o onsegue pensar t~ao bem omo a mente da pessoa onseguepensar. N~ao existe qualquer poder extra. N~ao h�a benef��io. �E tudo perda.�E poss��vel montar o omputador (analisador) inteiro omo um iruito demônio e deixar o \Eu"numa prateleira pequena e abandonada. Super�ialmente, este �e um truque muito bom. Permiteque a totalidade da mente anal��tia fa�a omputa�~oes sem ser perturbada e transmita a resposta ao\Eu". Mas na pr�atia, isto �e p�essimo, pois o \Eu" �e a vontade, a for�a determinadora do organismo,a onsiênia. E ao �m de muito pouo tempo, o \Eu" torna-se t~ao dependente desse iruito queeste ome�a a absorvê-lo. Qualquer iruito desses, para perdurar, teria de onter dor e ser rônio.Em suma, teria de ser um engrama. Por isso, teria de ser redutor do inteleto e vitimaria o seupossuidor, aabando por torn�a-lo doente de um modo ou de outro.De todos os iruitos demônio de engramas enontrados e removidos, aqueles que possu��am umaentidade exterior aparentemente todo-poderosa, que resolveria todos os problemas e responderia atodas as neessidades, eram os mais perigosos. �A medida que o engrama fosse ada vez mais ativadoe fosse onstantemente restimulado, este aabaria por transformar o \Eu" numa marioneta semar�ater; devido a existênia de outros engramas, a soma da redu�~ao tenderia para a insanidade deuma natureza s�eria. Se quiser um exemplo disto, basta imaginar o que preisaria de dizer a umapessoa hipnotizada para fazê-la rer que ela estava nas m~aos de um ser poderoso que lhe dava ordense depois imaginar isto omo a frase dita quando um indiv��duo foi posto inonsiente de algum modo.H�a uma outra grande lasse de demônios, os \demônios de olus~ao", os que obstruem as oisas.N~ao s~ao propriamente demônios, porque estes n~ao falam. Um demônio genu��no �e aquele que d�a vozaos pensamentos ou que faz eo da palavra falada interiormente e que d�a todo o tipo de onselhosompliados omo se fosse uma voz exterior, real e viva. (As pessoas que ouvem vozes têm iruitosdemônio voais exteriores: iruitos que enlearam os seus iruitos de imagina�~ao.) O demônio deolus~ao n~ao tem nada para dizer. �E aquilo que ele n~ao permite que seja dito ou feito que provoa aperturba�~ao mental.Pode existir um demônio de olus~ao para uma s�o palavra. Por exemplo, uma rian�a reebeum engrama ao air da biileta e perde a onsiênia; um pol��ia tenta ajud�a-la; ela ainda est�ainonsiente, mas move-se e murmura que n~ao se pode mover (um velho engrama em a�~ao); opol��ia diz alegremente: \Nuna digas n~ao posso!" Mais tarde, ela tem uma experiênia de n��velonsiente, tal omo outra queda, mas sem ferimento. (Estamos sempre a menionar este segundopasso neess�ario, o lok, porque este �e a oisa que os antigos m��stios pensavam ser a ausa de toda adi�uldade: este �e a \ang�ustia mental".) Agora ela tem di�uldade em dizer \n~ao posso". �E perigoso73



em qualquer aso. O que aonteeria se ela tivesse aquela express~ao engrâmia omum: \Nuna digasn~ao!"?Os demônios de olus~ao oultam oisas do \Eu". �E igualmente f�ail masarar muitas palavras.O indiv��duo que tem um desses demônios depois omitir�a, alterar�a, esrever�a mal ou ometer�a errosom essas palavras. O demônio n~ao �e a �unia raz~ao pela qual as palavras s~ao alteradas, mas �e umaso espei�o. Um demônio de olus~ao pode ter muito mais for�a e amplitude. Pode ser riado oma frase: \N~ao fales!" ou \Nuna respondas aos mais velhos" ou \Tu n~ao podes falar aqui. Quemdisse que podias falar?" Qualquer uma destas frases poder�a produzir um gago.Outras oisas, al�em da fala, podem �ar olusas. Qualquer apaidade da mente pode ser inibidapor um demônio espei�amente onebido para obstruir essa apaidade. \Tu n~ao podes ver!"provoar�a a olus~ao da reorda�~ao visual. \Tu n~ao podes ouvir! \ provoar�a a olus~ao da reorda�~aoauditiva. \Tu n~ao podes sentir!" provoar�a a olus~ao da reorda�~ao t�atil e da dor (a l��ngua �e muitohomon��mia).Qualquer perep�~ao pode ser olu��da na reorda�~ao. E sempre que �a olusa na reorda�~ao, issoafeta a perep�~ao real, bem omo o �org~ao da perep�~ao. \Tu n~ao podes ver!" poder�a reduzir n~ao s�oa reorda�~ao, mas tamb�em a apaidade orgânia real dos olhos, omo no astigmatismo ou miopia.Pode-se imaginar, om toda a nossa l��ngua (ou em outras terras om outras l��nguas, qualqueridioma) susept��vel de ser inlu��da nos engramas, o n�umero das apaidades de opera�~ao da menteque podem ser olu��das. Uma delas, extremamente omum, �e: \Tu n~ao podes pensar!"At�e agora, tem sido usado o \tu" nas ilustra�~oes e exemplos para manter a semelhan�a om ostestes de hipnotismo ou om drogas. Na verdade, as frases que ontêm \Eu" s~ao mais destrutivas.\Eu n~ao posso sentir nada", \Eu n~ao posso pensar", \Eu n~ao onsigo lembrar-me". Estas e milharesde outras varia�~oes, quando ditas ao alane dos ouvidos de uma pessoa \inonsiente", s~ao apli�aveisa ela, quando o seu engrama fazer key-in no iruito.O \tu" tem v�arios efeitos. A frase \Tu n~ao prestas", dita a uma pessoa desperta, talvez afa�a sentir-se muito irritada quando ela tem um engrama nesse sentido. Dentro de si, ela sente,possivelmente, que as pessoas pensam que ela n~ao presta. Ela poder�a ter um demônio que lhe dizque ela n~ao presta. E dramatizar�a isto, dizendo a outras pessoas que elas n~ao prestam. Isto pode serespalhado a outros ao ser dramatizado. Por exemplo, uma pessoa que tenha um engrama no sentidode que ela �e sexualmente est�eril, dir�a aos outros que eles s~ao sexualmente est�ereis.(\N~ao fa�as o que eu fa�o, faz o que eu digo.") Se tem um engrama que diz: \Tu n~ao prestas, tutens de omer om a tua faa", ela poder�a omer om a sua faa, mas �a nervosa om as pessoasque omem om as suas faas e �ar�a muito irritada se algu�em lhe disser que ela omeu om a suafaa.Assim, h�a \demônios de ompuls~ao" e \demônios de onfus~ao" e por a�� fora.O engrama tem um valor de omando. Na mente reativa �e exerido um livre-arb��trio a respeitode quais os engramas que ser~ao usados. Mas qualquer engrama, restimulado om for�a su�iente,vir�a �a superf��ie para ser dramatizado. E se a dramatiza�~ao for bloqueada, este voltar-se-�a ontra oindiv��duo, tempor�aria ou roniamente.A literalidade desta mente reativa, na sua interpreta�~ao dos omandos, e a literalidade da suaa�~ao dentro da pobre e atormentada mente anal��tia �e, em si, uma oisa estranha. \Isto e demasiadohorr��vel para ser onebido" poderia ser interpretado no sentido de que um bebê est�a em t~ao m�asondi�~oes que seria melhor n~ao naser. Em qualquer l��ngua, h�a milhares de lihês que, quandotomados literalmente, signi�am exatamente o oposto daquilo que a pessoa quer dizer.O bano de engramas reativo toma-os, arquiva-os om a dor, a emo�~ao, a \inonsiênia" e, omuma literalidade idiota, apresenta-os para serem a lei e o omando para a mente anal��tia. E quandoo pequeno idiota feliz que dirige o bano de engramas vê que �e poss��vel usar alguns dos iruitos da74



mente anal��tia om alguns desses malditos demônios, ele assim faz.Assim, pode-se ver a mente anal��tia a ser submetida a mais uma forma de desgaste. Os seusiruitos, ujo objetivo normalmente �e omputa�~ao suave e r�apida, �am absorvidos e sobrearregadosom enleios dos demônios. Os demônios s~ao parasitas. S~ao peda�os da mente anal��tia separados emompartimentos e negados a uma omputa�~ao mais ampla.Ser�a, ent~ao, motivo de grande espanto, quando esses demônios s~ao apagados, que o QI subaem eha omo pode ser observado em um Clear? Aresente os iruitos demônio ao aspeto dedesligamento anal��tio da restimula�~ao e pode ver que �e verdade que as pessoas funionam om erade um vig�esimo do seu poder mental. A pesquisa e a tabula�~ao ient���as indiam que, eliminandoo aspeto \inonsiênia" e os iruitos demônio do bano de engramas e repondo os dados omoexperiênia nos banos padr~ao, onde estes deveriam estar, p~oe-se ao servi�o do \Eu" era de quarentae nove quinquag�esimos da mente, que o indiv��duo nuna pôde usar omo aberrado.
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Cap��tulo 5Doen�a Psiossom�atiaAs doen�as psiossom�atias s~ao as que têm origem mental mas que, n~ao obstante, s~ao orgânias.Apesar do fato de, antes de Dian�etia, n~ao existir nenhuma prova ient���a preisa sobre isto, haviauma forte ren�a na sua existênia desde os tempos da Gr�eia e, em tempos reentes, foram elaboradase vendidas v�arias drogas que deveriam urar essas doen�as. Experimentou-se algum suesso, osu�iente para justi�ar muito trabalho por parte dos pesquisadores. As �uleras p�etias, por exemplo,ederam �a persuas~ao e �a altera�~ao do ambiente. Uma droga reente hamada ACTH tem tidoresultados surpreendentes, mas extremamente imprevis��veis. Desobriu-se que as alergias edem,mais ou menos, a oisas que deprimem a histamina no orpo.O problema da doen�a psiossom�atia �e inteiramente abrangido por Dian�etia e, atrav�es da t�eniade Dian�etia, essa doen�a tem sido totalmente erradiada em todos os asos.Cera de 70 por ento da atual lista m�edia de doen�as ai na ategoria de doen�a psiossom�atia.Quantas mais poder~ao ser lassi�adas omo tal, depois de Dian�etia ter estado a ser pratiadadurante alguns anos, �e dif��il de prever, mas �e erto que h�a mais doen�as que s~ao psiossom�atiasdo que as que foram lassi�adas omo tal at�e �a data. Que todas as doen�as s~ao psiossom�atias �e,naturalmente, absurdo, pois a�nal de ontas, existem formas de vida hamadas germes que têm asobrevivênia omo sua meta.A obra de Louis Pasteur formulou a teoria mirobiana da doen�a. Com Dian�etia aresenta-sea teoria n~ao mirobiana da doen�a. Estas duas, om a bioqu��mia, omplementam-se para formartodo o ampo da patologia, segundo o que se pode determinar nesta altura - desde que o v��rus seja,�e laro, inlu��do na teoria mirobiana.Dian�etia aresenta mais uma p�agina �a teoria mirobiana, porque inlui a predisposi�~ao. H�a trêsest�agios de patologia: predisposi�~ao, pelo que se quer dizer os fatores que prepararam o orpo para adoen�a; preipita�~ao, pelo que se quer dizer os fatores que �zeram om que a doen�a se manifestasse;e perpetua�~ao, pelo que se quer dizer os fatores que ausam a ontinuidade da doen�a.H�a dois tipos de doen�a: ao primeiro pode hamar-se autogêneo, o que signi�a que a doen�a teveorigem dentro do organismo e foi autogerada; e exogêneo, o que signi�a que a origem da doen�a foiexterior. Na realidade, embora isto seja boa mediina, n~ao �e t~ao exato omo Dian�etia o desejaria.A pr�opria doen�a mental �e, na realidade, de origem exterior. Mas mediamente, onsideramos queo orpo pode gerar as suas pr�oprias doen�as (autogêneas) ou que a doen�a pode vir de uma fonteexterior, omo as bat�erias (exogênea). A teoria mirobiana de Pasteur seria a teoria da doen�aexogênea (gerada exteriormente). A doen�a psiossom�atia seria autogênea, gerada pelo pr�oprioorpo.O tratamento do ferimento aidental, a irurgia para v�arias oisas, tais omo a deforma�~ao inerenteao orpo por ausas gen�etias e a ortopedia, que na realidade pode ser inlu��da em ambas as lasses,permaneem apropriadamente fora do ampo de Dian�etia - embora se possa menionar que quase77



todos os aidentes podem ser rastreados �a dramatiza�~ao de engramas e que os Clears raramente têmaidentes.A palavra psio refere-se, naturalmente, �a mente e som�atio refere-se ao orpo; o termo psios-som�atio signi�a que a mente faz o orpo adoeer ou doen�as que foram riadas �siamente dentrodo orpo por perturba�~ao da mente. �E natural que, quando se resolve o problema da aberra�~aohumana, essas doen�as tomam-se uniformemente susept��veis de ura.Artrite, dermatite, alergias, asma, algumas di�uldades oron�arias, problemas de vis~ao, bursite,�uleras, sinusite, et., formam uma se�~ao muito pequena do at�alogo psiossom�atio. Dores e pa-deimentos bizarros em v�arias por�~oes do orpo s~ao, geralmente, psiossom�atios. As enxaqueass~ao psiossom�atias e, omo as outras, s~ao uniformemente uradas pela terapia de Dian�etia. (E apalavra urada �e usada no seu sentido mais lato.)Exatamente quantos erros f��sios s~ao psiossom�atios, depende de quantas ondi�~oes o orpo podegerar a partir dos fatores nos engramas. Desobriu-se, por exemplo, que a onstipa�~ao omum �epsiossom�atia. Os Clears n~ao se onstipam. Desonhee-se o papel, se existe algum, que o v��rustem na onstipa�~ao omum, mas sabe-se que quando se removem os engramas sobre onstipa�~oes estasn~ao apareem mais - o qual �e um fato de laborat�orio que at�e agora n~ao foi desmentido por 270 asos.A onstipa�~ao omum surge, normalmente, de um engrama que a sugere e que �e on�rmado pelomuo real presente noutro engrama. Um n�umero de doen�as provoadas por germes �e predisposto eperpetuado pelos engramas. A tuberulose �e uma dessas doen�as.O pr�oprio engrama, omo j�a se tratou, segue um ilo de a�~ao. O orpo �e predisposto para aonduta e ondi�~oes ontidas no engrama logo quando este �e reebido. Depois, uma experiêniaa n��vel onsiente faz key-in do engrama e outra experiênia, ou o onte�udo do pr�oprio engrama,poder�a torn�a-lo rônio. Isto �e predisposi�~ao, preipita�~ao e perpetua�~ao no plano mental.Os engramas, as inapaidades herdadas, os aidentes e os germes s~ao os quatro meios pelos quaisum organismo pode ser �siamente diminu��do em rela�~ao ao seu estado �otimo. Muitas ondi�~oes a quese têm hamado \inapaidades herdadas" s~ao, na realidade, engrâmias. Os engramas predisp~oemas pessoas para aidentes. Os engramas podem predispor e perpetuar infe�~oes baterianas. Por isso,o at�alogo de doen�as afetadas por Dian�etia �e muito longo. Este n~ao �e um livro que d�a uma listade efeitos, mas sim um livro que expressa ausas e, assim, pede-se ao leitor que use o seu pr�oprioonheimento ou onsulte uma obra sobre mediina para ompreender exatamente quantos milharesde ondi�~oes resultam de engramas que perturbam ou desarranjam o orpo.Presentemente, prevê-se que a pesquisa de Dian�etia inlua o anro e diabetes. H�a uma s�erie deraz~oes para supor que estes poder~ao ser de origem engrâmia, espeialmente o anro maligno. Istofoi omentado para que se dê aten�~ao a essa possibilidade; n~ao se fez qualquer tipo de teste ompaientes anerosos ou diab�etios, e este pensamento �e pura teoria e n~ao deve ser interpretado omoqualquer esp�eie de delara�~ao sobre uma ura do anro. Contudo, as doen�as aima atalogadasforam totalmente testadas e ederam uniforrnemente �a terapia de Dian�etia.O meanismo pelo qual a mente �e apaz de ausar uma inapaidade f��sia ou predispor o orpopara uma doen�a e perpetu�a-la �e, na sua ausa b�asia, uma oisa muito simples. A omplexidadesurge quando se ome�a a ombinar todos os fatores poss��veis - ent~ao pode-se esrever uma listaespantosa de doen�as poteniais.Pode-se fazer uma s�erie de testes simples em paientes narotizados ou hipnotizados que om-provar~ao liniamente, noutros laborat�orios, este meanismo b�asio. Fez-se uma s�erie desses testesdurante a formula�~ao de Dian�etia, om suesso uniforme.Tomemos, primeiramente, uma oisa que �e apenas ligeiramente psiossom�atia e que quase nem�e uma doen�a. Um paiente �e hipnotizado. �E-lhe dada a sugest~ao positiva de que ele poder�a ouvirmuito mais intensamente. Isto �e \ouvido ampli�ado". Tratando de evitar que ele obtenha dados poroutros meios (inluindo meios de prote�~ao ontra a telepatia entre o operador e o sujeito), pode-se ver78



que o ouvido pode ser ampliado muitas vezes para al�em do normal. De fato, existem aberrados emtoda a parte que têm \ouvido ampli�ado". Por sugest~ao, a potênia do ouvido pode ser aumentadaou diminu��da de modo que uma pessoa �que quase surda ou possa ouvir al�netes a��rem a umagrande distânia. Quando a sugest~ao �e removida, o ouvido do sujeito volta ao seu anterior estadonormal.De modo similar, pode-se fazer experiênias om os olhos, usando a sensibilidade �a luz. A vistado paiente �e aumentada ou diminu��da, de modo que os seus olhos sejam muito mais ou muito menossens��veis �a luz do que �e normal para ele. Isto �e feito inteiramente om base na sugest~ao verbal, talomo: \A luz pareer-te-�a muito, muito forte" ou \A luz pareer�a t~ao fraa que tu ter�as di�uldadeem ver". Com a primeira sugest~ao, pode-se fazer om que o paiente veja quase t~ao bem omo umgato, embora outras pessoas possam pensar que �e imposs��vel ver objetos que o paiente aponta semerrar. Na segunda sugest~ao, o paiente pode ser posto sob uma luz quase ofusante e, no entanto,pode ler atrav�es de um lar~ao om um onforto aparente.O sentido t�atil pode igualmente ser aumentado ou diminu��do por sugest~ao verbal at�e que o tatose torne dolorosamente agu�ado ou t~ao embotado que mal se pereba.O mesmo aontee om os v�arios sentidos. Aqui temos apenas a palavra falada a penetrar namente e a ausar mudan�as na fun�~ao f��sia.Vejamos agora o ora�~ao. Com a hipnose profunda ou drogas, pomos o paiente em transeamn�esio, um estado de ser em que o \Eu" n~ao est�a a ontrolar, mas em que o operador �e o \Eu"(isto na verdade, �e tudo o que h�a quanto �a fun�~ao da hipnose: a transferênia do poder anal��tio,atrav�es da lei da a�nidade, do sujeito para o operador, uma oisa que teve um desenvolvimento raiale valor de sobrevivênia nos animais que viviam em alateias).�E preiso ter o uidado de esolher um paiente que tenha um ora�~ao muito saud�avel e quen~ao tenha anteedentes de doen�as ard��aas para esta experiênia que, mais do que qualquer outraexperiênia hipn�otia, pode tornar um paiente muito doente se ele tiver anteedentes ard��aos. Enenhum destes testes hipn�otios devem ser realizados por algu�em antes de ele ter terminado de ler estelivro e saber omo se fazem desapareer as sugest~oes; pois a hipnose, omo �e pratiada, �e estritamenteuma bomba om o rastilho aeso e o hipnotizador que n~ao esteja familiarizado om Dian�etia �e t~aoapaz de fazer desapareer uma sugest~ao que ele tenha feito, omo �e apaz de desasar um �atomo.Ele pensou que tinha a resposta, mas Dian�etia tem tratado de muitos antigos sujeitos hipn�otiosque estavam totalmente \enleados", omo dizem os engenheiros interessados em Dian�etia. Isto n~ao�e uma r��tia �a hipnose ou aos hipnotizadores, que muitas vezes s~ao pessoas apazes, mas sim umoment�ario de que h�a mais oisas para saber a esse respeito.O ora�~ao, apenas por sugest~ao positiva, pode ser aelerado, abrandado ou exitado de outrasmaneiras. Aqui temos palavras, dirigidas �as amadas profundas da mente, que ausam a�~ao f��sias.Al�em disso, o uxo sangu��neo pode ser inibido em algumas �areas do orpo por meio de uma simplessugest~ao. (Avisa-se que esta experiênia sobrearrega partiularmente o ora�~ao.) Pode-se, porexemplo, negar sangue a uma das m~aos, de modo que se voê ortasse uma veia nessa m~ao, estamal sangraria ou n~ao sangraria nada. Um exelente truque de um swami, que impressionou muito oautor quando ele esteve na �India, foi a inibi�~ao do uxo sangu��neo pelo pr�oprio indiv��duo, enquantodesperto. Sob omando, um ferimento sangrava ou n~ao sangrava. Isto pareia uma oisa fant�astiae teve bastante publiidade que aqui estava um svvami que se tinha assoiado ao Nirvana de talforma que ele ontrolava todas as oisas materiais. O espanto diminuiu quando o autor soube queele, atrav�es da hipnose, podia fazer o seu pr�oprio orpo fazer a mesma oisa, sem envolver nenhumNirvana. O meanismo desvanee rapidamente e, ao �m de pouos dias, preisa de ser renovado: oorpo tem a sua pr�opria opera�~ao �otima e embora se possa manejar essa fun�~ao \analitiamente",manter o sangue a irular na m~ao n~ao �e trabalho anal��tio de esal~ao superior. A quest~ao aqui �e queo uxo sangu��neo pode ser interrompido por sugest~ao verbal. As palavras estabeleem uma onex~aoom o ser f��sio. 79



Quanto ao modo omo isto pode aonteer, n�os n~ao estamos t~ao interessados na estrutura omoestamos na fun�~ao, neste est�agio da iênia da mente. Se, onheendo apenas a fun�~ao, n�os podemosurar sempre as aberra�~oes e as doen�as psiossom�atias, por que n~ao poderemos predizer novasdoen�as e ondi�~oes e, em geral, \fazer milagres" omo se hamava a estas a�~oes no passado, antesde o ser humano saber alguma oisa sobre a mente?Os exretos est~ao entre as oisas mais f�aeis de regular por sugest~ao. A pris~ao de ventre pode serprovoada ou urada por sugest~ao positiva, om extraordin�aria rapidez e failidade. A urina tamb�empode ser ontrolada desse modo. E o mesmo suede om o sistema end�orino.�E mais dif��il fazer testes em algumas das fun�~oes end�orinas menos ompreendidas. Atê agora,a pesquisa glandular n~ao progrediu muito. Mas removendo engramas e observando o reequil��brio dosistema end�orino, tornou-se �obvio que o sistema end�orino �e uma parte do meanismo de ontroleom que a mente maneja o orpo. As glândulas s~ao failmente inueniadas. Estes uidos e sere�~oes -testosterona, estrogênio, adrenalina, hormônios tire�oideanos, hormônios paratire�oideanos, pituitrina,et. - s~ao substânias que a mente usa omo um dos meios de ontrolar o orpo. Eles formam osiruitos de retransmiss~ao, por assim dizer. Cada um tem a sua pr�opria a�~ao dentro do orpo.Esta experiênia tende a provar a fal�aia de uma antiga suposi�~ao de que a mente era ontroladapelas glândulas. Um aberrado reebe uma inje�~ao de 25 mg de testosterona em �oleo, duas vezes porsemana. Poder�a haver alguma melhoria no seu estado f��sio por um breve per��odo - a sua voz poder�atornar-se mais grave e poder~ao reser-lhe mais pêlos no peito. Agora, sem sugest~ao, simplesmenteapagamos os engramas do seu bano reativo para que estes possam reformular-se omo experiêniano bano padr~ao. Antes de termos ompletado esta tarefa, o seu orpo ome�a a assimilar maistestosterona. A dose pode ser aentuadamente reduzida e, ainda assim, produzir mais benef��ios doque anteriormente. Finalmente, a dose pode ser eliminada. �A mesma experiênia tamb�em foi feitaom pessoas que n~ao tinham sido apazes de reeber qualquer benef��io de substânias glandulares,omo a testosterona e o estrogênio, e om pessoas que �aram doentes pela administra�~ao dessashormônios. O apagamento dos engramas no bano reativo produziu uniformemente uma ondi�~aoem que elas podiam reeber o benef��io das hormônios, mas em que essa administra�~ao arti�ial n~aoera neess�aria, exeto em asos de idade muito avan�ada. O que isto signi�a para a gerontologia(o estudo da longevidade na vida) n~ao pode ser avaliado atualmente, embora possa predizer-se,on�antemente, que a elimina�~ao dos engramas no bano reativo tem uma inuênia marante noprolongamento da vida. Daqui a uns em anos estes dados estar~ao dispon��veis, mas at�e agora nenhumClear viveu tanto tempo.Neste momento, para o nosso prop�osito, �e f�ail demonstrar o efeito da sugest~ao positiva sobre osistema end�orino e a falta de efeito das hormônios arti�iais sobre os aberrados.Este tipo de engrama tem um efeito terrivelmente redutor sobre a produ�~ao de testosterona: \Osexo �e horr��vel, �e repugnante, detesto-o".Pode-se demonstrar que as partes do sistema nervoso autônomo (que se areditava funionar semmuita onex~ao om a mente) s~ao inueniadas pela mente. H�a um efeito de espiral desendente (noteas linhas no gr�a�o de potenial de sobrevivênia) em que o engrama iniia a disfun�~ao no reguladorda fun�~ao vital; isto produz uma disfun�~ao na mente que, por sua vez, tem um efeito maior sobre oregulador da fun�~ao vital; isto, por sua vez, reduz a atividade f��sia, e a mente, sendo parte do �org~aoe que, tanto quanto sabemos, tamb�em �e orgânia, �a om o seu tom ainda mais reduzido. O tommental faz om que o tom do orpo des�a. Este, estando baixo, faz deser o tom mental. Isto �e umaquest~ao de progress~ao geom�etria invertida. Um humano ome�a a �ar doente e, tendo engramas,�a ainda mais doente. Os Clears n~ao est~ao sujeitos a esta espiral desendente. Na verdade, estaoisa horr��vel hamada doen�a psiossom�atia �e t~ao inteiramente super�ial, que esta �e a primeiraoisa a eder e pode ser aliviada sem Clareamento.A raz~ao pela qual os v�arios preparados farmaêutios que prouram alterar a doen�a psios-80



som�atia têm um suesso t~ao inerto reside no fato de que a mente, ontendo esses engramas ques~ao \sobrevivênia" (um fulano preisa tanto disso omo de um burao na abe�a), ontrola o re-gulador da fun�~ao vital para produzir doen�as ativamente. Aparee algo para as retirar (mas elass~ao \sobrevivênia" e essas malditas �elulas insistem idiotamente nisso) e a mente tem de inverterrapidamente a atividade e repor a doen�a no lugar. Tente inueniar a mente reativa por meio daraz~ao ou de agulhas e ver�a que ela n~ao �e mais f�ail de onvener do que um humano enlouqueidopor drogas, que est�a deidido a matar toda a gente em um bar. Ele tamb�em est�a a \sobreviver".Um preparado omo o ACTH tem um efeito ligeiramente diferente. Este �e demasiado exlusivopara se fazer qualquer pesquisa om isto, mas de aordo om os relat�orios feitos sobre este preparado,o ACTH paree afetar os engramas no sentido do tempo. Isto �e, ele altera a loaliza�~ao reativa doindiv��duo no tempo, omo veremos na parte sobre terapia. O ACTH e talvez muitos outros preparadosda mesma ategoria movem o indiv��duo de um engrama rônio para outro. Isto �e t~ao seguro omomudar os ditadores na Europa. O seguinte poder�a ser duas vezes pior. Poder�a at�e mesmo ser umman��ao e este �e horr��vel, apesar da sua aparente \euforia".O tratamento por eletrohoque, os espanamentos de Bedlam e outras oisas dessa esp�eie, in-luindo o tratamento ir�urgio de oisas de origem psiossom�atias, têm outro efeito, mas n~ao muitodiferente dos efeitos de drogas omo o ACTH, na medida em que eles d~ao outro hoque que transfereo padr~ao do engrama para outra parte do orpo e troa a posi�~ao das aberra�~oes (quando essas oisasfunionam, �e porque a nova aberra�~ao �e menos violenta do que a antiga). Os hoques, os golpes, airurgia e talvez mesmo oisas omo o veneno de obra mudam o efeito do bano de engramas sobreo orpo, n~ao neessariamente para pior ou para melhor; mudam-no simplesmente. �E omo lan�ar osdados: �as vezes aerta-se no sete.Depois h�a o tratamento de doen�as psiossom�atias por remo�~ao de teidos. Este simplesmenteremove a �area que est�a oupada a dramatizar ma linha f��sia. Isto pode ser a remo�~ao de um dedo dop�e ou de um �erebro. Na �epoa em que este livro est�a a ser esrito, estas oisas s~ao de uso bastanteomum. A remo�~ao de um dedo do p�e dirige-se a uma parte do onte�udo do engrama, o som�atio, e aremo�~ao de partes do �erebro (omo na leuotomia transorbital e na lobotomia pr�e-frontal ou qualqueroutra oisa mais reente) dirige-se erroneamente �a \remo�~ao" da aberra�~ao ps��quia. Tamb�em h�a umsistema de ren�unia a funionar nisto: o irurgi~ao ou o paiente tem uma aberra�~ao sobre \livrar-se disso" e, portanto, peda�os do orpo s~ao ortados ou removidos. Alguns paientes renuniam apartes anatômias, por serem aonselhados a isso ou por sua pr�opria insistênia, tal omo os antigossangravam numa ebotomia. H�a um paralelo direto entre sangrar um paiente para o urar e ortarpartes dele para o urar. Ambos baseiam-se em um engrama de ren�unia (livrar-se de) e nenhumdeles �e de maneira alguma e�az. Espera-se que a mediina da baia do barbeiro aabe por morrer,omo morreram os seus paientes.Estas s~ao as ino lasses de doen�as psiossom�atias:1. As doen�as resultantes da perturba�~ao mentalmente ausada ao uxo de uido f��sio, ujalasse se subdivide em:(a) Inibi�~ao do ino de uidos.(b) Aumento do mro de uidos.2. As doen�as resultantes da perturba�~ao mentalmente ausada ao resimento f��sio, uja lassese subdivide em:(a) Inibi�~ao do resimento.(b) Aumento do resimento. 81



3. As doen�as resultantes da predisposi�~ao para a doen�a, resultante de uma dor psiossom�atiarônia numa �area.4. As doen�as resultantes de perpetua�~ao de uma doen�a devido a uma dor rônia numa �area.5. As doen�as ausadas pelo onte�udo dos omandos verbais dos engramas.A Classe 1a inlui oisas omuns omo a pris~ao de ventre e oisas extraordin�arias omo a artrite.A artrite �e um meanismo omplexo om uma ausa simples e uma ura relativamente simples.Lembre-se que h�a duas oisas presentes em um engrama: dor f��sia e omando verbal. Na artrite,ambas têm de estar presentes (omo na maioria das doen�as psiossom�atias). �E preiso que tenhahavido um aidente om a artiula�~ao ou a �area afetada, e deve ter havido um omando durantea \inonsiênia" que aompanhou o ferimento, que tornaria o engrama susept��vel �a restimula�~aorônia. (Comandos omo \Isto �e sempre assim" ou \N~ao para de doer" ou \Estou preso" produzir~aoresultados semelhantes.) Na existênia deste engrama e tendo o mesmo feito key-in, h�a uma dorrônia na �area do ferimento. Poder�a ser m��nima, mas n~ao deixa de ser dor. (Pode haver uma dor,mas esta n~ao ser sentida, se o engrama ontêm um omando que seja anest�esio, tal omo \Ele nunasentir�a isto", que produz uma ondi�~ao semelhante, mas torna a pessoa \inonsiente" �a dor nessa�area.) Essa dor no orpo provavelmente diz �as �elulas e ao sangue que essa �area �e perigosa. Por isso,ela �e evitada. O omando permite que a mente inuenie, digamos, a paratire�oid, que ontêm osegredo do onte�udo de �alio na irula�~ao sangu��nea. Um dep�osito mineral ome�a ent~ao a formar-se na regi~ao. Esse dep�osito mineral n~ao �e neessariamente a ausa da dor, mas �e um restimuladororgânio, de modo que quanto mais minerais houver, maior ser�a a dor e mais o engrama faz key-in. Isto �e a espiral desendente. E isto �e a artrite em a�~ao. Compreenda que a paratire�oide e anega�~ao de sangue �a �area s~ao a ausa te�oria; o fato ient���o �e que, quando se enontra e apagaum engrama sobre uma regi~ao que ontêm artrite, a artrite desaparee e n~ao volta, fato omprovadopor hapas de raios X. Isto oorre todas as vezes e n~ao se deve a qualquer sugest~ao ou mediamento.Isto aontee porque um engrama �e apanhado e rearquivado. Com a elimina�~ao do engrama, a dore a artrite desapareem. Isto onstitui toda uma lasse de doen�as, da qual a artrite �e apenas uma.Os meanismos que isto envolve variam ligeiramente. Podem ser todos inlu��dos sob o t��tulo de\perturba�~ao f��sia ausada pela redu�~ao do uxo de uidos no orpo".A Classe 1b de doen�as psiossom�atias, o aumento do uxo de uidos, ontêm oisas omo atens~ao arterial alta, a diarreia, a sinusite, o priapismo (atividade exessiva das glândulas sexuaismasulinas) ou qualquer outra ondi�~ao f��sia resultante de uma superabundânia de uido.A Classe 2a pode ausar oisas omo um bra�o atro�ado, um nariz hato, �org~aos genitais subde-senvolvidos ou qualquer outro subdesenvolvimento de uma glândula que tenha a ver om o tamanho(que pertener�a tamb�em �a lasse 1a), a alv��ie (que, tal omo o resto, tamb�em pode fazer partedo padr~ao gen�etio e, portanto, inerente) e, em suma, a redu�~ao do tamanho de qualquer parte doorpo.A Classe 2b ausa oisas omo m~aos exessivamente grandes, nariz omprido, orelhas exessiva-mente grandes, �org~aos aumentados ou qualquer outra deforma�~ao f��sia omum. (�E poss��vel que oanro possa ser inlu��do sob este t��tulo omo uma ura exessiva.)A Classe 3 inluiria a tuberulose (alguns asos), problemas de f��gado, problemas nos rins, erup�~oesutâneas, onstipa�~oes omuns, et. (pertenendo igualmente a outras lasses, omo aontee omtodas de um modo ou de outro).A Classe 4 inluiria aquelas doen�as que, apesar de surgirem sem inuênia psiossom�atia, �xam-se por aidente numa �area anteriormente ferida e, por restimula�~ao, mantêm um engrama ativadonaquela �area de modo que a ondi�~ao se torne rônia. A tuberulose podia ser inlu��da aqui. Aonjuntivite, todas as feridas infetadas e qualquer ondi�~ao que se reuse a sarar, et.82



Esta quarta lasse tamb�em inluiria todas as dores e doen�as bizarras que pareem n~ao ter pato-logia real.A Classe 5 inlui um at�alogo extremamente amplo de ondi�~oes, qualquer uma das quais poder�aser inlu��da nas outras lasses ou poder�a provir uniamente de engramas que ditam a presen�a ou aneessidade de uma doen�a. \Tu est�as sempre onstipado", \Tenho os p�es doloridos", et., anuniamuma doen�a psiossom�atia e os meanismos do orpo podem forneê-la.Qualquer doen�a pode ser preipitada por engramas. A doen�a poder�a ter origem em germes;o indiv��duo tem um engrama que diz que ele poder�a �ar doente e, om base nessa generaliza�~ao,adoee om qualquer mal que esteja �a m~ao. Al�em disso, e de modo ainda mais geral, o engrama reduza resistênia f��sia do orpo �a doen�a. E quando o engrama entra em restimula�~ao (talvez devido auma disuss~ao familiar, a um aidente ou alguma oisa pareida), a apaidade que o indiv��duo temde resistir �a doen�a diminui automatiamente.Como ser�a expliado, as rian�as têm muito mais engramas do que se supunha. Quase todasas doen�as de infânia s~ao preedidas de um dist�urbio ps��quio e se este dist�urbio ps��quio est�apresente - mantendo um engrama restimulado - essas doen�as podem ser muito mais violentas doque deviam. O sarampo, por exemplo, pode ser apenas sarampo ou pode ser sarampo aompanhadode restimula�~ao engrâmia, e neste aso pode ser quase ou inteiramente fatal. Um exame de muitosasos, neste assunto da doen�a de infânia ser predisposta, preipitada e perpetuada por engramas,faz-nos pensar at�e que ponto as doen�as em si ser~ao realmente violentas. Elas nuna foram observadasnuma rian�a Clareada e h�a motivo para investigar a possibilidade de as doen�as de infânia serem,em si mesmas, extremamente leves e s�o serem ompliadas por um dist�urbio ps��quio, isto �e, pelarestimula�~ao de engramas.De fato, poder-se-ia fazer esta pergunta sobre todo o ampo da patologia: Qual �e o efeito real dadoen�a se lhe for subtra��da a equa�~ao mental? At�e que ponto �e que as bat�erias s~ao perigosas?At�e agora o ampo da bateriologia permaneeu sem prin��pios dinâmios. A dinâmia, sobre-vivênia, �e apli�avel a todas as formas de vida e as \formas de vida" inluem os germes. O prop�ositodo germe �e sobreviver. Os seus problemas s~ao o alimento, a prote�~ao (ofensiva e defensiva) e aproria�~ao. Para onseguir estas oisas, o germe sobrevive no seu n��vel de e�iênia �otima. Sofremuta�~oes, altera-se om a sele�~ao natural e muda dinamiamente por neessidade de sobrevivênia(este �ultimo passo �e aquele que faltava na teoria da evolu�~ao) a �m de levar a abo o m�aximo desobrevivênia poss��vel. Comete erros ao matar os hospedeiros, mas ter um prop�osito de sobrevivern~ao quer dizer neessariamente que uma forma sobreviva.Em patologia, o germe, empenhado no seu prop�osito, age omo um supressor da dinâmia desobrevivênia da esp�eie humana. Ainda n~ao se determinou qual �e a gravidade desse supressor naausênia da supress~ao engrâmia no humano. Existem dados su�ientes para indiar que um serhumano, om o seu potenial na quarta zona, n~ao est�a, aparentemente, muito sujeito a doen�as: aonstipa�~ao omum, por exemplo, seja ou n~ao um v��rus, passa-lhe ao largo; n~ao h�a infe�~oes rônias.Aquilo que os antiorpos têm a ver om isto ou o que �e este fator, tamb�em �e outra quest~ao. Mas �eerto que um Clear n~ao adoee failmente. No aberrado, a doen�a aompanha de perto a depress~aomental (depress~ao do n��vel dinâmio).A aberra�~ao da mente e do orpo por engramas leva, ent~ao, n~ao s�o �a doen�as psiossom�atias, mastamb�em �a patologia real - que at�e agora tem sido onsiderada omo mais ou menos independentedo estado mental. Como foi provado por pesquisa l��nia, o lareamento de engramas faz mais doque remover a doen�a psiossom�atia - potenial, aguda ou rônia. O lareamento tamb�em tendea tornar o indiv��duo imune �a reep�~ao da patologia: n~ao se sabe ainda at�e que ponto, porque paraestabeleer estas estat��stias �e neess�aria uma vis~ao t~ao ampla e a t~ao longo termo que o projetoexigir�a milhares de asos e observa�~oes de m�edios durante um longo per��odo.A quantidade de aberra�~ao que uma pessoa manifesta, isto �e, a posi�~ao que ela ouparia numa83



esala de sanidade, tem pouo a ver om a doen�a psiossom�atia. Essas doen�as s�o preisam de umou dois engramas de uma natureza espe���a para se manifestarem. Esses engramas poder~ao n~ao seraberrativos de nenhuma outra forma, exeto por predisporem o indiv��duo para a doen�a. Ter umadoen�a psiossom�atia n~ao �e a mesma oisa que ser \maluo" ou ter tendênias hipoondr��aas. Ohipoondr��ao pensa que tem doen�as, um aso espeial da Classe 5 dada aima.A perturba�~ao ai nitidamente em duas ategorias. A primeira �e a perturba�~ao mental, qualquerondi�~ao irraional que n�os em Dian�etia hamamos aberra�~ao para evitar a onstante ataloga�~aode milhares ou milh~oes de manifesta�~oes que a irraionalidade pode ter. A outra perturba�~ao doindiv��duo �e som�atia: isto aplia-se inteiramente ao seu ser f��sio e �a sua apaidade e sa�ude f��sias.Estas duas oisas est~ao presentes em todos os engramas: a aberra�~ao e o som�atio. Mas o engramapode manifestar-se roniamente omo som�atio (aqui fez-se um substantivo de um adjetivo e este�e omummente empregado em Dian�etia para evitar o uso da palavra dor, que n~ao abrange tudo eque �e restimulativa) ou omo aberra�~ao, ou omo as duas oisas ao mesmo tempo.Um engrama tem de onter dor f��sia. Quando �e restimulado na vida di�aria, essa dor f��sia poder�aou n~ao apareer. Se n~ao aparee omo dor, mas sim omo aberra�~ao, ent~ao o indiv��duo est�a em outravalênia que n~ao a sua (a \neessidade de manifestar as suas hostilidades"). Se ele for su�ientementes~ao para estar na sua pr�opria valênia, a dor f��sia estar�a presente. Em Dian�etia, dizemos que osom�atio apareeu. Quando qualquer som�atio aparee, a menos que o indiv��duo seja um prelear emterapia, parte da aberra�~ao tamb�em est�a a apareer. Em suma, a aberra�~ao pode apareer sozinhaou pode apareer o som�atio om alguma parte da aberra�~ao. Quando uma pessoa dramatiza outravalênia que n~ao a sua, a aberra�~ao est�a presente; quando a dramatiza�~ao, a repeti�~ao do engramaomo se este fosse um diso fonogr�a�o em uma ou em outra valênia, �e suprimida por qualquer outrofator, omo a pol��ia ou uma pessoa mais forte ou mesmo pelo pr�oprio indiv��duo (tem-se hamadorepress~ao a isto - o termo n~ao �e usado aqui por estar arregado de outros signi�ados), o som�atio ir�aertamente apareer �a vista. O indiv��duo est�a, ent~ao, aparentemente em \melhor situa�~ao", omo as�elulas queriam que estivesse, se oupar o papel de sobrevivênia no engrama, a valênia venedora,porque pelo menos ele n~ao est�a doente. Mas quantas pessoas foram mortas, quantos banos foramroubados, quantos ônjuges foram levados �a louura por essas dramatiza�~oes? Assim, a sa�ude de umindiv��duo seria onsiderada pela soiedade, no seu esfor�o para proteger os seus membros, omo umassunto seund�ario. Na verdade, a \soiedade" n~ao tem tido onheimento deste aspeto meânio. Oindiv��duo que dramatiza a valênia de sobrevivênia nos seus engramas poder�a fazer oisas violentasa outras pessoas. O indiv��duo que n~ao se permite tal dramatiza�~ao, ou que �e for�ado a afastar-sedesta dramatiza�~ao pela soiedade, �ar�a ertamente om doen�as psiossom�atias. \Cara, ganhoeu, oroa, perdes tu." A solu�~ao �e aliviar ou apagar o engrama, pois o problema tem muitos aspetosadiionais: o ser humano que dramatiza os seus engramas, om ou sem a soiedade, n~ao est�a aptopara sobreviver; e se os dramatiza, est�a sujeito a quaisquer oment�arios insultuosos que tenham sidofeitos �a valênia em que ele est�a, por outra valênia ontida nesse mesmo engrama.As ombina�~oes das lasses e dos aspetos da doen�a psiossom�atia, aqui listadas e desritas,levam a algumas situa�~oes altamente omplexas. �E um fato ient���o que n~ao existe nenhumadoen�a psiossom�atia sem uma aberra�~ao. E �e verdade que n~ao existe nenhuma aberra�~ao sem umadoen�a psiossom�atia potenial ou real. Uma das doen�as psiossom�atias que menos se esperariaenontrar omo um aso psiossom�atio �e a doen�a da pervers~ao sexual.O pervertido sexual (e neste termo Dian�etia, para ser breve, inlui todas as formas de anormali-dades na Segunda Dinâmia, tais omo a homossexualidade, o lesbianismo, o sadismo sexual, et., etodas as inlu��das no at�alogo de Ellis e Kra�t-Ebing) est�a, na realidade, bastante doente �siamente.A pervers~ao, omo doen�a, tem tantas manifesta�~oes, que esta deve estar espalhada por toda a s�eriede lasses itadas aima desde (1) at�e (5). O desenvolvimento exessivo ou o subdesenvolvimentodos �org~aos sexuais, a inibi�~ao ou exagero seminal, et., enontram-se alguns em um pervertido ealguns noutro. E, em resumo, o pervertido �e sempre uma pessoa muito doente, de um modo ou deoutro, quer ele esteja onsiente disso ou n~ao. Ele est�a muito longe de ser ulpado pela sua ondi�~ao,84



mas tamb�em est�a t~ao longe de ser normal e �e t~ao extremamente perigoso para a soiedade, que atolerânia da pervers~ao �e t~ao m�a para a soiedade omo a sua puni�~ao. Por lhe terem faltado at�eagora os meios adequados, a soiedade foi apanhada entre a tolerânia e a puni�~ao, e �e laro que oproblema da pervers~ao n~ao foi resolvido. Sa��mos aqui um pouo do assunto mas, quanto �a pervers~ao,pode-se omentar que a melhor explia�~ao que antes havia para isto era alguma oisa aera dasmeninas terem inveja do pênis do Pap�a ou de os meninos �arem perturbados om aquela oisaterr��vel, a vulva, que a Mam~a um dia teve o desuido de deixar ver. �E preiso muito mais do queestes puros disparares para fazer um pervertido. Antes pelo ontr�ario, seria preiso uma oisa omodar pontap�es na abe�a de um bebê, passar-lhe por ima om um ilindro das estradas, ort�a-lo emdois om uma faa enferrujada, fervê-lo em lisol e tudo isto enquanto pessoas louas lhe gritam asoisas mais horr��veis e obsenas. O ser humano �e um personagem muito duro. Ele �e t~ao duro queveneu todo o reino animal e pode fazer tremer as estrelas. E quando se trata de desequilibrar a suaSegunda Dinâmia, aquilo que �e preiso para isso �e uma ombina�~ao de Dante e Sax Rohmer. Destemodo, o pervertido, ontendo entenas e entenas de engramas malignos, tem tido poua esolhaentre estar morto e ser um pervertido. Mas om uma iênia e�az para resolver o problema, umasoiedade que ontinue a tolerar a pervers~ao e todos os seus efeitos tristes e s�ordidos n~ao mereesobreviver.A pervers~ao pode ter outros aspetos. Em uma soiedade que foi examinada, essas aberra�~oestinham-se multipliado tanto que surgiu um ulto m��stio prinipal que sustentava que todas asdoen�as mentais tinham origem no sexo. Isto, naturalmente, deu um maior ��mpeto �as aberra�~oes naSegunda Dinâmia (sexo), pois tal ren�a ultual deve ter sido originada por um indiv��duo que tinhaaberra�~oes severas na Segunda Dinâmia. Esta ren�a de que o sexo era a �unia fonte da aberra�~ao esofrimento humanos atraiu naturalmente, omo pratiantes, indiv��duos que tinham padr~oes aberrati-vos semelhantes. E assim o ulto refor�ou ainda mais os fatores aberrativos existentes na soiedade,visto que toda a sua atividade visava fazer do sexo uma oisa horrenda e pavorosa, rotulando-o omoa fonte prim�aria das doen�as mentais da soiedade. O profeta desse deus foi Maniqueu, um persa dos�eulo III, que ensinou que todas as oisas a respeito do orpo, sobretudo o sexo, eram diab�olias.O ulto de Maniqueu prolongou-se por boa parte da Idade M�edia e depois desapareeu, para nunamais perturbar o ser humano.Qualquer dinâmia pode ser bloqueada: a Dinâmia Pessoal, a Dinâmia do Sexo, a Dinâmia doGrupo ou a Dinâmia da Humanidade. Cada uma delas foi, em determinado per��odo, alvo de um ououtro ulto que prourava urar todos os males humanos e salv�a-lo. Dian�etia n~ao est�a interessadaem salvar o ser humano, mas pode fazer muito no sentido de evitar que ele seja \salvo". Como umorpo organizado de onheimento ient���o, Dian�etia apenas pode tirar as onlus~oes que observano laborat�orio.Pode-se observar que a Igreja est�a totalmente orreta em fazer tudo o que est�a ao seu alane paraevitar a blasfêmia. A blasfêmia pode muitas vezes ser proferida durante a \inonsiênia" de umapessoa que foi agredida. Isto introduziria nomes sagrados e pragas nos engramas que, ao reagiremdentro do indiv��duo, lhe d~ao um terror anormal e uma ompuls~ao ou repuls~ao em rela�~ao a Deus. Oque est�a mal n~ao �e a religi~ao, mas sim a blasfêmia da religi~ao. Esta blasfêmia ria o fan�atio louoe o ateu assassino, os quais a Igreja dispensaria om muito prazer.Na esfera da doen�a psiossom�atia, qualquer ombina�~ao da linguagem ê, em um engrama, umfator t~ao noivo omo qualquer outro. O raio��nio idiota da mente reativa, que onsidera tudo o queest�a em um engrama igual a tudo o que est�a em um engrama, tamb�em onsidera que tudo o que �esemelhante ao engrama no mundo exterior (os restimuladores) �e ausa su�iente para pôr o engramaem a�~ao. Por onseguinte, pode surgir a doen�a e a aberra�~ao.H�a, ontudo, uma peuliaridade nas doen�as psiossom�atias que �e rônia: a mente reativa doaberrado exere um livre-arb��trio na medida em que s�o os engramas pr�o-sobrevivênia se tornamrônios. Em um n��vel reativo, pode-se dizer que o aberrado n~ao se permitir�a sofrer a doen�a dos85



seus engramas, a menos que essa doen�a tenha um valor de \sobrevivênia". Isto �e muito importantena terapia. As doen�as psiossom�atias rônias que um paiente apresenta s~ao aquelas que têm umfundo de ompaix~ao (pr�o-sobrevivênia).N~ao �e poss��vel \estragar" uma rian�a om amor e afei�~ao. Quem quer que tenha postulado que issoera poss��vel, estava a postular om dados errôneos e sem nenhuma observa�~ao. Uma rian�a preisade todo o amor e afei�~ao que possa obter. Fez-se um teste em um hospital que tendia a mostrar queos bebês desenvolviam febres, quando eram deixados sem aten�~ao. Quando eles reebiam aten�~ao, asfebres baixavam logo. O teste, onquanto n~ao tenha sido pessoalmente observado pelo autor, pareeter sido onduzido om os ontroles apropriados, de aordo om o relat�orio. Se for verdade, istopostula no ser humano um meanismo que usa a doen�a para onseguir afei�~ao numa base gen�etia.N~ao h�a nenhuma raz~ao para que n~ao seja assim; houve anos de engenharia mais do que su�ientes- quase dois mil milh~oes - para inorporar tudo no plano gen�etio. Esses bebês, em v�arios grupos,foram deixados no hospital para o teste, pelos seus pais; eles �aram uniformemente doentes quandon~ao reeberam afei�~ao. Se esses testes foram efetuados om exatid~ao, temos aqui a lei da a�nidadeem a�~ao. O seu prop�osito n~ao foi ajudar Dian�etia, mas mostrar que deixar um bebê em um hospitaldepois do nasimento, por ausa de ele ter uma doen�a ligeira, agrava invariavelmente essa doen�a.Uma s�erie de experiênias de Dian�etia, severamente ontroladas, durante um per��odo muito maislongo, demonstrou que a lei da a�nidade, onforme �e apli�avel �a doen�a psiossom�atia, era, omuma margem muito ampla, muito mais poderosa do que o medo e o antagonismo. �E uma margemt~ao ampla que poderia ser omparada om a resistênia de uma viga de a�o em rela�~ao a uma palha.Desobriu-se, omo se disse aima, que as doen�as psiossom�atias rônias s�o existiam quando haviapor detr�as delas um engrama de ompaix~ao. A lei da a�nidade pode ser interpretada omo a lei daoes~ao; \a�nidade" pode ser de�nida omo \amor" em ambos os seus signi�ados. A priva�~ao oua ausênia de afei�~ao poderia ser onsiderada omo uma viola�~ao da lei da a�nidade. O humanopreisa de estar em a�nidade om o humano para sobreviver. O suiida normalmente omete o atoom base na omputa�~ao de que a remo�~ao da sua pessoa bene�iar�a, de algum modo, as outraspessoas - isto, a n��vel da mente reativa, �e uma omputa�~ao muito omum que deriva exlusivamentede engramas. O l��der industrial violento, om o seu aspeto impla�avel, quando sofre de uma doen�apsiossom�atia, normalmente retira-a de um engrama de ompaix~ao.O engrama de ompaix~ao �nge ser pr�o-sobrevivênia. Como disse um prelear, um humanon~ao �e vitimado pelos seus inimigos, mas pelos seus amigos. Um engrama surge sempre de ummomento maior ou menor de \inonsiênia". N~ao existe engrama sem \inonsiênia". �E s�o quandoo analisador est�a fora de iruito que o mundo exterior se pode tornar interior, irraional e trabalhara partir de dentro. Assim que o analisador identi�a um desses engramas omo tal, esse engramaperde era de 20 por ento da sua apaidade de aberrar e, normalmente, 100 por ento da suaapaidade de ausar uma doen�a psiossom�atia. A dor �e extremamente pere��vel. O prazer �egravado em bronze. (Aqui n~ao h�a poesia, mas iênia. A dor f��sia apagar-se-�a om uma breveaten�~ao. Mas uma experiênia agrad�avel ou mesmo mediana est�a t~ao solidamente �xada na mente,que nenhum tratamento onheido de Dian�etia poder�a abal�a-la e uma grande quantidade de esfor�ofoi dediado �as grava�~oes de prazer s�o para lhes testar a permanênia. Elas s~ao permanentes; a dorf��sia �e pere��vel. �E uma pena, Shopenhauer, mas voê estava totalmente enganado.)Expor um lok (um momento de \ang�ustia mental") ao analisador uma vez que o engrama que lhedava for�a tenha desapareido, faz om que esse lok desapare�a omo poeira soprada pelo vento. Oanalisador funiona baseado na Doutrina do Dado Verdadeiro: n~ao quer ter nada a ver om algo queele desubra ser falso. A simples exposi�~ao de um engrama sem o aliviar tem algum valor terapêutio(20 por ento) e isto fez surgir a ren�a de que bastava uma pessoa onheer os seus males para queestes desapareessem. Seria bom se assim fosse.O engrama mais aberrativo �e, ent~ao, aquele que �e retido pelo oneito da mente reativa - essaidiota - de que este �e neess�ario �a sobrevivênia do indiv��duo. Este engrama de ompaix~ao �e aquele86



que aparee e permanee rônio omo doen�a psiossom�atia. H�a duas raz~oes para isto: a pessoanormalmente est�a na sua pr�opria valênia quando reebe um engrama de ompaix~ao; e a mentereativa da pessoa, onheendo bem o valor da a�nidade, apresenta a doen�a psiossom�atia paraatrair a�nidade. Aqui n~ao h�a qualquer voli�~ao da parte do \Eu" anal��tio do indiv��duo. Mas h�a todaa \voli�~ao" da parte da mente reativa.Um engrama de ompaix~ao seria uma oisa omo esta: um menino, muito vitimizado pelos pais,est�a extremamente doente. A av�o uida dele enquanto ele est�a a delirar, tranquiliza-o dizendo-lheque uidar�a dele, que �ar�a ali at�e que ele �que bom. Isto oloa um valor de \sobrevivênia" muitoalto em estar doente. Ele n~ao se sente seguro junto dos pais; ele quer a presen�a da av�o (ela �e avalênia venedora porque manda nos pais dele) e ele agora tem um engrama. Sem o engrama n~aohaveria doen�a psiossom�atia. Doen�a, \inonsiênia" e dor f��sia s~ao esseniais para reeber esteengrama. Mas este n~ao �e um engrama de ontra-sobrevivênia. �E um engrama de pr�o-sobrevivênia.Pode ser dramatizado na valênia da pr�opria pessoa.A doen�a psiossom�atia, em um aso omo este, seria um \bem preioso". O \Eu" nem onheea omputa�~ao, pois o analisador estava desligado quando o engrama foi reebido. Nada far�a oanalisador reordar-se desse engrama, exeto a terapia de Dian�etia. E o engrama n~ao se limpar�a.Agora om esse engrama, n�os temos um paiente om sinusite e uma predisposi�~ao para infe�~oespulmonares. Poder�a ser que ele tenha tido a poua sorte de asar om uma r�eplia da sua m~ae ouda sua av�o. A mente reativa n~ao onsegue difereniar entre a av�o ou a m~ae e a esposa, se elas foremmesmo que vagamente semelhantes no modo de falar, tom de voz ou maneirismos. A esposa n~ao�e ompassiva. L�a vem o engrama para exigir essa ompaix~ao. E mesmo que a esposa pense quea sinusite e a infe�~ao pulmonar s~ao su�ientemente repugnantes para levar ao div�orio, a mentereativa mant�em o engrama ativado. Quanto mais �odio da parte da mulher, mais aquele engrama fazkey-in. Pode-se matar um homem assim.O engrama aima �e um engrama de ompaix~ao t��pio. Quando um terapeuta tenta retirar esseengrama do paiente, a mente reativa reusa-se a perdê-lo. O \Eu" n~ao o reusa. O analisadorn~ao o reusa. Esses est~ao esperan�osos de que o engrama se solte. Mas a mente reativa mant�em-nopregado, at�e que o Dianetiista lhe meta um p�e-de-abra por baixo. Depois o engrama vai-se. (Ali�as,poder-se-�a levantar loks su�ientes para aliviar esta ondi�~ao. Mas o paiente desenterrar�a outroengrama!)A resistênia �as terapias do passado resultou destes engramas de ompaix~ao. E no entanto, elesest~ao ali mesmo �a superf��ie, totalmente expostos omo doen�as psiossom�atias rônias.Dar qualquer quantidade de mediamentos a um paiente om uma doen�a psiossom�atia apenasresulta em um al��vio tempor�ario. O \Eu" n~ao quer a doen�a. O analisador n~ao a quer. Mas oorpo a tem, e se algu�em onseguir ur�a-la sem remover esse engrama, o orpo, sob o omando damente reativa, enontrar�a outra oisa para substituir aquela doen�a ou desenvolver�a uma \alergia"ao mediamento ou anular�a totalmente o efeito do mediamento.Em Dian�etia, a aplia�~ao da t�enia para aliviar os engramas que ausam esses males trouxe,invariavelmente, o al��vio a todos os paientes tratados, sem rea��das. Em suma, as doen�as psios-som�atias podem agora ser uradas. Todas elas.
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Cap��tulo 6A Emo�~ao e as DinâmiasA emo�~ao �e uma quantidade � (theta), o que signi�a que ela est�a t~ao envolvida nas for�s vitais queDian�etia, neste est�agio, lida om ela om suesso invari�avel, mas sem tentar apresentar mais do queuma teoria desritiva. �E preiso fazer muita pesquisa sobre a emo�~ao; mas desde que a terapia aabranja e a libere om suesso, pode-se dispensar, at�e erto ponto, quaisquer dados adiionais.A emo�~ao teria de ser nitidamente dividida em emo�~oes negativas e emo�~oes positivas. A emo�~aonegativa teria um ar�ater de n~ao-sobrevivênia e a emo�~ao positiva seria pr�o-sobrevivênia. N~ao nosoupamos aqui das emo�~oes agrad�aveis ou apraz��veis. Aredita-se que toda a emo�~ao �e a mesmaoisa. Mas nos seus aspetos aima da Zona 1, ela pode ser posta de lado por ser desneess�arioexpli�a-la neste momento, para o prop�osito deste livro.Nas Zonas 1 e 0, a emo�~ao torna-se muito importante para a terapia. Como se disse anteriormente,as Zonas 1 e 0 s~ao as zonas de ira e apatia, respetivamente. Desde a morte at�e �a fronteira entre aira e o medo est�a a Zona 0. Desta fronteira at�e ao in��io do aborreimento est�a a ira, Zona 1.�E omo se a dinâmia de sobrevivênia, ao ontrair-se para a Zona 1, ome�asse a exibir hos-tilidade. Depois, sob mais supress~ao na dire�~ao da morte, ome�ou a exibir ira. Sob ainda maissupress~ao ome�ou a exibir f�uria, depois o medo omo o n��vel imediatamente abaixo, depois o terrore, �nalmente, logo aima da morte, apatia.E �a medida que a dinâmia �e suprimida, poder-se-ia dizer que as �elulas reagem energiamente �aamea�a, ao resistir a esta. O analisador resiste at�e �a margem superior da Zona 1, mas om um ontrolesempre deresente. Da�� para baixo, as �elulas, o organismo em si, resistem at�e �a �ultima trinheira.A mente reativa est�a em omando absoluto desde a margem superior da Zona 1 diretamente at�e �amorte e �a medida que a dinâmia �e suprimida, o seu omando do organismo rese ontinuamente.A emo�~ao paree estar inextriavelmente ligada �a pr�opria for�a da vida. Nenhum engenheiroduvidaria de que existe uma for�a vital. O humano e a mediina usualmente observam o jarro eesqueem-se que este est�a ali apenas para onter o leite e que o leite �e que �e a quantidade importante.A for�a vital �e o h�elio que enhe o bal~ao livre. O h�elio sai, o bal~ao dese. Quando este tipo deenergia for loalizado e isolado - se for apenas um tipo de energia - ent~ao a mediina poder�a ome�ara avan�ar a passos t~ao largos que estes far~ao todos os passos anteriores pareerem os de um humanonuma orrida de saos. Porque a mediina, pelo que se sabe, n~ao tem nenhum h�elio sobressalente.N~ao se sabe at�e que ponto essa for�a vital pode subir na esala da sobrevivênia. Aima daZona 3 est�a a �area dos pontos de interroga�~ao. Um Clear sobe para um n��vel de persistênia, vigor,tenaidade, raionalidade e feliidade. Talvez algum dia um Clear alane o brilho interior de que oautor ostumava ouvir falar na �India e que marava o homem que era todo alma.Sabe-se, de�nitivamente, at�e que ponto a for�a vital pode deser. Um humano morre. N~ao semove nem pensa. Morre omo organismo e em seguida morre omo �elulas. H�a diferentes per��odos89



de \vida ap�os a morte" para as �elulas e os bi�ologos omentam que as �elulas dos abelos e unhassobrevivem durante meses. Assim sendo, h�a aqui um espetro de morte, primeiro o organismo e,depois, olônia por olônia, as �elulas.Isso oorre do fundo da Zona 0 para baixo. Mas aquilo que nos interessa �e a �area que vai desdea Zona 1 at�e ao fundo da Zona 0. Poderia ser postulado que a mente anal��tia tem a sua maiorvitalidade ontra o supressor, a sua m�axima apaidade para uidar do organismo, quando est�a natereira zona. �A medida que o supressor empurra para baixo, o analisador dentro da parte inferior daZona 3 empurra na dire�~ao oposta om for�a. Isto �e a neessidade em a�~ao. O n��vel de neessidadepode subir, nesta a�~ao, at�e um ponto que faz key-out de todos os engramas!Deve-se ompreender que o analisador onsidera futuros supressores e est�a ontinuamente empe-nhado em omputa�~oes que apresentam problemas do futuro que o analisador resolve: esta �e umadas fun�~oes da imagina�~ao. Deve-se ompreender tamb�em que o analisador est�a empenhado emin�umeras omputa�~oes sobre o presente: porque a mente anal��tia est�a ontinuamente a lidar omum n�umero enorme de fatores que inluem o supressor do presente e o supressor do futuro. Computa,por exemplo, sobre as alian�as om amigos e simbiotas, e onsegue as suas maiores vit�orias quandotoma alguma parte do supressor e transforma-a em um fator de alian�a.O indiv��duo pode ser visualizado, no espetro da sobrevivênia, omo estando na ponta dadinâmia de sobrevivênia. O supressor empurra para baixo, ou futuros supressores amea�am umempurr~ao, e a mente anal��tia empurra para ima om solu�~oes. O n��vel do indiv��duo �e determinadopor qu~ao bem esses supressores s~ao aparentemente enfrentados.Falemos agora do Clear e, at�e nova men�~ao, ontinuaremos a usar o Clear. O Clear �e uma pessoan~ao-aberrada. Ele �e raional porque forma as melhores solu�~oes que pode om os dados de que disp~oee do seu ponto de vista. Obt�em o m�aximo prazer para o organismo, presente e futuro, bem omo paraos temas ao longo das outras dinâmias. O Clear n~ao tem engramas que possam ser restimulados demodo a afetar a orre�~ao da omputa�~ao atrav�es da introdu�~ao de dados oultos e falsos. N~ao temnenhuma aberra�~ao. �E por essa raz~ao que o usamos aqui omo exemplo.A dinâmia de sobrevivênia �e alta, �e mais do que su�iente para ontrabalan�ar o supressor.Tome isto omo uma primeira ondi�~ao. Isso oloaria a dinâmia na Zona 3, Tom 3,9. Agora,aumente o supressor. A dinâmia �e empurrada para o Tom 3,2. A neessidade sobe. O supressor �eempurrado para tr�as. A dinâmia est�a mais uma vez no Tom 3,9. Poderia hamar-se a esta a�~ao umressurgimento entusi�astio. O indiv��duo �ou realmente \irado" - isto �e, ele reorreu ao seu ser paraque lhe forneesse poder para o pensamento e a�~ao. Mentalmente, ele reorre a tudo o que onstituaenergia mental. Fisiamente, se a supress~ao fosse f��sia, ele reorreria �a sua adrenalina. Este �e o usoorreto das glândulas end�orinas: us�a-las para reuperar a posi�~ao em rela�~ao ao supressor. Toda equalquer fun�~ao orporal est�a sob o omando anal��tio (mas n~ao �e neessariamente regulado).Suponhamos agora que o supressor se lan�a ontra a dinâmia e for�a a dinâmia a deser at�e 3,0.O n��vel de neessidade sobe. S~ao tomadas a�~oes. Toda a for�a do ser �e lan�ada ontra o supressor.Suponhamos agora que surge um novo fator no supressor que o torna muito mais forte. O indiv��duoainda tenta reerguer-se ontra este. Mas o supressor exere ada vez mais peso sobre ele. O indiv��duoome�a a esgotar as suas reservas de energia mental ou f��sia (este supressor tanto pode estar em umn��vel mental omo f��sio). Cansando-se, o indiv��duo dese para 2,5. O supressor volta a tornar-semais forte. O indiv��duo tenta reerguer-se mais uma vez. Ele lan�a as �ultimas reservas de energia oudados dispon��veis. E surge outro fator no supressor que aumenta o seu peso. O indiv��duo deai at�e2,0.Exatamente neste ponto, ap�os ter falhado, o analisador �nalmente desliga-se. Aqui, ele entrouno topo da Zona 1. A hostilidade instala-se. O supressor est�a em baixo, a exerer press~ao ontra asobrevivênia elular. E este dese ainda mais. O indiv��duo entra em ira, rerutando elularmente,mas n~ao onsientemente, as �ultimas for�as. Mais uma vez o supressor adquire novo peso. O indiv��duo90



entra em f�uria. O supressor dese mais uma vez. O indiv��duo entra em medo, Tom 0,9. O supressordese novamente, rerutando novos fatores. E o indiv��duo �e empurrado para baixo, at�e 0,6, onde est�aem terror. Mais uma vez o supressor ai om nova for�a. O indiv��duo desliza at�e �ar paralisado demedo, 0,2.Vamos estabeleer um paralelo disto om um exemplo muito simples e dram�atio, para n~ao termosde onsiderar um milhar de fatores sutis. Um Clear, inexperiente na a�a, deide matar um ursopardo. Tem uma espingarda exelente. O urso paree ser uma presa f�ail. O homem est�a em 3,9 ouaima. Ele sente-se bem. Ele vai apanhar esse urso porque este tem estado a amea�ar-lhe o gado.Um grande entusiasmo leva-o at�e ao antro do animal. Ele espera; �nalmente vê o urso. Aima dohomem h�a um penhaso que ele normalmente n~ao poderia esalar. Mas para aertar no urso, antesque este desapare�a, o homem preisa de esalar o penhaso. O fato de ver que estava em perigo deperder a a�a fez o homem deser para 3,2. A neessidade leva-o pelo penhaso aima. Ele dispara,mas ao disparar ai do penhaso. O urso �e ferido. Ele avan�a em dire�~ao ao homem. A neessidadeaumenta. O homem reupera a arma e dispara novamente. No momento em que ele dispara, est�aem 3,0. Ele falha. Dispara outra vez, mas o fato de ter falhado, om o urso ainda a avan�ar, leva-oa deser para 2,5. Ele volta a disparar. O urso reebe a bala mas n~ao para. O homem volta adisparar, mas subitamente ompreende que a sua arma n~ao vai deter este urso. O seu tom baixapara 2,0. Ele ome�a a resmungar e a manobrar a arma febrilmente. As suas balas erram o alvo. Eleexperimenta uma f�uria ontra a arma, o urso, o mundo e atira a arma fora, pronto para enfrentar ourso, j�a quase em ima dele, om as m~aos nuas. Subitamente o homem onhee o medo. O seu tomdese para 1,2. Sentindo o heiro do urso nas suas narinas, o tom dese para 0,9. Ele sabe que ourso vai mat�a-lo. Ele volta-se, tenta esalar o penhaso e esapar, mas os seus esfor�os s~ao fren�etios.Ele est�a em Tom 0,6, terror puro. O urso ataa-o e derruba-o do lado desse penhaso. O homemjaz im�ovel, om a respira�~ao quase suspensa, om o batimento ard��ao reduzido a pratiamentenada. O urso atinge-o novamente e o homem permanee im�ovel. Ent~ao o urso deide que ele est�amorto e afasta-se. Abalado, o homem aaba por voltar a si, subindo o seu tom gradualmente para2,0, o ponto em que o analisador se desligou. Ele mexe-se mais um pouo e levanta-se. O seu tomest�a novamente em 2,5, analitiamente ele est�a om medo e auteloso. Reupera a arma. Come�a aabandonar o loal. Ele sente uma grande neessidade de reuperar o seu amor-pr�oprio e o seu tomsobe para 3,2. Ele afasta-se e hega a uma �area segura. Subitamente, oorre-lhe que pode pedir umaMauser emprestada a um amigo. Come�a a fazer planos para apanhar aquele urso. O seu entusiasmosobe. Mas ompletamente �a parte do engrama reebido quando o urso o derrubou, ele age de aordoom a sua experiênia. Três dias mais tarde, ele mata o urso e o seu tom sobe para 4,0 durante otempo em que ontempla e onta a sua hist�oria, e depois a sua mente oupa-se om novos assuntos.A vida �e muito mais ompliada do que a atividade de matar ursos pardos; normalmente �e muitomenos dram�atia, mas est�a sempre heia de situa�~oes que provoam uma utua�~ao do supressor. Arealiza�~ao de todos os objetivos agrad�aveis - matar um urso, beijar uma mulher, um lugar na primeira�la da �opera, ganhar um amigo, roubar uma ma�~a - s~ao passagens atrav�es dos v�arios n��veis de tom.E geralmente um indiv��duo est�a a levar a abo três ou três mil omputa�~oes ao mesmo tempo e h�atrinta ou trinta mil vari�aveis nas suas omputa�~oes. Demasiadas in�ognitas, demasiadas inlus~oes defatores do tipo \n~ao sabia que a arma estava arregada" podem atirar o analisador de uma situa�~aoem que est�a diretamente alinhado para uma dispers~ao desordenada em que n~ao funiona. Pode-seonsiderar que o analisador se desliga quando atinge o Tom 2,0. De 2,5 para baixo, as omputa�~oesque ele faz n~ao s~ao muito raionais - h�a demasiadas in�ognitas, demasiados fatores inesperados,demasiadas desobertas de �alulos errados.Isto �e viver numa base de \Clear". Quando foi atingido pelo urso, o nosso a�ador reebeu umengrama. Este engrama, quando �zesse key-in, dar-lhe-ia medo, uma atitude de apatia, na presen�ade ertos fatores: todos os per�eptios presentes - o heiro daquele solo, dos galhos, da respira�~ao dourso, et. Mas ele matou o urso. A probabilidade desse engrama fazer key-in �e remota. N~ao por eleter matado o urso, mas porque ele, a�nal de ontas, era um homem adulto. E sendo um Clear, ele91



poderia voltar atr�as no pensamento e larear todo o inidente por si pr�oprio.Este �e um ilo ompleto da emo�~ao. O entusiasmo e o grande prazer est~ao no topo extremo. Omedo e a paralisia est~ao no fundo. No humano, a morte simulada est�a muito pr�oxima da oisa realna Esala de Tom. �E um meanismo v�alido. Mas �e uma apatia ompleta.Enquanto o analisador est�a a funionar �e imposs��vel reeber um engrama, pois �e tudo arquivadonos banos padr~ao. Assim que se passa a fronteira de 2,0, quando se dese, pode-se onsiderar que a\inonsiênia" ome�ou e que qualquer oisa registrada, aompanhada de dor ou emo�~ao dolorosa, �eum engrama. Isto n~ao �e uma mudan�a de de�ni�~ao. O analisador desliga-se, om anest�esio ir�urgio,em 2,0. O anest�esio poder�a deprimir mais o n��vel de onsiênia. A dor poder�a deprimi-lo aindamais. Mas deprimir o n��vel de onsiênia n~ao �e, neessariamente, deprimir a emo�~ao. Qual �e aquantidade de perigo onebido ou de ompaix~ao que est�a presente no ambiente? �E isso que deprimea Esala de Tom. Pode haver um engrama reativo que ontenha um Tom 4,0, um que ontenha um1,0 ou outro que ontenha um 0,1. Esta emo�~ao n~ao �e, portanto, inteiramente bidimensional.O n��vel de profundidade da onsiênia pode ser afetado pela emo�~ao dolorosa, venenos ou outrasoisas que deprimem o n��vel de onsiênia. Depois disso, �e tudo engrama e os engramas têm a suapr�opria Esala de Tom que vai de 4,0 at�e 0,1.Pode-se ver agora que h�a duas oisas em a�~ao. Primeiro �e o estado de ser f��sio. �E isto que desa�nao analisador. Depois, h�a o estado de ser mental. �E isto que desa�na a Esala de Tom emoional.Lembre-se, por�em, que nos engramas h�a outro fator presente: a valênia. Assim que o seu pr�oprioanalisador se desliga, o orpo assumir�a a avalia�~ao ou ondi�~ao emoional de qualquer outro anali-sador presente. Aqui temos a a�nidade a funionar a s�erio. \Inonsiente" na presen�a de outrosseres, um indiv��duo toma uma valênia por ada ser presente. Algumas dessas valênias s~ao iniden-tais. Ele esolher�a primeiro aquela valênia que �e mais ompassiva, omo um futuro amigo desej�avel(ou alguma pessoa semelhante). E esolher�a a valênia mais importante (de maior sobrevivênia, opatr~ao, o venedor) para a sua dramatiza�~ao. Ele tamb�em tomar�a a valênia da entidade venedora(que o vene a ele ou aos outros) para o tom emoional. Se a valênia venedora for tamb�em avalênia ompassiva, o indiv��duo ter�a um engrama que pode ser utilizado em toda a sua extens~ao.Vamos tomar este exemplo: um humano est�a sob o efeito de �oxido nitroso (o anest�esio mais noivoalguma vez inventado, pois n~ao �e realmente um anest�esio, mas sim um hipn�otio) enquanto lhe est~aoa extrair alguns dentes. Como de ostume, todos os que est~ao �a volta do paiente \inonsiente"onversam e tagarelam sobre o paiente, o tempo, a estrela de inema mais popular ou o basebol.O dentista �e um sujeito rude, muito mand~ao para om a enfermeira, om tendênia para irritar-seom oisas insigni�antes; ele tamb�em �e bastante ompassivo para om o paiente. A enfermeira �euma loura de olhos azuis, sexualmente aberrada. O paiente, que na verdade est�a em agonia, aoreeber um engrama de grande magnitude que poder�a arruinar a sua vida (o �oxido nitroso �e umaoisa terr��vel; na verdade, ausa um engrama so�stiado omo qualquer Dianetiista pode atestar),n~ao est�a anal��tio. Tudo o que lhe �e dito, ou �e dito �a sua volta, �e tomado literalmente. Ele toma avalênia do dentista omo a valênia mais importante presente e omo a valênia de ompaix~ao. Masada frase pronuniada �e aberrativa e ser�a interpretada por aquela idiota feliz, a mente reativa, damesma maneira que o Sim~ao simpl�orio, quando lhe disseram que tomasse uidado om meter os p�esnas tartes, por isso, ele pisou-as om muito uidado. Essas pessoas poder~ao estar a falar a respeito deoutrem, mas ada \eu" ou \ele" ou \tu" pronuniado �e engrâmio e ser�a apliado pelo paiente aosoutros e a si pr�oprio no sentido mais literal. \Ele n~ao onsegue lembrar-se de nada", diz o dentista.Muito bem. Quando o engrama �zer key-in, este paiente ter�a uma olus~ao na mem�oria em maior oumenor grau. \Ele n~ao pode ver nem sentir isto": isto signi�a uma olus~ao na vista, dor e tato. Senesse momento o paiente tem os olhos a horar em agonia (embora ompletamente \anestesiado"),ele poder�a �ar om vista de�iente e om m�a reorda�~ao visual devido a esta experiênia. Agora,metem-no nas m~aos dessa enfermeira loura para que ele durma at�e que desapare�a o efeito da droga ese reupere. Ela �e uma aberrada de primeira. Sabe que os paientes fazem oisas estranhas enquanto92



ainda est~ao \inonsientes", de modo que ela arrana-lhe informa�~oes sobre a sua vida. Ela sabe queele est�a hipnotizado (sim, laro que ela sabe) e, por isso, d�a-lhe algumas sugest~oes positivas. Comodivers~ao. Ela diz que ele gostar�a dela. Que ela ser�a boa para ele. E que �que ali por enquanto.Assim, o pobre paiente, a quem foram extra��dos dois dentes do siso que estavam inlusos, temuma dramatiza�~ao ompleta de ira-ompaix~ao. O tom geral que ele assume �e aquele que o dentistamostrou aos outros na sala. O dentista estava zangado om a enfermeira. Com as suas reorda�~oesompletamente onfundidas, o paiente onhee, alguns anos mais tarde, uma mulher pareida oma enfermeira. A enfermeira deu-lhe ompuls~oes em rela�~ao a ela. Aquela idiota tola, a mente reativa,vê nessa pessoa totalmente diferente uma semelhan�a su�iente para riar uma identidade entre aenfermeira e essa nova mulher. Assim, o paiente divoria-se da mulher e asa-se om a pseudo-enfermeira. S�o agora, que ele se asou om ela, �e que o engrama dental ome�a a fazer key-in a s�erio.Ele adoee �siamente: os dois molares, adjaentes ao loal onde estavam os dois dentes do siso,desenvolvem grandes avidades e ome�am a apodreer (irula�~ao ortada, dor na �area, mas ele n~aoa pode sentir, pois h�a um desligamento da reorda�~ao de dor). A sua mem�oria desintegra-se. As suasreorda�~oes pioram. Ele ome�a a ter problemas de vista e uma onjuntivite estranha. Al�em disso(porque o dentista enostava-se ao seu peito e ao seu estômago de vez em quando, om um otovelopontiagudo), ele tem dores no peito e no estômago. O �oxido nitroso magoou-lhe os pulm~oes e esta dortamb�em est�a em restimula�~ao rônia. Mas o mais horr��vel �e: ele aredita que essa pseudo-enfermeiratomar�a onta dele e, at�e erto ponto, ele deixa de uidar de si pr�oprio sob todos os aspetos. A suaenergia dissipa-se e analitiamente ele sabe que est�a tudo errado e que n~ao est�a a ser ele pr�oprio.Porque ele est�a agora �xado na valênia do dentista que est�a zangado om a enfermeira e, portanto,bate na sua pseudo-enfermeira, porque sente que todos os males provêm dela. A rapariga om quemse asou n~ao �e, nem foi a enfermeira. Ela paree-se um pouo om a enfermeira e �e loura. Ela temos seus pr�oprios engramas e reage. Tenta o sui��dio.Ent~ao um dia, visto que este �e um engrama entre muitos, o hospital de doentes mentais apanha onosso paiente e os doutores deidem que tudo o que ele preisa �e de uma boa s�erie de eletrohoquespara lhe dar abo do �erebro e, se isso n~ao funionar, basta um bom piador de gelo metido emada globo oular depois e durante o eletrohoque, om o piador de gelo a desrever um aro amplopara ortar a mente anal��tia em peda�os. A sua mulher onorda. O nosso paiente n~ao se podedefender: ele est�a insano e, omo se sabe, os insanos n~ao têm direitos.S�o que, neste aso, a avalaria hegou sob a forma de Dian�etia e Alarou o paiente e a mulher,que hoje vivem felizes. Este �e um engrama real e uma hist�oria de aso real. �E um engrama deompaix~ao e pr�o-sobrevivênia, no n��vel idiota da mente reativa.Isto �e para mostrar o uxo e reuxo de emo�~ao dentro deste �unio engrama. O ser f��sio est�a in-onsiente e em agonia. O ser mental reebe uma variedade de tons emoionais segundo o prin��piodo ont�agio. O tom emoional real do paiente, o seu pr�oprio tom, foi reduzido a apatia; onsequen-temente, ele j�a n~ao pode \ser ele pr�oprio".A prop�osito, deve-se menionar que s�o um silênio absoluto, um silênio total e um silênio tumu-lar, deve estar presente numa opera�~ao ou ferimento de qualquer tipo. N~ao h�a nada que possa ser ditoou dado omo per�eptio em qualquer momento de \inonsiênia" que seja ben�e�o para o paiente.Nada! �A luz destas pesquisas e desobertas ient���as (que podem ser omprovadas rapidamente emqualquer outro laborat�orio ou grupo de pessoas), falar ou fazer ru��do na vizinhan�a de uma pessoa\inonsiente" devia ser punido riminalmente porque, para quem onhe�a estes fatos, tal ato seriauma tentativa deliberada de destruir o inteleto ou equil��brio mental de um indiv��duo. Se o paiente�e elogiado, omo na hipnose ou durante um ferimento ou opera�~ao, forma-se um man��ao que lhedar�a uma euforia tempor�aria e que, por �m, o atirar�a para o est�agio depressivo do ilo1.1O autor est�a bem iente de que muitos m�edios, ao usarem a anestesia, por vezes oloam os paientes em per��odosde \inonsiênia". Eles ent~ao onsideram que nesses per��odos, o paiente \inonsiente" n~ao �e afetado pelo que �edito ao redor. Em um experimento de Dian�etia feito diante de dois m�edios, que eram �eptios, alguns paientes93



A regra de ouro poderia ser alterada para o seguinte: se ama o seu pr�oximo, mantenha a boafehada quando ele estiver inonsiente.Pode-se ver, ent~ao, que a emo�~ao existe em dois planos: o plano pessoal e o plano extravalênia.Esta �e omuni�avel em termos de pensamento idêntio. A f�uria presente quando um indiv��duo est�a\inonsiente" dar-lhe-�a um engrama de Tom 1; este onter�a f�uria. A apatia presente na vizinhan�ade uma pessoa \inonsiente" dar-lhe-�a um engrama de Tom 0. A feliidade presente durante umengrama n~ao �e muito aberrativa, mas dar�a um engrama de Tom 4. E assim por diante. Por outraspalavras, a emo�~ao das pessoas que est~ao pr�oximas de um indiv��duo \inonsiente" �e omuniada aeste omo parte do seu engrama. Qualquer estado de ânimo pode ser omuniado desse modo.Na dramatiza�~ao de um engrama, o aberrado assume sempre a valênia venedora e esta n~ao �e,naturalmente, ele mesmo. Se h�a apenas uma outra pessoa presente e ela est�a a falar em termos deapatia, ent~ao a apatia �e o valor tonal do engrama. Quando um engrama de apatia �e restimulado,o indiv��duo, a menos que queira ser severamente magoado, �a ap�atio e este tom, sendo o queest�a mais pr�oximo da morte, �e o mais perigoso para o indiv��duo. A emo�~ao de f�uria, omuniadaa uma pessoa \inonsiente", d�a-lhe um engrama de f�uria que ela pode dramatizar. Este �e o maisnoivo para a soiedade. Um tom meramente hostil presente junto de uma pessoa \inonsiente"d�a-lhe um engrama meramente hostil (hostilidade enoberta). Com duas pessoas presentes, adauma om um ânimo diferente, a pessoa \inonsiente" reebe um engrama om duas valênias, al�emda sua. Quando isto oorre, a pessoa dramatizar�a primeiro a valênia venedora om o seu ânimo e,se for�ada a sair desta, dramatizar�a a segunda valênia om o respetivo ânimo. Expulsa desta emum engrama rônio, ela enlouquee.Nada do que se diz aqui deve ser interpretado no sentido de que uma pessoa s�o usa ou dramatizaengramas de ompaix~ao. Isto est�a muito longe de ser o aso. O engrama de ompaix~ao d�a-lhe adoen�a psiossom�atia rônia. Ela pode dramatizar qualquer engrama que tenha quando este �erestimulado.A emo�~ao �e, ent~ao, omunia�~ao e uma ondi�~ao pessoal. O n��vel elular de avalia�~ao de umasitua�~ao depende de qualquer outro analisador presente, mesmo que esse analisador lhe seja omple-tamente hostil. Na falta dessa avalia�~ao, o indiv��duo assume o seu pr�oprio tom para aquele momento.H�a uma outra ondi�~ao de emo�~ao que �e de extremo interesse e utilidade para o terapeuta, umavez que �e a primeira oisa om que ele ter�a de lidar ao abrir um aso. N~ao �e nossa inten�~ao ome�araqui a disutir terapia, mas sim desrever uma parte neess�aria da emo�~ao.Uma grande perda e outras a�~oes r�apidas e severas do supressor represam a emo�~ao em umengrama. A pr�opria perda pode ser um hoque que reduz o poder anal��tio. E um engrama �ereebido. Se este for a perda de uma pessoa ompassiva, de quem o indiv��duo dependeu, o indiv��duotem a impress~ao de que a pr�opria morte o espreita. Quando oorre um tal efeito de supressor, �e omose uma forte mola de a�o tivesse sido omprimida dentro do engrama. Quando se solta, ela sai omum auxo terr��vel de emo�~ao (se essa desarga �e, de fato, emo�~ao, embora di�ilmente onhe�amosoutro nome para lhe dar).A for�a vital �a, aparentemente, represada nesses pontos da vida. Poder�a haver enormes quanti-dades dessa for�a vital dispon��veis, mas parte dela �a suprimida em um engrama de perda. Depoisdisso, a pessoa paree n~ao ter uma vitalidade t~ao uida omo antes. Isto poder�a n~ao ser emo�~ao, massim a pr�opria for�a vital. Deste modo, a mente tem abaixo dela, omo em um quisto, uma grandeforam anestesiados at�e a \inonsiênia". Enquanto estavam anestesiados, foram ditas algumas palavras, a respeitodas quais o Dianetiista nada sabia. Os m�edios mediram a tens~ao arterial, respira�~ao, et., para se assegurar queo paiente estava \inonsiente". Eles murmuraram v�arias palavras �a medida que faziam estes testes. As palavrasmurmuradas foram reuperadas na sua totalidade em ada um dos asos e para ada ondi�~ao de \inonsiênia". Doispaientes �aram, durante algum tempo, severamente aberrados por oment�arios desuidados dos m�edios anestesistase examinadores. Aresentamos esta nota para avisar aqueles que tentarem essa experiênia no futuro. Esta �e a formaatrav�es da qual se provoa a insanidade. Tenha uidado om isto quando estiver a lidar om paientes.94



quantidade de tristeza ou desespero. Quanto mais dessas argas existirem nesse estado enquistado,menos livres ser~ao as emo�~oes do indiv��duo. Isto poder�a existir numa base de supress~ao, at�e umponto em que n~ao h�a nenhuma subida r�apida. Paree que n~ao h�a nada no futuro da pessoa que afa�a subir para algum plano semelhante �aqueles que ela oupou anteriormente.A gl�oria e a or da infânia desapareem �a medida que se avan�a nos anos. Mas o que �e estranhonisso e que esse enanto, beleza e sensibilidade �a vida n~ao desapareeram. Est~ao enquistados. Umadas experiênias mais extraordin�arias que um Clear tem �e desobrir, no proesso da terapia, que est�aa reuperar a sua apreia�~ao da beleza no mundo.As pessoas, �a medida que se afastam da infânia, sofrem perda ap�os perda, e ada perda retira-lhesum pouo mais dessa quantidade � que poder�a ser, de fato, a pr�opria for�a vital. Presa dentro dessasperdas, essa for�a �e-lhes negada e, na realidade, reage ontra elas.S�o esse enquistamento emoional pode, por exemplo, ompartimentar a mente de uma pessoa que�e multivalente ou que n~ao onsegue ver ou ouvir o seu passado. A mente anal��tia, trabalhada pelobano reativo, ompartimenta-se e divide-se om perda ap�os perda at�e que n~ao resta mais nenhumuxo livre. Ent~ao o orpo humano morre.Assim, podemos dizer que a emo�~ao, ou o que se tem hamado a emo�~ao, na realidade onsiste emduas se�~oes: primeiro, h�a o sistema end�orino que, ontrolado pela mente anal��tia nas duas zonassuperiores ou pela mente reativa nas duas zonas inferiores, produz respostas emoionais de medo,entusiasmo, apatia, et. Segundo, haveria a pr�opria for�a vital a ser ompartimentada por engramase a ser selada, pouo a pouo, no bano reativo.�E poss��vel que se possa formular uma terapia que libertasse apenas essas v�arias argas de for�avital, riando om isso um Clear ompleto. Infelizmente, isso n~ao foi poss��vel at�e �a data.O que �e estranho na emo�~ao �e que seja t~ao omum ela basear-se no onte�udo de palavras dosengramas. Se um engrama diz \tenho medo", ent~ao o aberrado tem medo. Se um engrama diz\estou almo", mesmo que o resto do engrama lhe dê tremores de lhe fazer bater os dentes, oaberrado mesmo assim tem de estar \almo".O problema da emo�~ao omo equil��brio end�orino e for�a vital tem outra omplia�~ao no fato deque a dor f��sia ontida em um engrama �e muitas vezes onfundida om uma determinada emo�~aomenionada no engrama. Por exemplo, o engrama pode dizer, no seu onte�udo verbal, que o indiv��duoest�a \sexualmente exitado" e ter, omo onte�udo de dor, uma dor nas pernas e ter ira omo onte�udoemoional real (a valênia que diz: \Estou sexualmente exitado"). Isto, para o aberrado que odramatiza, �e uma situa�~ao omplexa. Quando est�a \sexualmente exitado" - ele tem uma id�eia doque isto signi�a apenas omo linguagem - ele tamb�em est�a em ira e tem uma dor nas pernas. Isto,na realidade, �e muito divertido em muitos asos e tem dado origem a uma s�erie padronizada de piadasl��nias, todas a ome�ar por: \Sabe, eu sinto-me omo toda a gente".Os Dianetiistas, tendo desoberto que as pessoas avaliam as emo�~oes, ren�as, inteligênia esom�atios do mundo em termos das suas pr�oprias rea�~oes engrâmias, enantam-se ao desobrirnovos oneitos de \emo�~ao". \Sabes omo as pessoas se sentem quando est~ao felizes; as orelhasardem-lhes." \Eu sinto-me omo toda a gente quando estou feliz; doem-me os p�es e os olhos,"\Claro que sei omo as pessoas se sentem quando est~ao felizes, sentem formigueiro pelo orpo todo."\N~ao sei omo �e que as pessoas aguentam estar t~ao apaixonadas quando isso lhes faz doer tanto onariz." \Claro que sei omo as pessoas se sentem quando est~ao exitadas; elas têm de ir �a asa debanho."Provavelmente todas as pessoas na Terra têm a sua pr�opria de�ni�~ao peuliar para ada estadoemoional, em termos de omando engrâmio. O omando, mais os som�atios e os per�eptios formamaquilo a que elas hamam um \estado emoional".Ent~ao o problema, na realidade, deve ser de�nido em termos do Clear, que pode funionar sem95



ordens engrâmias da mente reativa. Assim de�nida, a emo�~ao deomp~oe-se em termos do sistemaend�orino e do n��vel vari�avel de for�a vital dispon��vel para se reerguer ontra o supressor.Deve-se aresentar que o riso, estritamente falando, n~ao �e uma emo�~ao, mas um al��vio da emo�~ao.Os antigos italianos tinham uma id�eia muito de�nida, representada nos seus ontos populares, deque o riso tinha valor terapêutio. A melanolia era a �unia doen�a mental onsiderada nesses ontose o riso era a sua �unia ura. Em Dian�etia, temos muito a ver om o riso. Na terapia, os paientess~ao vari�aveis na sua rea�~ao de riso, desde a risada leve �as gargalhadas de alegria. Pode-se esperarque qualquer engrama, que se libere realmente, omee algures entre as l�agrimas e o aborreimentoe termine em riso; quanto mais pr�oximo o tom do engrama estiver das l�agrimas ao primeiro ontato,mais erto ser�a o apareimento do riso �a medida que o engrama �e aliviado.H�a um est�agio de terapia, que o prelear muitas vezes alan�a, no qual todo o seu passado pareeser motivo de uma hilaridade inontrol�avel. Isto n~ao quer dizer que ele seja Clear, mas sim que sedrenou uma grande propor�~ao das argas enquistadas. Houve um prelear que se riu durante doisdias, quase sem essar. A hebefrenia n~ao �e a mesma oisa que este riso. Porque o al��vio do prelear,ao dar-se onta do aspeto sombrio e do ar�ater ompletamente onhe��vel dos seus medos e terrorespassados, �e genu��no.O riso desempenha um papel de�nido na terapia. �E bastante divertido ver um prelear que estavaa ser atormentado por um engrama, que ontinha uma grande arga emoional, aliviar subitamenteesse engrama. Porque a situa�~ao, por mais horr��vel que tivesse sido, quando aliviada �e, em todos osseus aspetos, um assunto de grande hilaridade. O riso esvai-se e ele desinteressa-se pelo assunto,podendo-se dizer que ele est�a no \Tom 3" em rela�~ao a isso.O riso �e de�nitivamente o al��vio da emo�~ao dolorosa.
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Cap��tulo 7Experiênia Pr�e-Natal e NasimentoAs ani~as, h�a menos de em anos, falavam sabiamente sobre a \inuênia pr�e-natal" e o modo omouma mulher marava o seu �lho. Muitos desses pensamentos intuitivos s~ao baseados, de fato, emdados observados. Pode ser observado que a rian�a nasida fora do asamento �e, muitas vezes,uma riatura infeliz (numa soiedade que n~ao veja tais omportamentos om bons olhos). H�a muitosmilênios que essas ren�as s~ao mantidas no mundo quotidiano. S�o porque se têm mantido n~ao �e raz~aopara que sejam verdadeiras, mas forneem um exelente in��io para um ap��tulo sobre a experiêniapr�e-natal e o nasimento.Se Dian�etia tivesse trabalhado om teorias obsuras, tais omo as das ani~as ou dos m��stios, queareditam que as \delus~oes infantis" s~ao apazes de aberrar uma rian�a, Dian�etia n~ao seria umaiênia da mente. Mas n~ao foi uma teoria obsura que proporionou a desoberta do papel exato quea experiênia pr�e-natal e o nasimento desempenham na aberra�~ao e nas doen�as psiossom�atias.Muitas esolas de ura mental, desde o Asl�epiade at�e ao hipnotizador moderno, foram estudadasdepois da �loso�a b�asia de Dian�etia ter sido postulada. Muitos dados foram aumulados, muitasexperiênias foram feitas. Os fundamentos sobre os engramas j�a tinham sido formulados e j�a se tinhadesoberto que a \inonsiênia" era um per��odo de grava�~ao real quando a teoria ome�ou a predizernovos fenômenos que, at�e ent~ao, n~ao tinham sido observados.Nos �ultimos anos, tem havido uma pr�atia hamada \naross��ntese". Isto era, na realidade, umramo da \hipnoan�alise" e da \an�alise profunda". N~ao produziu Clears e nem sequer produziu al��vio namaioria dos asos, mas desobriu-se que essa mesma pr�atia era um fator aberrativo. Uma oisa queaberra poder�a muito bem levar a uma oisa que remove aberra�~oes, se for estudada ienti�amente.Por esse motivo, a naross��ntese foi estudada. Examinaram-se v�arios asos em que a naross��ntesetinha sido empregada. Alguns destes asos tinham experimentado al��vio om a naross��ntese. Outrostinham �ado muito pior.Trabalhando om a hipnoan�alise, desobriu-se que se podia modi�ar a t�enia at�e que ela re-almente removesse a arga aberrativa ontida em loks. No tratamento de esquizofrênios omnaross��ntese, desobriu-se que os loks (per��odos de angustia mental que n~ao inluem dor f��sia nem\inonsiênia") �as vezes se soltavam (apagavam-se) e outras vezes n~ao.Naross��ntese �e um nome ompliado para um proesso muito antigo, bastante onheido na Gr�eiae na �India. �E o hipnotismo atrav�es de drogas. �E geralmente empregada pelos pratiantes que n~aoonheem a hipnose ou nos paientes que n~ao edem ao hipnotismo normal. Uma inje�~ao intravenosade pentotal s�odio �e dada ao paiente e pede-se-lhe que onte para tr�as. Ele em breve para de ontar e,ent~ao, para-se tamb�em a inje�~ao. O paiente est�a agora em um estado de \sono profundo". Que iston~ao �e sono paree ter esapado tanto �aqueles que apliam a naross��ntese omo aos hipnotizadores.Trata-se, na realidade, de um depressivo que atua sobre a onsiênia do indiv��duo, para que aquelasunidades de aten�~ao que permaneem atr�as da ortina do seu bano reativo possam ser alan�adas97



diretamente. Essas unidades de aten�~ao est~ao em ontato om os banos padr~ao. Os iruitos dederiva�~ao (iruitos demônio) que est~ao entre esses banos e o \Eu' tamb�em foram ontornados.Por outras palavras, foi exposta uma se�~ao da mente anal��tia que n~ao est�a aberrada. N~ao �e muitopoderosa nem muito inteligente, mas tem a vantagem de estar em ontato direto om os banospadr~ao. Esta �e a personalidade b�asia. A inten�~ao, prop�osito e persistênia dessas pouas unidadesde aten�~ao têm a mesma qualidade e dire�~ao que teria toda a mente anal��tia, se esta fosse Clear.�E um grupo ooperativo de unidades de aten�~ao muito bom e �e muito �util, pois a personalidadeb�asia tem todas as reorda�~oes: sônio, �audio, t�atil, heiro, dor, et. Pode alan�ar qualquer oisaque esteja nos banos, e isso inlui tudo o que foi perepionado ou pensado no per��odo de umavida, minuto por minuto. Estas qualidades da personalidade b�asia têm sido muito mal desritasno hipnotismo e de fato �e duvidoso, mesmo se fosse geralmente onheido, que a perep�~ao sônia�zesse parte do sistema de reorda�~ao revelado pelo hipnotismo profundo ou pelo hipnotismo pordroga, hamado naross��ntese.Um estudo da personalidade b�asia em um sujeito multivalente que tinha uma p�essima mem�oria,que n~ao tinha boas reorda�~oes e que tinha uma imagina�~ao fraa, revelou a informa�~ao de que aPB (as unidades de aten�~ao hamadas personalidade b�asia) era mais apaz de seleionar dados doque a (personalidade b�asia representada pelo sujeito aordado). Desobriu-se, al�em disso, que aPA normalmente podia retornar melhor do que a PB no que respeita ao tempo-distânia, mas que,quando a PA hegava ao ponto mais antigo, esta era inapaz de onseguir reordar. Mas se a PA fossel�a atr�as e estabeleesse um ontato vago om um inidente, o hipnotismo por droga ou o hipnotismoomum, usado no indiv��duo quando ele estava em tempo presente (j�a n~ao retornado), permitiriaent~ao que a PB retornasse. O hipnotismo por droga raramente foi apaz de abrir aminho muitopara tr�as na vida do paiente. Mas ao fazer om que a for�a da PA fosse para tr�as e ent~ao usar a PBpara reordar, foi poss��vel alan�ar alguns inidentes muito antigos. Este truque foi inventado parasuperar algumas das di�uldades que tornavam os resultados da hipnose por droga relativamenteinertos.Desobriu-se, ent~ao, outro fator. Todos os paientes que tinham sido tratados om naross��ntesetinham piorado todas as vezes que as pessoas que estavam a fazer o trabalho tinham toado, masdeixado intato (porque \toda a gente sabia" que uma pessoa \inonsiente" n~ao gravava), umper��odo de \inonsiênia". Quando um desses per��odos \inonsientes" era sondado desta maneira- por meio da hipnose por droga hamada naross��ntese - o paiente normalmente �ava pior, en~ao melhor. Sondando um pouo mais do que os pratiantes usuais haviam sondado, a pesquisade Dian�etia penetrou em alguns dos per��odos \inonsientes" da vida mais reente e, om muitotrabalho, pô-los a nu.Entretanto, toda a hipnose por droga, quer se hame naross��ntese ou uma visita do deus Asl�epio,ainda �e hipnose. Tudo o que for dito a um sujeito hipnotizado permanee omo uma sugest~aopositiva, e estas sugest~oes positivas s~ao simplesmente engramas om um efeito um pouo mais leve ede menor dura�~ao. Quando uma droga est�a presente, o hipnotismo �e ompliado pelo fato das drogashipn�otias serem, a�nal de ontas, venenos; ent~ao, o orpo passa a possuir um som�atio permanente(pelo menos at�e �a desoberta de Dian�etia) que aompanha a sugest~ao. O hipnotismo por drogaria invariavelmente um engrama. Qualquer oisa que o pratiante diga a um sujeito narotizadotorna-se, at�e erto grau, engrâmia. Durante a pesquisa de Dian�etia supôs-se iniialmente, aoenontrar na mente dos paientes a tagarelie desuidada dos l��nios, que estes paientes tinham sidosubmetidos a hipnose por droga, que este desuido dos l��nios de dizerem tantas oisas aberrativasera respons�avel por alguns dos fraassos. Mas desobriu-se que isto era verdade em um sentido muitolimitado. Depois veri�ou-se que quando se alan�avam os per��odos \inonsientes" obtidos atrav�esda hipnose por droga, estes reusavam-se a levantar, mesmo quando o paiente os reontava dezenasde vezes. Culpou-se o ar�ater nar�otio da hipnose por isso.Usou-se, ent~ao, o hipnotismo direto para alan�ar esses per��odos de \inonsiênia" reentes emesmo assim estes n~ao se levantavam. Julgou-se, portanto, ser seguro ontinuar o uso de drogas nos98



paiente que reusavam a hipnose. Come�ou-se a empregar o truque da PA-PB alternadas.Desobriu-se, pela hipnose por droga, quando esta era neess�aria, e pela hipnose direta, quandoesta era poss��vel, que se podia fazer o \esquizofrênio" (o aberrado multivalente) alan�ar per��odosmuito antigos em todos os asos. Desobriu-se, al�em disso, que um per��odo antigo de \inonsiênia"muitas vezes se levantava. As experiênia oasionaram um axioma ient���o:Quanto mais antigo for o per��odo de \inonsiênia", mais prov�avel ser�a que este selevante.Esse �e um axioma fundamental da terapia de Dian�etia.Trabalhou-se om man��ao-depressivos que possu��am reorda�~ao sônia, a maioria por hipnosedireta, e desobriu-se que eles tamb�em seguiam esta regra. Mas isto foi mais dram�atio no aberradomultivalente: pois quando um engrama n~ao se levantava, este olidia om a sua mente anal��tiaquando ele estava desperto e riava uma varia�~ao nas suas psioses, trazendo tamb�em onsigo asdoen�as psiossom�atias.Isto permitiu ompreender a raz~ao por que o aberrado multivalente, sob naross��ntese, piorava sem-pre que algum pratiante deslizava (sem entrar, naturalmente) sobre um per��odo de \inonsiênia"mais reente. Agora surgira o problema de apliar o axioma. Postulou-se que o engrama prim�ariodevia, de algum modo, suprimir engramas posteriores. Tomando em onsidera�~ao os outros dados epostulados, esta era uma suposi�~ao inteiramente razo�avel. Quanto mais para tr�as se reuava na vidade um aberrado multivalente, menos probabilidades haviam de o restimular arti�ialmente. Mui-tas vezes, um engrama situado por volta dos dois ou três anos de idade levantava-se inteiramente,dando-lhe um grande al��vio.O problema desta pesquisa estava muito longe de ser o mesmo problema enfrentado por aquelesque, desonheendo a mente reativa e a \inonsiênia", tentavam simplesmente enontrar fatoresde omputa�~ao em um n��vel raional, ou em inidentes da vida quotidiana, omo fatores aberrativosem um paiente.Quando se toa um engrama, este oferee muita resistênia, sobretudo aima da idade de doisanos. Al�em disso, todo o bano reativo estava profundamente enterrado sob amadas nebulosas de\inonsiênia" e, al�em disso, este era salvaguardado por um meanismo da mente anal��tia quetendia a proibi-la de toar em dor ou em emo�~ao dolorosa. O bano reativo esteve a proteger-sedurante toda a pesquisa, mas este era obviamente a resposta. O problema era omo onseguir o seual��vio, se �e que este podia ser aliviado.Tendo provoado um enorme desonforto em v�arias personalidades multivalentes, atingiu-se umnovo n��vel de neessidade que nos obrigava a fazer alguma oisa para resolver o problema. Mas haviaesta esperan�a brilhante: o axioma menionado aima. Era preiso onstruir uma ponte entre ainsanidade e a sanidade, e ali, no axioma, tinha-se pelo menos o vislumbre de um plano. Quantomais edo a pessoa tinha experimentado essa n�evoa e dor, mais leves esses engramas pareiam ser.Ent~ao um dia, um paiente multivalente sob drogas retroedeu ao nasimento. Ele sofreu a dor - eisso foi muito doloroso om esta t�enia rude, pois Dian�etia ainda n~ao se tinha aperfei�oado at�e seruma pe�a de maquinaria bem lubri�ada - e ele debateu-se atrav�es do per��odo de \inonsiênia",lutou ontra o m�edio que tinha tentado pôr-lhe gotas nos olhos e, de um modo geral, ressentiu-seom todo o proedimento. Primeiro, mandou-se a PA reuar no tempo e depois, sob drogas, a PBtinha ontatado o inidente.Este pareeu ser um dia extraordin�ario para Dian�etia. Depois de vinte repasses atrav�es donasimento, o paiente experimentou uma reess~ao de todos os som�atios, \inonsiênia" e onte�udoaberrativo. Ele tinha tido asma. Pareia que esta asma tinha sido ausada pelo entusiasmo dom�edio ao pux�a-lo da mesa justamente quando ele lutava pela sua primeira respira�~ao. Tinha tido99



onjuntivite. Essa veio das gotas para os olhos. Ele tinha tido sinusite. Essa veio das otonetes parao nariz usadas pela enfermeira bonita.Houve regozijo, porque ele pareia um novo homem. Uma psiose prim�aria aera de ser \empur-rado de um lado para o outro" tinha desapareido. A realidade subjetiva deste inidente era intensa.A realidade objetiva n~ao tinha importânia, mas a m~ae desse paiente estava por perto e a realidadeobjetiva foi estabeleida simplesmente ao retorn�a-la, em terapia, at�e ao nasimento dele. Eles n~aotinham omuniado a respeito do assunto em pormenor. O registro da sequênia dela onordavaom a do paiente, palavra por palavra, pormenor por pormenor, nome por nome. Mesmo que elestivessem omuniado, a possibilidade de uma tal duplia�~ao, fora da situa�~ao de Dian�etia, era mate-matiamente imposs��vel. Ela tinha estado \inonsiente" durante o nasimento do paiente e sempretinha suposto que as oisas tinham sido muito diferentes, e os dados do retorno deitaram abaixo adesri�~ao que ela fazia da oorrênia, quando desperta, omo sendo uma pura f�abula.Para garantir que isto n~ao era uma asualidade (pois o pesquisador que baseia as suas onlus~oesnuma �unia experiênia �e bastante med��ore), dois man��ao-depressivos foram retornados aos seusnasimentos e ambos ompletaram a experiênia. Mas um desses dois engramas de nasimento n~aoqueria levantar-se!O axioma postulado foi novamente posto em ampo. Se fosse poss��vel enontrar o engrama maisantigo, ent~ao os outros levantar-se-iam, ada um por sua vez. Esta era a esperan�a.O man��ao-depressivo, ujo nasimento n~ao se tinha levantado, foi retornado a um per��odo anteriorao nasimento, em um esfor�o para enontrar um engrama anterior.As teorias estruturais, arinhosamente mantidas durante s�eulos, j�a se tinham desmoronado om-pletamente quando se penetrou na n�evoa \inonsiente" e na dor para desobrir o engrama omo umaunidade aberrativa. Testes feitos tinham apoiado a desoberta de que todos os dados, om a pessoadesperta ou adormeida e \inonsiente", a partir do momento da onep�~ao, eram sempre gravadosem alguma parte da mente ou do orpo. A pequena quest~ao da bainha de mielina foi desartada,uma vez que j�a tinha sido refutada pela pesquisa de laborat�orio que inlu��a alan�ar o nasimento.A teoria de que n~ao pode oorrer nenhuma grava�~ao na mente, at�e que os nervos estejam protegidospela bainha, depende de um postulado te�orio, nuna foi submetida �a pesquisa ient���a e a suaexistênia depende uniamente da Autoridade - e uma \iênia" que depende apenas da Autoridade�e um sopro na ventania da verdade e n~ao �e, portanto, uma iênia. Que os bebês n~ao podem gravarat�e que a bainha de mielina esteja formada �e, om base na investiga�~ao, t~ao verdade quanto o fatode que a inveja do pênis �e a ausa da homossexualidade feminina. Nenhuma dessas teorias, quandoapliada, funiona. Porque o bebê, a�nal de ontas, �e omposto de �elulas e est�a agora provado pormuita pesquisa que �e a �elula, n~ao o �org~ao, que grava o engrama.Assim, n~ao havia qualquer inibi�~ao quanto a prourar antes do nasimento por aquilo que Dian�etiaj�a tinha ome�ado a hamar b�asio-b�asio (o primeiro engrama da primeira adeia de engramas). Ealan�ou-se um engrama anterior.Desobriu-se, desde ent~ao, que a rian�a faz uma grande quantidade de registros, enquanto no�utero, que n~ao s~ao engrâmios. Durante algum tempo, pensou-se que a rian�a no �utero gravavaom base no prin��pio do \ouvido ampli�ado", em que o ouvido a�na-se na presen�a de perigoe partiularmente durante a \inonsiênia". Mas a primeira pesquisa desobriu que os engramaspr�e-natais s~ao mais f�aeis de alan�ar quando ontêm uma grande quantidade de dor. H�a provas deque as �elulas, n~ao o indiv��duo, registram a dor. E o bano reativo de engramas �e omposto apenasde �elulas.Reorrer �a natureza em vez de reorrer �a Autoridade �e a pedra angular da iênia moderna.Enquanto Galeno permaneeu omo a Autoridade sobre o sangue, ningu�em sen~ao \louos" omo daVini, Shakespeare e William Harvey pensaram sequer em fazer experiênias para desobrir qualera a verdadeira a�~ao do sangue! Enquanto Arist�oteles permaneeu omo a Autoridade para Tudo,100



reinou a Idade das Trevas. O avan�o surge das perguntas que uma mente livre faz �a natureza, n~ao deitar as obras e de pensar os pensamentos de tempos idos. O reurso ao preedente �e uma asser�~aode que os mentores de ontem estavam mais bem informados do que os de hoje: uma asser�~ao quese esvai perante a verdade de que o onheimento �e omposto pelas experiênias passadas, das quaistemos, om toda a erteza, um maior n�umero do que os mentores mais bem informados de outrora.Considerando que Dian�etia se baseava numa �loso�a que usava a �elula omo o elemento ons-trutivo b�asio, o fato de que a grava�~ao dos engramas era feita pelas �elulas foi reebido om menossurpresa do que poderia ter sido. O engrama n~ao �e uma mem�oria; �e um tra�o elular de grava�~oes,profundamente impressas na pr�opria estrutura do orpo.J�a se tinha testado qual era a experiênia de que as pr�oprias �elulas eram apazes. J�a se tinhadesoberto que uma mono�elula n~ao s�o dividia a sua substânia, mas tamb�em dava toda a suaexperiênia �as �elulas que produzia, omo um diso-mestre far�a dupliatas. Esta �e uma peuliaridadedas mono�elulas: elas sobrevivem omo identidades. Cada uma �e pessoalmente o seu antepassado. AC�elula A divide-se numa primeira gera�~ao; esta gera�~ao tamb�em �e a C�elula A; a segunda gera�~ao, asegunda divis~ao, ria uma entidade que ainda �e a C�elula A. Faltando-lhe a neessidade de proessost~ao laboriosos omo a onstru�~ao, o nasimento e o resimento antes da reprodu�~ao, a mono�elulasimplesmente divide-se. E pode-se postular que tudo o que ela aprendeu est�a ontido na nova gera�~ao.A C�elula A morre mas, atrav�es de gera�~oes que partiram dela, a gera�~ao mais reente ainda �e C�elulaA. A ren�a do ser humano de que ele viver�a na sua progênie deriva possivelmente dessa identidadeelular de proria�~ao. Outra possibilidade interessante reside no fato de que at�e mesmo os neurôniosexistem em embri~ao no zigoto e os neurônios n~ao se dividem, mas s~ao omo organismos (e poder~aoter o v��rus omo o seu elemento onstrutivo b�asio).Contudo, Dian�etia, omo um estudo da fun�~ao e iênia da mente, n~ao neessita de nenhumpostulado relativo �a estrutura. A �unia prova �e se um fato funiona ou n~ao. Se funiona e podeser usado, �e um fato ient���o. O engrama pr�e-natal �e um fato ient���o. Foi testado e examinadoquanto a realidade objetiva, e ainda permanee �rme. Mas quanto �a realidade subjetiva, somente aaeita�~ao do engrama pr�e-natal omo um fato funional torna poss��vel o Clear.Ao �m de uma s�erie de 270 Clears e asos aliviados, esolheu-se uma urta s�erie de ino asospara �nalmente arrumar o argumento. N~ao se permitiu que nenhum desses ino asos admitisse algoantes do nasimento. Foram tratados om tudo o que Dian�etia, hipnotismo e outras terapêutiaspodiam ofereer, e n~ao se obteve nenhum Clear. Isto exluiu a \personalidade do operador" ou a\sugest~ao" ou a \f�e" omo fatores em Dian�etia. Esses ino asos nuna tinham sido informadossobre engramas pr�e-natais. Cada um deles se desviou na dire�~ao desses engramas pr�e-natais, masforam refreados sem serem informados de que havia engramas t~ao edo. Os ino foram aliviadosquanto a algumas variedades de doen�as psiossom�atias, mas estas foram apenas aliviadas, n~aose uraram ompletamente. As aberra�~oes permaneeram sem grandes mudan�as. Eles �aramextremamente desapontados, uma vez que ada um deles tinha ouvido alguma oisa aera dos\milagres que Dian�etia podia fazer". Antes deles, 270 asos tinham sido trabalhados e 270 asostinham alan�ado os engramas pr�e-natais. E 270 asos tinham sido Clareados ou aliviados, onformea esolha do Dianetiista ou o tempo dispon��vel. Todos poderiam ter sido Clareados om uma m�ediade mais ou menos 100 horas, para ada uma das pessoas que foram aliviadas. Em suma, em asosesolhidos aleatoriamente - e em asos seleionados de modo a inluir no lareamento pelo menos doisde ada lassi�a�~ao de neurose ou psiose - foram obtidos resultados quando os engramas pr�e-nataise do nasimento foram onsiderados e usados em terapia. Quando esses fatores n~ao foram tomadosem onsidera�~ao, os resultados n~ao foram mais favor�aveis do que aqueles onseguidos nos maioressuessos das esolas passadas - o que n~ao �e su�ientemente bom para uma iênia da mente.Os engramas pr�e-natais e de nasimento foram impostos a Dian�etia omo fatos existentes nanatureza das oisas. Que as esolas anteriores tenham passado por ima desses engramas e entradona �area pr�e-natal sem resultado, n~ao signi�a que n~ao se pudesse enontrar os pr�e-natais, nem101



signi�a que essas esolas anteriores dessem muito valor �a experiênia pr�e-natal quando hegavamsequer a onsider�a-la. O problema �e um pouo mais omplexo: a di�uldade residia em enontraro bano reativo que estava olu��do pela \inonsiênia", a qual nuna antes havia sido penetradadeliberadamente omo \inonsiênia". A desoberta desse bano reativo levou �a desoberta dosengramas pr�e-natais, que s~ao muito diferentes da \mem�oria pr�e-natal".Depois de se ter examinado alguns asos quanto �a sua realidade objetiva e subjetiva, Dian�etiafoi obrigada a aeitar, se desejava um Clear, o fato de que as �elulas do feto fazem registros. Maisalguns asos e um pouo mais de experiênia desobriram que as �elulas do embri~ao registram. Esubitamente desobriu-se que a grava�~ao ome�a nas �elulas do zigoto, isto �e, om a onep�~ao. Ofato de o orpo reordar a onep�~ao, que �e uma atividade de elevado n��vel de sobrevivênia, tempouo a ver om engramas. A maioria dos paientes que tivemos at�e agora, mais edo ou maistarde, espanta-se quando d�a por si a nadar por um anal aima ou �a espera de ser onetado omalgo. A grava�~ao est�a ali. E de pouo serve disutir om um prelear que ele n~ao pode reordar serum espermatoz�oide, engrâmio ou n~ao, onforme poder�a ser o aso. Isto preisa de ser omentado,porque qualquer Dianetiista ir�a enontr�a-lo.Qualquer pessoa que postule que \voltar ao �utero" era uma ambi�~ao, devia ter examinado a vidano �utero om um pouo mais de uidado. Mesmo um ientista med��ore teria, pelo menos, tentadodesobrir se algu�em podia reordar-se dessa vida, antes de a�rmar que havia uma mem�oria desta.Mas a vida no �utero n~ao paree ser o Para��so que tem sido poetiamente, se n~ao ienti�amente,representado. A realidade revela que três humanos e um avalo dentro de uma abina telefôniateriam s�o um pouo menos de espa�o que um bebê que ainda n~ao naseu. O �utero �e h�umido,desonfort�avel e desprotegido.A Mam~a espirra e o bebê �a \inonsiente". A Mam~a esbarra leve e desuidadamente numamesa, e o bebê �a om a abe�a metida para dentro. A Mam~a tem pris~ao de ventre e o bebê, noesfor�o ansioso, �e espremido. O Pap�a torna-se apaixonado e o bebê tem a sensa�~ao de que foi metidonuma m�aquina de lavar roupa em funionamento. A Mam~a �a hist�eria, o bebê reebe um engrama.O Pap�a bate na Mam~a, o bebê reebe um engrama. O �lho mais novo salta no olo da Mam~a e obebê reebe um engrama. E assim por diante.As pessoas têm d�uzias de engramas pr�e-natais quando s~ao normais. Podem ter mais de duzentos.Cada um deles �e aberrativo. Cada engrama ontêm dor e \inonsiênia".Os engramas reebidos omo zigoto s~ao potenialmente os mais aberrativos, por serem totalmentereativos. Os que s~ao reebidos omo embri~ao s~ao intensamente aberrativos. Os reebidos omo fetos~ao, por si s�os, o su�iente para levarem as pessoas para os maniômios.Zigoto, embri~ao, feto, infante, rian�a, adulto: estes s~ao todos a mesma pessoa. O tempo temsido onsiderado omo o Grande Curador. Isso pode ser arquivado om as oisas que \toda a gentesabia". Em um n��vel onsiente, poder�a ser verdade. Mas em um n��vel reativo, o tempo n~ao �e nada.O engrama, quando reebido, tem for�a em propor�~ao om o grau em que �e restimulado.O meanismo de um engrama tem uma arater��stia interessante. Este n~ao �e \raioinado" ouanalisado, nem tem signi�ado algum at�e que lhe seja feito o key-in. Um bebê, antes de aprender afalar, pode ter um engrama em restimula�~ao, mas o key-in desse engrama deve ter sido feito pelosdados anal��tios que o bebê possui.A mente reativa rouba o signi�ado �a mente anal��tia. Um engrama �e apenas um n�umero deondas gravadas at�e que fa�a key-in e essas grava�~oes, atrav�es dessa restimula�~ao, passam a agir sobrea mente anal��tia. Poder�a ser que o engrama nuna tenha qualquer raz~ao ou signi�ado dentro desi, mas que apenas envie as suas ondas omo oisas impensadas para o orpo e o analisador, e que oorpo e o analisador, atrav�es de meanismos, lhes dêem signi�ado. Por outras palavras, o engraman~ao �e uma grava�~ao seniente que ontêm signi�ados. �E apenas uma s�erie de impress~oes omo asque uma agulha poder�a fazer sobre a era. Essas impress~oes n~ao têm signi�ado para o orpo at�e102



que o engrama fa�a key-in, e nessa altura oorrem as aberra�~oes e os psiossom�atios.Assim, pode-se ompreender que a rian�a pr�e-natal n~ao tem a menor id�eia do que est�a a ser dito,em termos de palavras. Aprende, sendo um organismo, que ertas oisas poder~ao signi�ar ertosperigos. Mas isto �e o mais longe que ela vai om a grava�~ao. A mente preisa ser mais ou menosformada por ompleto, antes que um engrama possa impor-se ao n��vel anal��tio.A rian�a pr�e-natal pode, naturalmente, experimentar terror. Quando os pais ou a abortadeirapro�ssional ome�am a prour�a-la e a enhem de buraos, ela onhee o medo e a dor.Essa rian�a pr�e-natal tem, ontudo, uma vantagem na sua situa�~ao. Por estar rodeada de uidoamni�otio e dependente da m~ae para a nutri�~ao, por estar em um estado de resimento em quefailmente se reomp~oe �siamente, ela pode reparar uma grande quantidade de danos, e assim faz.As qualidades de reupera�~ao do orpo humano nuna s~ao t~ao elevadas omo antes do nasimento.Danos que aleijariam um bebê para o resto da vida ou que matariam um adulto podem ser failmenteresolvidos por uma rian�a pr�e-natal. N~ao �e que esse dano n~ao fa�a um engrama - pois om ertezaque faz, ompleto om todos os dados, disurso e emo�~ao - o importante aqui �e que esse dano n~aomata om failidade.A raz~ao por que as pessoas tentam abortar �lhos �e um problema que s�o tem resposta na aberra�~ao,pois �e muito dif��il abortar uma rian�a Pode-se dizer que na tentativa, a pr�opria m~ae est�a em maiorperigo de morte do que a rian�a, seja qual for o m�etodo usado.Uma soiedade que suprime o sexo omo algo mau e que seja t~ao aberrada que qualquer umdos seus membros tentar�a um aborto, �e uma soiedade que se est�a a ondenar a uma insanidaderesente. Porque �e um fato ient���o que as tentativas de aborto s~ao o fator mais importantena aberra�~ao. A rian�a ujo aborto foi tentado est�a ondenada a viver om assassinos, sabendoreativamente durante toda a sua infânia, fraa e desprotegida, que eles s~ao assassinos! Ela apega-seirraionalmente aos av�os, tem rea�~oes de terror a qualquer puni�~ao, adoee failmente e sofre durantemuito tempo. E n~ao h�a nenhum modo garantido de se abortar uma rian�a. Use antionepionais,n~ao uma agulha de triô ou um irrigador, para ontrolar a popula�~ao. Uma vez onebida a rian�a,por mais \vergonhosas" que sejam as irunstânias, sejam quais forem os ostumes, seja qual for orendimento, o homem ou mulher que tente um aborto est�a a tentar um assass��nio que raramente ser�abem-suedido e est�a a lan�ar as bases de uma infânia de doen�as e desgostos. Qualquer pessoa quetente um aborto est�a a ometer um ato ontra toda a soiedade e o futuro; qualquer juiz ou m�edioque reomende um aborto deve ser instantaneamente privado da sua posi�~ao e pro�ss~ao, quaisquerque sejam as suas \raz~oes".Se uma pessoa sabe que ometeu este rime ontra uma rian�a que naseu, ela deve fazer oposs��vel por Alar�a-la t~ao edo quanto poss��vel ap�os a idade de oito anos e, entretanto, trat�a-la omtoda a deênia e ortesia poss��veis, para evitar a restimula�~ao do engrama. Porque, aso ontr�ario,ela poder�a mandar essa rian�a para um maniômio.Uma grande propor�~ao das rian�as que s~ao, alegadamente, d�ebeis mentais s~ao de fato asos detentativa de aborto ujos engramas as oloam numa paralisia de medo ou numa paralisia regressivae lhes ordenam que n~ao res�am, mas que �quem onde est~ao para sempre.Os muitos milhares de milh~oes que os Estados Unidos gastam anualmente em maniômios paraos louos e em adeias para os riminosos, s~ao gastos sobretudo devido a tentativas de aborto feitaspor alguma m~ae om bloqueios sexuais, para quem as rian�as s~ao uma maldi�~ao e n~ao uma bên�~aode Deus.A antipatia para om as rian�as signi�a uma Segunda Dinâmia bloqueada. O exame �siol�ogiode qualquer pessoa om esse bloqueio mostrar�a uma perturba�~ao f��sia dos �org~aos genitais ou dasglândulas. A terapia de Dian�etia demonstraria uma tentativa de aborto ou uma existênia pr�e-nataligualmente abomin�avel e Clarearia o indiv��duo. 103



O aso da rian�a que, enquanto isto est�a a ser lido, ainda n~ao naseu, mas que sofreu umatentativa de aborto, n~ao est�a perdido. Se for tratada om deênia depois de naser e se n~ao forrestimulada ao preseniar disuss~oes, ela reser�a e engordar�a at�e �a idade dos oito anos, altura emque pode ser Clareada e provavelmente �ar�a muito espantada por saber a verdade. Mas esse espantoe qualquer antagonismo inlu��do nisso desapareer�a ao tornar-se Clear e o seu amor pelos pais ser�amaior do que antes.Todas estas oisas s~ao fatos ient���os, testados e reexaminados repetidamente. E om eles pode-seproduzir um Clear, de quem depende o futuro da nossa ra�a.
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Cap��tulo 8O Cont�agio da Aberra�~aoA doen�a �e ontagiosa. Os germes, viajando de um indiv��duo para outro, passeiam atrav�es de umasoiedade inteira, sem respeitar ningu�em at�e que s~ao detidos por oisas omo a sulfamida ou apeniilina.As aberra�~oes s~ao ontagiosas. Tal omo os germes, estas n~ao respeitam ningu�em e prosseguem emfrente, de indiv��duo para indiv��duo, de pais para �lhos, sem respeitar ningu�em, at�e que s~ao detidaspor Dian�etia.As pessoas de outrora supunham que devia existir insanidade gen�etia, pois podia observar-se queos �lhos de pais aberrados muitas vezes tamb�em eram aberrados. Existe insanidade gen�etia, masesta limita-se ao aso em que realmente faltam partes. Uma pequena perentagem da insanidadepertene a essa ategoria e a sua manifesta�~ao �e a obtusidade mental ou falta de oordena�~ao, e,para al�em disso, estas n~ao têm absolutamente nenhuma qualidade aberrativa (tais pessoas reebemengramas que ompliam os seus asos).O prin��pio do ont�agio da aberra�~ao �e demasiado simples para que seja tratado aqui om dema-siada min�uia. Em Dian�etia, n�os aprendemos que somente os momentos de \inonsiênia", brevesou longos e de maior ou menor profundidade, podem onter engramas. Quando uma pessoa �a\inonsiente", as pessoas na sua vizinhan�a reagem mais ou menos aos omandos dos seus pr�opriosengramas: de fato, a \inonsiênia" �e normalmente ausada pela dramatiza�~ao de algu�em. Um Clearpoderia, ent~ao, ser posto inonsiente por um aberrado que esteja a dramatizar e a dramatiza�~ao doengrama desse aberrado entraria no Clear omo um engrama.As meânias s~ao simples. As pessoas sob tens~ao, se aberradas, dramatizam engramas. Essasdramatiza�~oes poder~ao inluir ferir outra pessoa, pondo-a mais ou menos \inonsiente". A pessoa\inonsiente" depois reebe a dramatiza�~ao omo engrama.Essa n~ao �e a �unia maneira de haver ont�agio da aberra�~ao. As pessoas nas mesas de opera�~ao,sob anestesia, est~ao sujeitas �a onversa mais ou menos aberrada dos presentes. Essa onversa entrana pessoa \inonsiente" omo engrama. De modo similar, no loal de um aidente, a naturezade emergênia da experiênia poder�a initar as pessoas a ter dramatiza�~oes e se uma pessoa est�a\inonsiente" devido ao aidente, ela reebe um engrama.Os pais aberrados v~ao om erteza infetar os seus �lhos om engramas. O pai e a m~ae, aodramatizarem os seus pr�oprios engramas perto de rian�as doentes ou feridas, transmitem essesengramas tal omo se fossem bat�erias. Isto n~ao quer dizer que todo o bano reativo de uma rian�aseja omposto apenas pelos engramas dos pais, pois existem muitas inuênias exteriores ao lar quepodem entrar na rian�a quando ela est�a \inonsiente". E isto n~ao quer dizer que a rian�a v�areagir aos mesmos engramas do mesmo modo que qualquer dos progenitores reagiria, pois a rian�a,a�nal de ontas, �e um indiv��duo om uma personalidade inerente, um livre-arb��trio e um padr~ao deexperiênia diferente. Mas isto quer dizer que �e absolutamente inevit�avel que os pais aberrados ir~ao,105



de algum modo, aberrar os seus �lhos.Os oneitos errôneos e os dados de�ientes na ultura de uma soiedade tornam-se engramas,porque nem toda a onduta �a volta de uma pessoa \inonsiente" �e dramatiza�~ao. Se uma deter-minada soiedade areditasse que omer peixe provoa lepra, seria quase erta que esse dado falsoentraria em engramas e, mais edo ou mais tarde, algu�em desenvolveria uma doen�a semelhante �alepra depois de ter omido peixe.As soiedades primitivas, estando sujeitas a ser muito maltratadas pelos elementos, têm muitomais oasi~oes em que podem sofrer ferimentos do que as soiedades ivilizadas. Al�em disso, essassoiedades primitivas est~ao a fervilhar de dados falsos. Ademais, a sua pr�atia de mediina e otratamento mental est�a, por si s�o, em um n��vel bastante aberrativo. O n�umero de engramas em umprimitivo seria espantoso. Retirando-o da sua �area restimulativa e ensinando-lhe inglês, ele esaparia�a puni�~ao de grande parte dos seus dados reativos. Mas no seu ambiente natural, o primitivo s�o est�afora das grades de um maniômio porque a sua tribo n~ao disp~oe de maniômios. �E uma estimativasegura dizer que os primitivos s~ao muito mais aberrados do que os povos ivilizados, e essa estimativaest�a baseada em mais experiênia do que geralmente est�a dispon��vel para aqueles que baseiam assuas onlus~oes sobre o \humano moderno" no estudo de ra�as primitivas. A sua selvajaria, a suafalta de progresso, a inidênia de doen�as provêm todas dos seus padr~oes reativos, n~ao das suaspersonalidades inerentes. N~ao �e prov�avel que omparar um grupo de aberrados om outro grupode aberrados onduza a muitos dados. E o ont�agio da aberra�~ao, sendo muito maior numa triboprimitiva, e a falsidade dos dados superstiiosos ontidos nos engramas dessa tribo levam ambos auma onlus~ao que, observada no loal, �e orroborada pela realidade.O ont�agio da aberra�~ao �e muito f�ail de estudar no proesso de larear qualquer aberrado ujospais brigavam. A m~ae, por exemplo, podia ser relativamente pouo aberrada no ome�o da vidaonjugal. Se for espanada pelo marido que, a�nal de ontas, est�a a dramatizar, ela ome�ar�aa assimilar as aberra�~oes dele omo parte do seu pr�oprio padr~ao reativo. Isto �e partiularmenteobserv�avel quando se est�a a larear uma pessoa que foi onebida pouo depois ou antes do asamentodos pais. O pap�a poder�a ome�ar om uma erta dramatiza�~ao que inlui espanar uma esposa.Qualquer oisa que ele diga durante essa dramatiza�~ao, mais edo ou mais tarde, ome�ar�a a afetara esposa e ela pr�opria poder�a - a n~ao ser que seja extraordinariamente bem equilibrada - ome�ara dramatizar essas oisas. Por �m, quando o �lho naser, ela ome�ar�a a dramatizar no �lho,oloandoo assim em um estado ont��nuo de restimula�~ao.O nasimento �e um dos engramas mais extraordin�arios em termos de ont�agio. Aqui, a m~ae e arian�a reebem ambas o mesmo engrama, que difere apenas na loaliza�~ao da dor e na profundidadeda \inonsiênia". Qualquer oisa que os m�edios, as enfermeiras e outras pessoas assoiadas aoparto digam �a m~ae durante o parto, o nasimento e imediatamente a seguir, antes de retirarem arian�a da sala, �e registrada no bano reativo, formando um engrama idêntio tanto na m~ae omono �lho.Este engrama �e extraordinariamente destrutivo de v�arias maneiras. A voz da m~ae pode restimularo engrama do nasimento na rian�a e a presen�a da rian�a pode restimular o engrama do parto nam~ae. Assim, elas s~ao mutuamente restimulativas. Considerando o fato de que elas tamb�em têm todosos outros restimuladores em omum, uma situa�~ao posterior na vida pode fazer om que elas soframsimultaneamente do engrama. Se o nasimento inluiu uma janela a bater, uma janela a bater poder�aaionar a dramatiza�~ao do nasimento em ambas, simultaneamente, om as onsequentes hostilidadesou apatias.Se um m�edio �ar muito zangado ou desesperado, o tom emoional do nasimento pode sersevero. Se o m�edio disser alguma oisa, a onversa assume todo o seu signi�ado reativo literal,tanto para a m~ae omo para a rian�a.Foram Clareados muitos asos em que tanto a m~ae omo a rian�a estavam dispon��veis. Um desses106



asos enontrou a m~ae (onforme a �lha ouviu no proesso de lareamento de Dian�etia) a gemerrepetidamente: \Estou t~ao envergonhada, estou t~ao envergonhada". A rian�a tinha uma neuroseaera da vergonha. Quando se Alarou a m~ae, desobriu-se que a m~ae dela tamb�em gemera noparto: \Estou t~ao envergonhada, estou t~ao envergonhada". Pode-se presumir que isto tivesse vindoa oorrer, por ont�agio, desde que Qu�eops onstruiu o seu t�umulo.Na esfera mais alargada da soiedade, o ont�agio da aberra�~ao �e extremamente perigoso e s�o podeser onsiderado um fator vital que est�a a minar a sa�ude dessa soiedade.O orpo soial omporta-se de modo semelhante a um organismo, visto que h�a aberra�~oes soiaisque existem dentro da soiedade. Esta rese e poder�a desapareer omo um organismo ompostode pessoas, em vez de �elulas. Quando o hefe da soiedade inige dor a qualquer dos seus membros,iniia-se uma fonte de aberra�~ao que ser�a ontagiosa. As raz~oes ontra a puni�~ao orporal n~ao s~ao\humanit�arias", s~ao pr�atias. Uma soiedade que pratique qualquer tipo de puni�~ao ontra qualquerdos seus membros est�a a levar por diante um ont�agio de aberra�~ao. A soiedade tem um engramasoial, do tamanho da soiedade, que diz que a puni�~ao �e neess�aria. A puni�~ao �e apliada. As adeiase maniômios enhem-se. Ent~ao, um dia, alguma por�~ao da soiedade, deprimida para a Zona 1 pelaliberdade de um governo om engramas governamentais, ergue-se e elimina o governo. Forma-se,assim, um novo onjunto de aberra�~oes proveniente da violênia que aompanha a destrui�~ao. Asrevolu�~oes violentas nuna s~ao bem-suedidas, porque elas iniiam este ilo de aberra�~ao.Uma soiedade heia de aberrados poder�a ahar que �e neess�ario punir. N~ao tem havido outrorem�edio al�em da puni�~ao. A provis~ao de um rem�edio, pelos membros do grupo, para a ondutaanti-soial tem um interesse mais do que passageiro para um governo, de modo que este possa darontinuidade �as suas pr�oprias pr�atias orporais; aresentar esses rem�edios �as aberra�~oes ontinuadasdo passado deprime seriamente o potenial de sobrevivênia desse governo e algum dia ausar�a a suaqueda. Depois de muitos governos a��rem dessa maneira, o seu povo tamb�em desapareer�a destaTerra.O ont�agio da aberra�~ao nuna �e mais vis��vel do que na insanidade soial hamada guerra. Asguerras nuna resolvem a neessidade de guerras. Lute para salvar o mundo para a demoraia oupara o salvar do Confuionismo e essa luta ser�a, inevitavelmente, perdida por todos. No passado, aguerra foi assoiada �a ompeti�~ao, areditando-se portanto, por uma l�ogia enganosa, que a guerraera neess�aria. Uma soiedade que avan�a para uma guerra omo solu�~ao dos seus problemas, s�oonseguir�a deprimir o seu pr�oprio potenial de sobrevivênia. Nuna se permitiu que um governoentrasse numa guerra sem que isso ustasse ao seu povo algumas das suas liberdades. O produto �nal�e a apatia de um saerd�oio dirigente, em que s�o o mist�erio e a supersti�~ao podem unir os insanosque sobraram de um povo. Isto �e demasiado f�ail de observar na hist�oria do passado, n~ao sendopreiso, portanto, desenvolver mais o assunto. Uma demoraia que se envolva numa guerra perdesempre alguns dos seus direitos demor�atios. A medida que se envolve em ada vez mais guerras,esta aaba por air sob o omando de um ditador (governo de um s�o engrama). O ditador, for�ando oseu dom��nio, aumenta as aberra�~oes atrav�es da sua atividade ontra as minorias. Iniiam-se revoltasatr�as de revoltas. Os saerd�oios oresem. A apatia espreita. E depois da apatia vem a morte. Foiisso que oorreu om a Gr�eia e om Roma. Assim suede om a Inglaterra. �E o que se suede oma R�ussia. O mesmo suede om os Estados Unidos e, om eles, vai a Humanidade.O governo pela for�a �e uma viola�~ao da lei da a�nidade, pois a for�a gera for�a. O governo pelafor�a reduz o autodeterminismo dos indiv��duos de uma soiedade e, portanto, o autodeterminismoda pr�opria soiedade. O ont�agio da aberra�~ao espalha-se omo as hamas numa oresta. Engramasgeram engramas. E a menos que a espiral desendente seja interrompida por novas terras e ra�asmesti�as que se esapam aos seus ambientes aberrativos, ou pelo apareimento de um meio paraquebrar o ont�agio da aberra�~ao om o lareamento de indiv��duos, uma ra�a deser�a at�e ao �m doilo: a Zona 0.Uma ra�a tem tanta grandeza quanto os seus membros individuais sejam autodeterminados.107



No âmbito mais pequeno da fam��lia, tal omo nos en�arios naionais, o ont�agio da aberra�~aoproduz uma interrup�~ao da sobrevivênia �otima.S�o om autodeterminismo �e que se pode onstruir um omputador que dê respostas raionais.Manter a tela 7 pressionada numa m�aquina de adi�~ao, faz om que ela dê respostas erradas. Intro-duzir respostas �xas e que n~ao-devem-ser-raionalizadas em qualquer ser humano far�a om que eleompute respostas erradas. A sobrevivênia depende das respostas ertas. Os engramas entram, apartir do mundo exterior, para dentro dos reessos oultos abaixo do pensamento raional e impe-dem que se obtenham respostas raionais. Isto �e determinismo-exterior. Qualquer interferênia noautodeterminismo s�o pode levar a omputa�~oes erradas.Considerando que o Clear �e ooperativo, uma soiedade de Clears ooperaria. Isto poder�a serum sonho id��lio, ut�opio e poder�a n~ao vir a ser. Em uma fam��lia de Clears observa-se harmoniae oopera�~ao. Um Clear pode reonheer uma omputa�~ao superior quando a vê. Ele n~ao preisade ser agredido, agarrado e levado a obedeer, para fazê-lo pôr ombros a alguma oisa. Se ele forobrigado a obedeer, independentemente do seu pensamento, o seu autodeterminismo �e interrompidoat�e um ponto em que ele n~ao onsegue obter respostas ertas; a soiedade que o mant�em penalizoua apaidade dele para pensar e agir raionalmente. O �unio modo de um Clear poder ser for�adodessa maneira seria dando-lhe engramas ou deixando um neuroirurgi~ao �a solta no seu �erebro. Masum Clear n~ao preisa de ser for�ado, pois se o trabalho for su�ientemente importante para se fazerem termos de neessidade geral, sem d�uvida que ele o far�a, de aordo om a sua inteligênia e t~aobem quanto poss��vel. Nuna se vê o indiv��duo for�ado a fazer bem um trabalho, tal omo nuna sevê uma soiedade for�ada a superar uma soiedade livre e igualmente pr�ospera.Uma fam��lia que funione segundo o plano do hefe divino, em que algu�em deve ser obedeido semdisuss~ao, nuna �e uma fam��lia feliz. A sua prosperidade poder�a estar presente em alguns aspetosmateriais, mas a sua sobrevivênia aparente omo unidade �e super�ial.Os grupos for�ados s~ao invariavelmente menos e�ientes do que os grupos livres que trabalhampara o bem omum. Mas �e prov�avel que qualquer grupo, que ontenha membros aberrados, setorne inteiramente aberrado omo grupo, atrav�es do ont�agio. O esfor�o para restringir os membrosaberrados de um grupo restringe inevitavelmente o grupo omo um todo e leva a ada vez maisrestri�~oes.Clarear um membro de uma fam��lia de aberrados raramente �e su�iente para resolver os proble-mas dessa fam��lia. Se o marido foi aberrado, ele ter�a aberrado ou restimulado a mulher e os �lhosde um modo ou de outro, mesmo quando n~ao usou qualquer violênia f��sia sobre eles. Os paisimplantam as suas aberra�~oes m�utuas nos �lhos e estes, sendo potenialmente unidades autodeter-minadas, revoltam-se e agitam as aberra�~oes dos pais. Considerando que muitas dessas aberra�~oes,por ont�agio, se tornaram m�utuas e s~ao mantidas em omum por toda a fam��lia, a feliidade destaest�a severamente minada.O astigo orporal das rian�as �e apenas outra faeta do problema do grupo for�ado. Se algu�emquiser disutir a neessidade de astigar rian�as, ele que examine a fonte do mau omportamentodessas mesmas rian�as.O menino que �e aberrado talvez n~ao tenha os seus engramas totalmente ativados. Talvez tenhade esperar at�e se asar e ter �lhos ou uma mulher gr�avida, para ter restimuladores su�ientes parao tornarem, subitamente, uma dessas oisas a que hamam um \adulto maduro", ego �a beleza domundo e oprimido por todas as suas tristezas. N~ao obstante, o menino est�a aberrado e tem muitasdramatiza�~oes. Ele est�a numa situa�~ao muito infeliz, pois tem onsigo dois dos restimuladores maispoderosos: a m~ae e o pai. Estes assumem o poder de o astigar �siamente. Para ele, os pais s~aogigantes. Ele �e um pigmeu. E ele tem de depender dos pais para ter alimento, roupa e abrigo.Pode-se falar muito eloquentemente sobre as \delus~oes de infânia", at�e que se onhe�a o passadoengrâmio da maioria das rian�as. 108



A rian�a est�a no ponto de reep�~ao ruel de todas as dramatiza�~oes dos pais. Uma rian�aClareada �e a oisa mais extraordin�aria que se pode observar: ela �e humana! Sem usar mais doque a a�nidade, ela pode sair de qualquer apuro. A rian�a mimada �e aquela ujas deis~oes foramontinuamente interrompidas e uja independênia foi roubada. A afei�~ao tem tanto poder paraestragar uma rian�a omo um balde de gasolina tem para apagar o sol.O ome�o e o �m da \psiologia infantil" �e que uma rian�a �e um ser humano, om direito �asua dignidade e autodeterminismo. O �lho de pais aberrados �e um problema devido ao ont�agio daaberra�~ao e porque lhe �e negado qualquer direito de dramatizar ou repliar. O que �e extraordin�arion~ao �e que as rian�as sejam um problema, mas que sejam s~as em qualquer a�~ao. Porque atrav�esdo ont�agio, puni�~ao e nega�~ao do autodeterminismo, tem sido negado �as rian�as de hoje todas asoisas neess�arias para riar uma vida raional. E estas s~ao a fam��lia futura e a ra�a futura.Contudo, este trabalho n~ao �e uma disserta�~ao sobre rian�as nem sobre pol��tia, mas sim umap��tulo sobre o ont�agio da aberra�~ao. Dian�etia abrange o pensamento humano e este �e um ampoamplo. Quando se ontempla as potenialidades inerentes ao meanismo do ont�agio, o respeitopela estabilidade humana inerente s�o pode aumentar. Nenhum \animal selvagem", reagindo om\tendênias anti-soiais" inerentes, poderia ter onstru��do N��nive ou a Boulder Dam. Trazendoonoso o meanismo do ont�agio, omo algum Velho do Mar, ainda assim hegamos longe. Agoraque o onheemos, talvez heguemos realmente �as estrelas.
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Cap��tulo 9Key-In do EngramaA �unia fonte de doen�a mental inorgânia e de doen�a psiossom�atia orgânia �e o bano de engramasreativo. A mente reativa impinge estes engramas �a mente anal��tia e ao organismo, sempre que eless~ao restimulados depois de lhes terem feito key-in.Numa vida, h�a muitos inidentes onheidos que, aparentemente, têm uma inuênia profundasobre a feliidade e a ondi�~ao mental do indiv��duo. O indiv��duo lembra-se destes e atribui-lhes assuas di�uldades. At�e erto ponto, ele tem raz~ao: pelo menos est�a a olhar para inidentes passadosque s~ao mantidos no lugar por engramas. Ele n~ao vê os engramas. De fato, a menos que onhe�aDian�etia, ele n~ao sabe que os engramas est~ao ali. E mesmo ent~ao, ele desonheer�a os seus onte�udosat�e que se tenha submetido a terapia.Pode-se demonstrar failmente que nenhum momento de infeliidade de \n��vel onsiente" on-tendo grande tens~ao ou emo�~ao �e respons�avel por ausar a aberra�~ao e a doen�a psiossom�atia. �Elaro que esses momentos desempenharam um papel no assunto: eles foram os key-ins.O proesso de fazer key-in de um engrama n~ao �e muito omplexo. O engrama 105, por exemplo,foi um momento de \inonsiênia" quando a rian�a pr�e-natal levou uma panada do pai atrav�esda m~ae. O pai, onsiente da rian�a ou n~ao, disse as palavras: \Maldita sejas, rameira imunda; tun~ao prestas!" Este engrama �ou onde foi gravado, no bano reativo. Agora este poder�a �ar alidurante setenta anos e nuna sofrer um key-in. Este engrama ontêm uma dor de abe�a, a quedade um orpo, o ranger de dentes e os sons dos intestinos da m~ae. Qualquer um desses sons, ap�os onasimento, poder�a estar presente em grandes quantidades sem fazer o key-in deste engrama.Mas um dia, o pai exaspera-se om o �lho. A rian�a est�a ansada e febril - isto �e, a sua menteanal��tia poder�a n~ao estar no seu n��vel mais alto de atividade. O pai tem um erto onjunto deengramas que dramatiza e um desses engramas e o inidente aima. Ele esbofeteia a rian�a, dizendo:\Maldito sejas; tu n~ao prestas!" A rian�a hora. Naquela noite, ela tem uma dor de abe�a e est�amuito pior �siamente. Sente tanto um �odio intenso omo um medo do pai. O engrama fez key-in.Agora o som da queda de um orpo, o ranger de dentes ou qualquer vest��gio de ira na voz do pai,far�a a rian�a �ar nervosa. A sua sa�ude f��sia sofrer�a. Ela ome�ar�a a ter dores de abe�a.Se tomarmos essa rian�a, que agora �e um adulto, e examinarmos o seu passado, desobriremos(embora este possa estar oluso) um lok semelhante ao key-in aima menionado. E, agora n~ao�e somente o key-in; poderemos desobrir inquenta ou quinhentos desses loks apenas sobre este�unio assunto. Dir-se-ia, a menos que se onheesse Dian�etia, que essa rian�a foi arruinada ap�oso nasimento ao ser espanada pelo pai e poder-se-ia tentar pôr a mente do paiente em melhorondi�~ao atrav�es da remo�~ao desses loks.H�a literalmente milhares, dezenas de milhares de loks numa vida m�edia. Retirar todos esses loksseria uma tarefa para H�erules. Cada engrama que a pessoa tem, se sofreu um key-in, poder�a terentenas de loks. 111



Se o ondiionamento existisse omo um meanismo de dor e tens~ao, a Humanidade estaria emp�essimas ondi�~oes. Felizmente, esse ondiionamento n~ao existe. Paree existir, mas a aparênian~ao �e o fato. Poder-se-ia pensar que, se uma rian�a fosse empurrada de um lado para outro einjuriada diariamente, ela aabaria por ser ondiionada a areditar que a vida era assim e que omelhor seria virar-se ontra esta.Contudo, o ondiionamento n~ao existe. Pavlov poder�a ter sido apaz de enlouqueer ~aes atrav�esde experiênias repetidas: isso foi simplesmente uma m�a observa�~ao da parte do observador. Os~aes poder~ao ser treinados para fazer isto ou aquilo. Mas isso n~ao �e ondiionamento. Os ~aesenlouqueiam porque reebiam engramas, se e quando de fato enlouqueiam. Uma s�erie dessasexperiênias, adequadamente onduzida e observada, omprova esta a�rma�~ao.O menino a quem se dizia diariamente que ele n~ao prestava e que, aparentemente, entrou emdel��nio apenas por isso, entrou em del��nio somente devido ao engrama. Isto �e uma irunstâniafeliz. Talvez o engrama leve algum tempo a loalizar - algumas horas - mas quando for aliviadoou rearquivado nos banos de mem�oria padr~ao, tudo o que se tinha prendido a este tamb�em �erearquivado.As pessoas que n~ao sabiam nada sobre engramas e que tentavam ajudar os outros a resolver assuas aberra�~oes, estavam a trabalhar om muito pouas hip�oteses de ter algum suesso. Em primeirolugar, os pr�oprios loks poder~ao desapareer para dentro do bano reativo. Assim, temos um paienteque diz: \Ah! O meu pai n~ao era assim t~ao mau. Ele era muito boa pessoa". E desobrimos, e opaiente desobre, quando se solta um engrama que era ostume enontrar-se o pai a dramatizar.Aquilo que o paiente sabe a respeito do seu passado, antes de os engramas serem soltos, n~ao mereeser atalogado. No outro aso poderemos enontrar um paiente a dizer: \Oh, eu tive uma infâniaterr��vel, uma infânia terr��vel! Era espanado violentamente". E desobrimos, quando os engramass~ao rearquivados, que os pais desse paiente nuna lhe toaram para o punir ou o ataaram om ira,em toda a sua vida.Um engrama poder�a aompanhar a pessoa durante d�eadas sem fazer key-in. Um dos tipos deaso mais extraordin�arios foi um que passou toda a juventude sem apresentar nenhuma aberra�~ao.Ent~ao, subitamente, aos vinte e seis anos de idade, enontramo-lo t~ao aberrado, t~ao repentinamente,que pareia que ele tinha sido embruxado. Talvez a maioria dos seus engramas tivesse a ver om oato de se asar e ter �lhos. Ele nuna se tinha asado antes. A primeira vez que ele �a fatigadoou doente e ompreende que tem uma mulher nas suas m~aos, o primeiro engrama faz key-in. Ent~ao,a espiral desendente ome�a a entrar em a�~ao. Este engrama desliga o analisador o su�iente paraque outros engramas possam sofrer um key-in. Por �m, poderemos enontr�a-lo em um maniômio.A jovem que foi feliz e despreoupada at�e aos treze anos de idade e, ent~ao, de repente entra emdel��nio, n~ao reebeu um engrama naquele momento. Teve o key-in de um engrama, que permitiu okey-in de outro. Rea�~ao de �ss~ao. Este key-in poder�a n~ao ter requerido mais do que a desoberta deque ela estava a sangrar da vagina. Ela tem um engrama emoional a esse respeito; �a fren�etia. Osoutros engramas, �a medida que os dias passam, poder~ao oloar-se em posi�~ao de a afetar. E assim,ela adoee.A primeira experiênia sexual poder�a ser aquela que faz o key-in de um engrama. Isto �e t~ao t��pio,que o sexo adquiriu a m�a reputa�~ao de ser, em si, um fator aberrativo. O sexo n~ao �e, nem nunafoi, aberrativo. A dor f��sia e a emo�~ao, que por aaso ontenham sexo omo assunto, s~ao os fatoresaberrativos.Poder�a ser que uma paiente insista veementemente que o pai a violou aos nove anos de idadee que isso �e a ausa de toda a sua desgra�a. Grandes n�umeros de paientes insanos a�rmam isto.E �e totalmente verdade. O pai realmente violou-a, mas isso aonteeu nove dias ap�os a onep�~ao.A press~ao e a perturba�~ao do oito s~ao muito desonfort�aveis para a rian�a e, normalmente, �e deesperar que isto lhe dê um engrama que ter�a omo onte�udo o ato sexual e tudo o que foi dito.112



A hipnose por droga e perigosa quando se est�a a tentar tratar psi�otios, tal omo j�a foi men-ionado. E h�a outras raz~oes pelas quais �e perigosa. Qualquer opera�~ao sob anestesia ou qualquernarotiza�~ao de um paiente poder�a ausar o key-in de engramas. Aqui o analisador est�a desligado,o bano reativo est�a aberto para ser agitado por qualquer oment�ario que as pessoas fa�am na proxi-midade do sujeito narotizado. O pr�oprio hipnotismo �e uma ondi�~ao em que engramas, que nunaforam restimulados antes, poder~ao fazer key-in. O olhar vidrado da pessoa que foi \hipnotizadavezes de mais", a falta de vontade que se nota nas pessoas que foram hipnotizadas vezes de mais, adependênia do sujeito em rela�~ao ao operador hipn�otio - todas estas oisas provêm do key-in deengramas. Sempre que o orpo seja posto \inonsiente" sem dor f��sia, por mais ligeiro que seja ograu de `inonsiênia", mesmo que seja apenas um ligeiro ansa�o, um engrama poder�a fazer key-in.E quando a \inonsiênia" �e ompliada por uma nova dor f��sia, forma-se um novo engrama quepoder�a juntar a si um monte de engramas velhos que, at�e �a data, n~ao tinham feito key-in. Um en-grama t~ao tardio seria um engrama ruzado, por este ruzar adeias de engramas. E se tal engramaresultou numa perda de sanidade, este hamar-se-ia um engrama de quebra.H�a alguns aspetos das v�arias \inonsiênias" ausadas por drogas que foram bastante deson-ertantes no passado. �E frequente que as mulheres psi�otias a�rmem que foram violentadas, depoisde serem aordadas de um sono narotizado (e �as vezes de um sono hipn�otio). Por vezes, h�a ho-mens que a�rmam que o operador tentou pratiar um ato homossexual om eles, enquanto estavamnarotizados. Embora oasionalmente aonte�a que as pessoas s~ao violadas depois de narotizadas,o maior n�umero dessas asser�~oes �e meramente um aspeto do meanismo de key-in. Quase todas asrian�as passaram pelo desonforto do oito antes de naserem. Muitas vezes houve emo�~ao violentaque n~ao era paix~ao. Tal engrama poder�a permaneer fora de iruito durante anos, at�e que a \in-onsiênia" por droga ou alguma oisa pareida lhe fa�a key-in. O paiente adormee sem ter umengrama ativado; aorda om um. Ele tenta justi�ar as estranhas sensa�~oes que tem (e os engramass~ao oisas intemporais, a menos que estejam adequadamente arrumados na linha do tempo) e sai-seom a \solu�~ao" de que deve ter sido violado.As viola�~oes na infânia s~ao muito raramente a ausa respons�avel pela aberra�~ao sexual. Elas s~aoo key-in.Quando se olha para os loks do n��vel onsiente, vê-se tristeza, ang�ustia mental e infort�unio.Algumas dessas experiênias pareem ser t~ao terr��veis que devem, ertamente, ausar aberra�~ao.Mas n~ao �e assim. O humano �e uma riatura dura e resiliente. Essas experiênias a n��vel onsientes~ao, na melhor das hip�oteses, apenas postes de sinaliza�~ao que apontam para o entro real dasdi�uldades, do qual o indiv��duo n~ao tem um onheimento detalhado.O engrama nuna �e \omputado". Um exemplo disso, em um n��vel ligeiramente aberrativo, podeser enontrado em um astigo de uma rian�a. Se examinarmos uma infânia em que os astigostenham sido orporais e frequentes, ome�amos a ompreender a total futilidade da teoria do est��mulopela dor. De fato, a puni�~ao literal e enfatiamente, n~ao faz bem absolutamente nenhum, mas fazexatamente o oposto, porque esta ausa uma revolta reativa ontra a fonte de puni�~ao e �e apaz deausar n~ao s�o a desintegra�~ao de uma mente, mas tamb�em uma atormenta�~ao ont��nua da fonte depuni�~ao. O humano reage de modo a ombater as fontes de dor. Quando para de as ombater, �eporque est�a mentalmente quebrado, sendo de poua utilidade para os outros e muito menos para sipr�oprio.Consideremos o aso de um menino em quem batiam om uma esova de abelo, todas as vezesque era \mau". Ao pesquisar esse aso, o inqu�erito mais minuioso n~ao onseguiu revelar qualquerreorda�~ao lara do motivo por que estava a ser astigado, mas somente que ele era astigado. Oinidente desenrolava-se mais ou menos assim: atividade mais ou menos raional, medo perante aamea�a de ser punido, puni�~ao, tristeza pela puni�~ao, atividade renovada. As meânias do asorevelaram que a pessoa se tinha dediado a alguma atividade que, quer os outros a onsiderassemomo tal quer n~ao, era, ontudo, uma atividade de sobrevivênia para ela, dando-lhe prazer ou113



ganhos reais ou mesmo a asser�~ao de que poderia e iria sobreviver. No momento em que h�a amea�ade puni�~ao, as puni�~oes anteriores entram em restimula�~ao omo engramas menores, apoiando-senormalmente em engramas maiores. Isto desliga o poder anal��tio at�e erto ponto e a grava�~ao agora�e feita em um n��vel reativo. A puni�~ao �e levada a abo, submergindo a onsiênia anal��tia de modoque a puni�~ao seja registrada somente no bano de engramas; a tristeza que se segue est�a ainda noper��odo de desligamento anal��tio; o analisador liga-se gradualmente; a onsiênia total retorna eent~ao �e poss��vel retomar a atividade em um plano anal��tio. Todos os astigos orporais perorremesta sequênia ompleta e todos os outros astigos s~ao, quando muito, loks que seguem este mesmopadr~ao, faltando-lhes somente o desligamento ompleto resultante da dor.Se o analisador quiser esses dados para omputa�~ao, eles n~ao est~ao dispon��veis. H�a uma rea�~aona mente reativa quando este se aproxima do assunto. Mas h�a ino rumos que a mente reativa podetomar om esses dados! E n~ao h�a, entre o C�eu e a Terra, qualquer garantia ou m�etodo de saber querumo �e que a mente reativa tomar�a om os dados, exeto onheendo-se todo o bano de engramas -e se este fosse onheido, a pessoa poderia ser Clareada om mais algumas horas de trabalho e n~aoneessitaria de puni�~ao.Essas ino formas de tratar os dados fazem do astigo orporal uma oisa inst�avel e que n~aomeree on�an�a. Existe uma propor�~ao que pode ser testada e omprovada na experiênia dequalquer humano: um humano �e mau na raz~ao direta da a�~ao destrutiva que foi dirigida ontra ele.Um indiv��duo (inluindo aqueles que a soiedade �e apaz de esqueer omo indiv��duos: as rian�as)reage ontra as fontes de puni�~ao, sejam elas os pais ou o governo. Qualquer oisa que avaneontra um indiv��duo omo fonte de puni�~ao ser�a onsiderada, em maior ou menor grau (onforme osbenef��ios), omo um alvo para as rea�~oes do indiv��duo.Os pequenos aidentes dos opos de leite derramados pelas rian�as, o barulho que oorre aiden-talmente no p�atio onde elas est~ao a brinar, os pequenos estragos aidentais do hap�eu do Pap�a oudo tapete da Mam~a s~ao, muitas vezes, a�~oes frias e alulistas da mente reativa ontra as fontes dedor. A mente anal��tia poder�a ontemporizar om o amor e afeto e a neessidade de três refei�~oesompletas. A mente reativa p~oe em a�~ao as li�~oes que aprendeu e manda as refei�~oes para o diabo.Se solt�assemos um idiota numa m�aquina de adi�~ao, deixando-o fazer a auditoria dos livros daempresa e permitindo-lhe que pro��ba o auditor de toar no equipamento e nos dados de que elepreisa para obter as respostas ertas, pouo se obteria em termos de respostas orretas. E seontinu�assemos a alimentar o idiota, engordando-o e tornando-o poderoso, a �rma, mais edo oumais tarde, iria �a falênia. A mente reativa �e o idiota, o auditor �e o \Eu" e a �rma �e o organismo.A puni�~ao alimenta o idiota.O espanto impotente da pol��ia a respeito do \riminoso inveterado" (e a ren�a da pol��ia no\tipo riminoso" e na \mente riminosa") oorre atrav�es desse ilo. A pol��ia, por uma ou outraraz~ao, omo os governos, identi�ou-se om a soiedade. Tome qualquer um desses \riminosos",Alare-o e a soiedade reupera um ser raional, algo de que ir�a sempre preisar. Mantenha o iloda puni�~ao e as pris~oes tornar-se-~ao ada vez mais numerosas e estar~ao ada vez mais heias.O problema da rian�a que se vira ontra os pais por meio da \nega�~ao" e o problema do JaimeCaudilho que liquida o guarda de um bano em um assalto �a m~ao armada provêm ambos do mesmomeanismo. A rian�a, examinada no \n��vel onsiente", n~ao tem onsiênia das suas ausas, masapresentar�a v�arias justi�a�~oes para a sua onduta. O Jaime Caudilho, que est�a �a espera que estasoiedade-t~ao-seniente o amarre �a adeira el�etria e lhe dê uma terapia de eletrohoques que o levea parar e desistir para sempre, ao ser examinado quanto aos seus motivos, apresentar�a justi�a�~oespara expliar a sua vida e onduta. A mente humana �e uma m�aquina de omputa�~ao maravilhosa. Asraz~oes que ela pode desenvolver para atos irraionais têm espantado todos, sobretudo os assistentessoiais. Sem onheer a ausa e o meanismo, as probabilidades de se hegar a uma onlus~ao orretaatrav�es da ompara�~ao de todas as ondutas dispon��veis, s~ao t~ao remotas omo vener um hinês nofant~a. Por isso, as puni�~oes têm permaneido omo a resposta onfusa para uma soiedade muito114



onfundida.H�a ino maneiras de um ser humano reagir a uma fonte de perigo. Elas s~ao tamb�em os inorumos que ele pode tomar perante qualquer problema. Pode-se dizer que esta �e uma a�~ao de inovalores.A par�abola da pantera negra1 �e apli�avel aqui. Suponhamos que uma pantera negra, partiular-mente mal-humorada, est�a sentada na esada e que um homem hamado Gil est�a sentado na sala. OGil quer ir para a ama. Mas h�a a pantera negra. O problema �e hegar ao andar de ima. H�a inooisas que o Gil pode fazer a respeito desta pantera:1. Ele pode ataar a pantera negra.2. Ele pode sair de asa fugir da pantera negra.3. Ele pode usar as esadas do fundo e evitar a pantera negra.4. Ele pode ignorar a pantera negra.5. Ele pode suumbir �a pantera negra.Estes s~ao os ino meanismos: ataar, fugir, evitar, ignorar ou suumbir.Todas as a�~oes pareem seguir estes rumos. E todas as a�~oes s~ao vis��veis na vida. No aso de umafonte de puni�~ao, a mente reativa pode suumbir, ignorar, evitar, fugir ou ata�a-la. A a�~ao �e ditadapor uma omplexidade de engramas e depende de qual deles entra em restimula�~ao. Contudo, esseturbilh~ao de rea�~oes geralmente resolve-se a si mesmo, om um dos ino rumos.Se uma rian�a �e punida e obedee da�� em diante, pode-se onsiderar que ela suumbiu. E o valor deum mi�udo que suumbe �a puni�~ao �e t~ao insigni�ante que os Espartanos j�a o teriam afogado h�a muitotempo, porque isto quer dizer que ele afundou-se na apatia, a menos que aonte�a que ele pr�opriotenha omputado a id�eia, pondo de parte toda a rea�~ao, de que a oisa pela qual foi punido n~ao erainteligente (ele n~ao pode ser ajudado nessa omputa�~ao se a puni�~ao for introduzida na mente reativapela fonte que o tenta auxiliar). Ele pode fugir da fonte de puni�~ao, o que pelo menos n~ao �e apatia,mas meramente uma ovardia, segundo o julgamento popular. Ele pode negligeniar ompletamenteo assunto e ignorar a fonte de puni�~ao - e os antigos ter-lhe-iam hamado um est�oio, mas os amigospoder~ao meramente dizer que ele �e lento de raio��nio. Ele pode evitar a fonte de puni�~ao, o quelhe poderia dar o elogio d�ubio de ser astuto, manhoso ou dissimulado. Ou ele pode ataar a fontede puni�~ao por a�~ao direta ou perturbando ou obstruindo a pessoa ou as posses da fonte - e no asode a�~ao direta hamar-lhe-iam um tolo valente, quando se toma em onsidera�~ao o tamanho do paiou da m~ae; ou, no aso de um modo menos direto, poderiam hamar-lhe \enobertamente hostil"ou poderiam dizer que ele estava a \negar". Enquanto um ser humano ataar omo rea�~ao a umaamea�a v�alida, pode-se dizer que ele est�a em bastante boa ondi�~ao mental - \normal" - e no asode uma rian�a diz-se que ela est�a \a agir omo qualquer rian�a normal".Introduza a puni�~ao na omputa�~ao e ela deixa de omputar. No aso da \experiênia" isto �einteiramente diferente. A vida tem muita experiênia penosa �a espera de qualquer ser humano, semque seja preiso outros seres humanos para ompliarem os fatos da situa�~ao. Uma pessoa que aindatenha as suas dinâmias desbloqueadas ou que tenha sido desbloqueada por Dian�etia pode absorveruma quantidade espantosa de panadas na atividade da vida. Aqui, mesmo quando a mente reativareebe engramas omo resultado de alguma desta experiênia, a mente anal��tia pode ontinuar afazer fae �a situa�~ao sem se tornar aberrada de modo nenhum. O humano �e um personagem rijo,resiliente e ompetente. Mas quando a lei da a�nidade ome�a a ser quebrada e essa quebra de1Em Dian�etia, os paientes e Dianetiistas desenvolveram uma g��ria onsider�avel e eles hamam �a negligênia deum problema o \meanismo da pantera negra". Sup~oe-se que isto prov�em da absurdidade de morder panteras negras.115



a�nidade entra no bano reativo, os seres humanos, omo fontes antagonistas de n~ao-sobrevivênia,tornam-se uma fonte de puni�~ao. Se n~ao houver engramas ontra-sobrevivênia que envolvam sereshumanos no onte�udo mais antigo (antes dos ino anos) do bano de engramas, os engramas pr�o-sobrevivênia s~ao tomados omo uma oisa natural e n~ao s~ao severamente aberrativos. Por outraspalavras, �e a quebra de a�nidade om os seus semelhantes a um n��vel engrâmio que bloqueia asdinâmias om mais solidez. A a�nidade humana pelo humano �e muito mais um fato ient���o doque �e uma id�eia po�etia ou id��lia.Assim, �e f�ail deduzir qual �e o ilo de vida que ser�a \normal" (estado m�edio atual) ou psi�otio.Este ome�a om um grande n�umero de engramas antes do nasimento; este aumula mais engramasna ondi�~ao dependente e bastante indefesa depois do nasimento. V�arios tipos de puni�~ao, queagora entram omo loks, fazem key-in dos engramas. Entram novos engramas que v~ao envolver osmais antigos. Aumulam-se novos loks. A doen�a e a a�~ao aberrada apareem om a maior ertezapor volta dos quarenta ou inquenta anos de idade. E segue-se a morte algum tempo depois.Na falta da solu�~ao �otima de eliminar os engramas, h�a v�arias oisas que se podem fazer aera daaberra�~ao e das doen�as psiossom�atias. Que estes m�etodos sejam inertos e tenham apenas um valorlimitado n~ao quer dizer que eles oasionalmente n~ao apresentem alguns resultados espantosamenteben�e�os.Esses m�etodos podem ser lassi�ados sob os t��tulos de mudan�a de ambiente, edua�~ao e trata-mento f��sio. Retirar fatores do ambiente do aberrado ou retirar o aberrado do ambiente em que �einfeliz ou ine�az, pode produzir algumas reupera�~oes espantosamente r�apidas: esta terapia �e v�alida;esta afasta os restimuladores do indiv��duo ou afasta o indiv��duo da presen�a dos restimuladores. Nor-malmente, isto �e uma quest~ao de sorte, falha mais vezes do que aerta e nuna remover�a at�e noved�eimos todos os restimuladores, uma vez que o pr�oprio indiv��duo traz onsigo a maior parte destesou �e ompelido a ontat�a-los. Isto faz lembrar um aso que sofria de asma severa. Ele reebeu-a emum engrama de nasimento bastante severo; os seus pais, fren�etios, levaram-no a todas as estâniasde montanha para o tratamento de asma que lhes eram sugeridas e gastaram dezenas de milharesde d�olares nessas viagens. Quando esse paiente foi Clareado e o engrama rearquivado, desobriu-seque o restimulador da sua asma era o ar frio e puro! A �unia oisa erta na abordagem da mudan�ade ambiente �e que uma rian�a doentia reuperar�a quando �e afastada de pais restimulativos e levadapara onde se sinta amada e segura - pois a sua doen�a �e o resultado inevit�avel da restimula�~ao deengramas pr�e-natais por um ou o outro ou ambos os progenitores. Algures pelo aminho h�a, pro-vavelmente, um marido ou uma esposa que depois do asamento deseu roniamente para as duasprimeiras zonas, ap�os ter asado om uma pseudom~ae ou pseudopai ou pseudo-abortadeira.No ampo eduaional, novos dados ou entusiasmos poder~ao muito possivelmente fazer o key-outde engramas, ao desestabilizar a mente reativa �a luz de um novo surto anal��tio. Se um humano pudersimplesmente ser onvenido que ele tem andado a lutar ontra sombras ou puder ser persuadido aatribuir os seus temores a alguma ausa indiada, seja esta verdadeira ou n~ao, ele pode ter benef��ios.�As vezes ele pode ser \eduado" numa f�e forte em alguma divindade ou ulto que o fa�a sentir-set~ao invulner�avel que ele suba aima dos seus engramas. Elevar o seu potenial de sobrevivênia, dequalquer maneira, elevar�a o seu tom geral at�e um ponto em que ele deixar�a de estar em um n��vel deigualdade om o bano reativo. Proporionar-lhe uma edua�~ao em engenharia ou m�usia, om a qualele possa obter um n��vel mais alto de estima, frequentemente defendê-lo-�a dos seus restimuladores.Na realidade, a subida para uma posi�~ao de estima �e uma mudan�a de ambiente, mas tamb�em �eeduaional, visto que agora ensinam-lhe que ele �e valioso. Se for poss��vel oupar um humano em umtrabalho ou passatempo, por meio de edua�~ao pessoal ou exterior que lhe seja ben�e�a, surge outromeanismo: a mente anal��tia torna-se t~ao absorta que toma para si ada vez mais energia para asua atividade e ome�a a alinhar-se om um novo prop�osito.O tratamento f��sio, de que resulte uma ondi�~ao f��sia melhorada, proporionar�a esperan�a oualterar�a as rea�~oes de um humano ao mudar a sua posi�~ao na linha do tempo. Isso poder�a fazer o116



key-out de engramas.Estes m�etodos s~ao terapias v�alidas: s~ao tamb�em, inversamente, as oisas que fazem om que asaberra�~oes se manifestem. H�a maneiras erradas de agir, oisas que �e errado fazer e maneiras erradasde tratar os humanos que, �a luz dos nossos onheimentos atuais, s~ao riminosas.Lan�ar um humano em um ambiente que o restimula e mantê-lo l�a �e, em parte, um assass��nio.Fazê-lo manter um s�oio que seja restimulativo �e mau; fazer um homem ou uma mulher ontinuarom um ônjuge restimulativo �e um ostume que n~ao funiona, a menos que se use a terapia deDian�etia; fazer uma rian�a �ar em um lar restimulativo �e om toda a erteza inibidor, n~ao s�o dasua feliidade, mas tamb�em do seu desenvolvimento mental e f��sio - a rian�a deveria ter muitosmais direitos sobre essas oisas, mais lugares para onde ir.No n��vel da terapia f��sia, qualquer oisa t~ao violenta omo a irurgia ou a extra�~ao de dentes,no plano psiossom�atio, �e puro barbarismo �a luz de Dian�etia. A \dor de dentes" �e normalmentepsiossom�atia. Muitas doen�as orgânias, em n�umero su�iente para enher v�arios at�alogos, s~aopsiossom�atias. N~ao se deve reorrer a qualquer tipo de irurgia, at�e se ter erteza de que o maln~ao �e psiossom�atio ou que a doen�a n~ao diminuir�a sozinha, se a potênia da mente reativa forreduzida. A terapia f��sio-mental, tendo agora a fonte da aberra�~ao omo uma iênia, �e demasiadorid��ula para ser menionada seriamente. Porque nenhum m�edio ou psiquiatra raional que possuaesta informa�~ao voltaria a toar em um eletrodo para a terapia de eletrohoque ou olharia sequerpara um bisturi ou piador de gelo para fazer uma opera�~ao nos l�obulos pr�e-frontais do �erebro, amenos que esse m�edio ou psiquiatra seja t~ao aberrado que o ato surja, n~ao de um desejo de urar,mas sim do sadismo mais absoluto e ovarde a que os engramas podem levar um humano.
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Cap��tulo 10Dian�etia PreventivaH�a muitos ramos em Dian�etia. Esta na realidade �e uma fam��lia de iênias abrangidas por um�unio onjunto de axiomas. H�a, por exemplo, a Dian�etia Eduaional, que ontêm o orpo deonheimento organizado neess�ario para treinar mentes at�e um n��vel �otimo de e�iênia, per��ia eonheimento nos v�arios ramos de trabalho humano. H�a a Dian�etia Pol��tia, que abrange o ampoda atividade e organiza�~ao de grupos para estabeleer as ondi�~oes e proessos �otimos de lideran�ae rela�~oes entre grupos. H�a, ainda, a Dian�etia M�edia. H�a a Dian�etia Soial. H�a muitas destassubdivis~oes que s~ao iênias independentes, orientadas pelos seus pr�oprios axiomas.Neste volume estamos, de fato, a lidar om Dian�etia b�asia e a terapia de Dian�etia omo esta�e apliada ao indiv��duo. Esta �e a que tem a importânia mais imediata e �e a mais valiosa para oindiv��duo.Mas nenhum livro sobre a terapia de Dian�etia estaria ompleto se n~ao menionasse um ramo deDian�etia que, no dizer de alguns, �e ainda mais importante para a ra�a do que a terapia. Trata-sede Dian�etia Preventiva.Se onheemos a ausa de uma oisa, normalmente podemos evitar que a ausa entre em a�~ao.A desoberta e a prova de Ronald Ross, de que o germe da mal�aria era transmitido pelo mosquito,permite impedir a doen�a de provoar os estragos que provoou no passado, �a usta da Humanidade.De modo similar, quando se onhee a ausa da aberra�~ao e da doen�a psiossom�atia, pode-se fazermuito para as evitar.Ainda que Dian�etia Preventiva seja um tema amplo, in�ltrando-se nos ampos da ind�ustria,agriultura e outras atividades humanas espeializadas, o seu prin��pio b�asio �e o fato ient���ode que se pode limitar os engramas a um onte�udo m��nimo ou evit�a-los totalmente, om grandesbenef��ios para a sa�ude mental e bem-estar f��sio, bem omo para o ajustamento soial.Na realidade, o engrama �e uma oisa muito simples: �e um momento em que a mente anal��tia est�adesligada pela dor f��sia, drogas ou outros meios, e o bano reativo est�a aberto para reeber umagrava�~ao. Quando essa grava�~ao tem um onte�udo verbal, torna-se severamente aberrativa. Quandoontêm antagonismo em um n��vel emoional, tornasse muito destrutiva. Quando o seu onte�udo �eintensamente pr�o-sobrevivênia, �e quase erto que este �e apaz de perturbar ompletamente umavida.O engrama, entre outras oisas, determina o destino. O engrama diz que um humano tem defalhar para sobreviver e, portanto, ele arranja numerosas formas de falhar. O engrama ordena queele s�o pode experimentar prazer entre os membros de outra ra�a e, portanto, ele vai para junto deles,abandonando os seus. O engrama ordena que ele tem de matar para viver e, portanto, ele mata.E muito mais sutilmente, o engrama vai serpenteando de inidente em inidente para provoar aat�astrofe que ele pr�oprio est�a a ditar. 119



Um aso reente tinha planejado fazer todo o poss��vel para partir o bra�o, pois om um br�opartido, ele reebia a ompaix~ao sem a qual o engrama dizia que ele n~ao poderia viver. O planoabrangeu três anos e meia entena de inidentes aparentemente inoentes que, quando reunidos,ontaram a hist�oria.A pessoa propensa a aidentes �e um aso em que a mente reativa ordena aidentes. Ela �e umaamea�a s�eria em qualquer soiedade, pois os seus aidentes s~ao reativamente intenionais e inluema destrui�~ao de outras pessoas que s~ao inoentes.Os ondutores om v�arios aidentes na sua folha s~ao geralmente propensos a aidentes. Possuemengramas que os mandam ter aidentes. Depois de ter trabalhado um aso, apenas um, ver�a omo essaoisa idiota, a mente reativa, pode ser t~ao mal-intenionada em rela�~ao a tais oisas. Os ondutoresClareados s�o poderiam ter aidentes por duas ausas: (a) falha meânia e, mais importante, (b) porausa de pessoas propensas a aidentes. A taxa de mortalidade terr��vel e impressionante, provoadapelo nosso transporte autom�ovel, �e quase toda atribu��vel �a ondu�~ao feita pela mente reativa, em vezda ondu�~ao feita por respostas aprendidas. A apatia desta soiedade mede-se pelo fato de n~ao agirseveramente para evitar todos os aidentes de via�~ao; um s�o para-brisas partido j�a �e de mais: agoraque se disp~oe de uma resposta, pode-se tomar a�~oes.O aberrado omplia a vida dos outros de mil maneiras. Dian�etia Preventiva permite isolar oaberrado que �e propenso a aidentes e exlu��-lo de atividades que possam amea�ar outros. Este �e umdos aspetos gerais de Dian�etia Preventiva. Que os aberrados assim isolados podem ser Clareados,�e outro tipo de problema.O outro aspeto geral de Dian�etia Preventiva, e o mais importante, �e a preven�~ao de engramase a modi�a�~ao de onte�udo, tanto �a esala soial omo individual. Na esala soial, onsistiria emeliminar da soiedade as ausas de aberra�~ao nessa soiedade, omo se se estivesse a eliminar osengramas do indiv��duo. Do mesmo modo, poder-se-ia ome�ar, logo de partida, por impedir queoorressem as ausas soiais.No indiv��duo, a preven�~ao de engramas �e um assunto muito f�ail. Uma vez onheida a fonte deaberra�~ao e doen�a, pode-se evitar que essa fonte entre numa vida. Quando se tem onheimentode que a fonte entrou na vida, pode-se evitar o pr�oximo passo, o key-in. Claro que a resposta �nalem tudo isto �e apliar a terapia at�e ao Clareamento, mas h�a um aspeto da fonte que n~ao se resolvedesse modo.A rian�a n~ao pode ser Clareada om seguran�a at�e que atinja, pelo menos, os ino anos deidade e a pr�atia orrente �e situar esta idade por volta dos oito anos. Uma melhor abordagem aoproblema poder�a reduzir esse n�umero, mas este n~ao pode deser abaixo da idade da fala, a menosque algu�em no futuro invente um atalisador que simplesmente esvazie a mente reativa sem qualquertratamento adiional (n~ao �e t~ao absurdo omo poder�a pareer). Mas de momento, e provavelmentedurante muito tempo, a rian�a ontinuar�a a ser um problema para Dian�etia.As doen�as de infânia derivam sobretudo de engramas. �E prov�avel que sejam mais graves antesda idade da fala e o n�umero de mortes dentro do primeiro ano de vida, embora a mediina possareduzi-lo, ainda �e uma oisa s�eria.A Dian�etia Preventiva trata desse problema em duas fases: primeiro, a preven�~ao de engramas;e segundo, a preven�~ao do key-in.Come�ando pelo key-in, h�a duas oisas que se podem fazer para o evitar. Pode-se proporionar�a rian�a uma atmosfera alma e harmoniosa, que n~ao seja restimulativa ou, se a rian�a pareerrestimulada apesar de ser tratada bondosamente, ela pode ser removida para outro ambiente quen~ao tenha as duas fontes mais ertas, o seu pai e a sua m~ae, mas que ainda ontenha uma fontede afei�~ao. O teste para saber se a rian�a est�a ou n~ao restimulada, antes ou depois de hegar �aidade da fala, �e muito simples. Ela �e susept��vel a doen�as? Come bem? �E nervosa? Poder�a haveroisas �siamente erradas om a rian�a, mas estas s~ao rapidamente determinadas por um m�edio e120



pertenem �a ategoria de perturba�~ao f��sia.Disuss~oes que a rian�a possa ouvir, barulhos altos, onduta fren�etia, uma ompaix~ao exageradaquando ela est�a doente ou magoada, estas s~ao algumas das oisas do at�alogo de key-in. Estas tornama rian�a �siamente doente e mentalmente aberrada ao fazer key-in dos seus engramas. E ningu�emsabe dizer quantos �e que ela tem!A fonte prim�aria da preven�~ao, por estranho que pare�a, enontra-se no ampo da onsidera�~aoque ela tem por outra pessoa: a sua m~ae.N~ao �e o \amor biol�ogio" que faz a m~ae ter um papel t~ao grande na vida de um ser humano. �E asimples verdade meânia de que a m~ae �e o denominador omum de todos os pr�e-natais da rian�a. Oengrama pr�e-natal �e muito mais s�erio do que o p�os-natal. Qualquer engrama desses que uma pessoatenha ontêm a sua m~ae ou a sua m~ae e outra pessoa, mas ontêm sempre a m~ae. Sendo assim, asua voz, as oisas que ela diz e faz, têm um efeito enorme e vasto sobre o nasituro.N~ao �e verdade que a emo�~ao entre na rian�a atrav�es do ord~ao umbilial, omo muitos sup~oemsempre que ouvem falar de pr�e-natais. A emo�~ao vem noutro tipo de onda (mais el�etria do quef��sia) - de que tipo ser�a, �e um problema de estrutura. Deste modo, qualquer pessoa que se mostreemoional perto de uma mulher gr�avida est�a a omuniar essa emo�~ao diretamente �a rian�a. E aemo�~ao da m~ae tamb�em �e onduzida, do mesmo modo, �a sua mente reativa.Se o nasituro �e, ou n~ao �e, \anal��tio" nada tem a ver om a sua suseptibilidade aos engramas.O engrama pr�e-natal �e s�o mais um engrama. Somente quando a rian�a �e realmente atingida ouferida por tens~ao arterial alta, orgasmos ou outras fontes de ferimento �e que ela �a \inonsiente".Quando �a \inonsiente", ela reebe todos os pereptos e palavras na �area da m~ae omo engramas.O poder anal��tio nada tem a ver om engramas. O fato de a rian�a ser \n~ao-anal��tia" n~ao lhe d�auma predisposi�~ao para ter engramas. Mas se a rian�a est�a \inonsiente" ou ferida, haver�a essapredisposi�~ao. A presen�a ou ausênia de \poder anal��tio" nada tem a ver om o reebimento oun~ao reebimento de engramas.O enjoo matinal, a tosse, todos os mon�ologos (a m~ae a falar sozinha), os barulhos na rua, osbarulhos da asa, et., s~ao todos omuniados �a rian�a \inonsiente" quando ela �e ferida. E arian�a �e muito f�ail de ferir. N~ao est�a protegida por ossos j�a formados e n~ao tem qualquer mobilidade.Ela est�a ali, quando algo a atinge ou pressiona, as suas �elulas e �org~aos s~ao feridos. Uma experiêniasimples, para demonstrar omo a mobilidade tem inuênia nisto, onsiste em deitar-se numa amae oloar a abe�a em ima de um travesseiro. Em seguida, fa�a algu�em apoiar a m~ao sobre a suatesta. Como n~ao h�a mobilidade, a press~ao da m~ao �e muito mais forte do que seria se fosse oloadana testa quando voê estivesse de p�e. O teido e a �agua que rodeiam a rian�a s~ao amorteedoresmuito fraos. Em um ferimento, o uido amni�otio, sendo um meio inompress��vel, pressiona o bebê,visto que o l��quido n~ao se pode omprimir. A situa�~ao da rian�a est�a longe de estar blindada. At�eo ato de a m~ae apertar os ord~oes dos sapatos, nos �ultimos est�agios da gravidez, poder�a ser severopara a rian�a. O esfor�o que a m~ae faz, ao levantar objetos pesados, �e partiularmente danoso. Equando a m~ae olide om objetos, omo a quina de uma mesa, poder�a esmagar a abe�a do bebê.Os meios de repara�~ao do nasituro, omo j�a se menionou, est~ao muito aima de qualquer oisajamais desoberta. Pode-se esmagar a abe�a da rian�a, mas o plano e os materiais de onstru�~aoontinuam l�a e a repara�~ao pode ser feita. Por isso, n~ao se trata de a rian�a estar \bem" s�o porqueela pode sobreviver a quase tudo. Mas trata-se de se esses danos v~ao ter ou n~ao um valor aberrativoelevado omo engramas.As tentativas de aborto s~ao muito omuns - e �e extraordinariamente raro que tenham êxito. Am~ae, ada vez que fere a rian�a de uma maneira t~ao maligna, est�a de fato a punir-se. O enjoomatinal �e totalmente engrâmio, tanto quanto se pôde desobrir, uma vez que as Clears n~ao o têmexperimentado at�e agora durante a sua gravidez. E o ato de vomitar, devido �a gravidez, oorreatrav�es do ont�agio da aberra�~ao. As doen�as reais geralmente resultam apenas quando a m~ae121



esteve a interferir om a rian�a atrav�es de irriga�~oes, agulhas de triotar ou qualquer outra oisa.Essas interferênias fazem a m~ae adoeer e, do ponto de vista f��sio real, �e pior para a m~ae do quepara a rian�a. �E evidente que o enjoo matinal entra numa soiedade devido a essas interferênias,tais omo as tentativas de aborto e, naturalmente, os ferimentos.As �elulas sabem quando oorre a gravidez. A mente reativa est�a onsiente do fato, antes doanalisador, atrav�es do proesso de sensa�~ao orgânia, uma vez que o sistema end�orino �e alterado.�E por isso que o fato de a m~ae desobrir que est�a gr�avida tem pouo a ver om o fato de ela estarou n~ao enjoada antes da desoberta.Todo este ampo tem sido alvo de uma pesquisa onsider�avel em Dian�etia. �E preiso fazer muitomais pesquisa. Estas onlus~oes s~ao provis�orias. Mas a onlus~ao de que o engrama �e reebido e que�e t~ao violento quanto o seu onte�udo, ao inv�es da sua dor real, �e um fato ient���o e n~ao �e de modoalgum uma teoria. �E uma desoberta t~ao real omo a gravidade.Evitar esses engramas �e a primeira onsidera�~ao. A segunda �e evitar que estes tenham qualqueronte�udo. As mulheres que levam uma vida rural, fazendo trabalho pesado, est~ao sujeitas a todosos tipos de aidentes. Talvez esses aidentes n~ao possam ser evitados por ausa do papel que essasmulheres desempenham na soiedade. Mas quando se sabe que qualquer ferimento na m~ae pode riarum engrama no nasituro, manter um silênio absoluto e total deveria ser a preoupa�~ao de todasas pessoas presentes durante o aidente, inluindo a m~ae. Qualquer oment�ario �e aberrativo em umengrama. Mesmo uma a�rma�~ao do tipo: \Voê pode lembrar-se disso quando reeber terapia deDian�etia", feita a um nasituro, instala um engrama de modo que ada palavra nessa a�rma�~aosigni�a uma dor f��sia exatamente onde ele a reebeu naquele momento e, no futuro, a \terapia deDian�etia" ser�a restimulativa para ele.O m�edio, ao apalpar e bater para desobrir se a m~ae est�a gr�avida, poder�a dizer: \Bem, �e dif��ildizer assim t~ao edo". O paiente, anos mais tarde, na terapia de Dian�etia, retornar�a at�e estarpr�oximo deste inidente, mas n~ao onseguir�a ver nada at�e que o Dianetiista adivinhe subitamenteo onte�udo, a partir do modo omo o paiente desreve as suas rea�~oes. Se o m�edio �e muito rude ediz: \O melhor �e tomar muito uidado onsigo, Sra. Silva. Se n~ao, �ar�a muito doente!", a rian�a,\inonsiente" devido ao exame, por mais leve que este seja, ter�a uma pequena hipoondria quandoo engrama �zer key-in e preoupar-se-�a bastante om a sua sa�ude.Se o marido falar durante o oito, ada palavra que ele disser ser�a engrâmia. Se a m~ae forespanada por ele, essa sova e tudo o que ele diz e o que ela diz tornar-se-�a parte do engrama.Se ela n~ao quiser a rian�a e ele quiser, a rian�a mais tarde reagir�a omo se ele fosse um aliadoe talvez tenha um esgotamento nervoso quando o pai morrer. Se ela quiser a rian�a e ele n~ao, aomputa�~ao de aliado �e invertida. Isto �e verdade quando h�a uma amea�a ou tentativa de aborto,ontanto que a amea�a esteja ontida em um engrama.Se a m~ae se ferir e o pai for extremamente sol��ito, o engrama ter�a isto omo onte�udo e a rian�ater�a um engrama de ompaix~ao. O modo de sobreviver �e, ent~ao, ausar pena quando ferido e at�emesmo fazer om que se seja ferido.Uma mulher gr�avida deve reeber toda a onsidera�~ao de uma soiedade que tenha qualquersentimento pelas suas futuras gera�~oes. Se ela air, deve ser auxiliada - mas em silênio. N~ao se devedeix�a-la arregar objetos pesados. E n~ao deve ser for�ada a pratiar o oito. Porque ada experiêniade oito, durante a gravidez, �e um engrama na rian�a.Deve oorrer um n�umero espantoso de asos de gravidez que nuna s~ao detetados. A violêniado oito, o uso de irriga�~oes e geleias (porque a mulher ainda est�a a usar antionepionais semsaber que j�a est�a gr�avida), movimentos exessivos dos intestinos, quedas e aidentes s~ao respons�aveispor um grande n�umero de abortos que oorrem por volta do primeiro per��odo ap�os a onep�~ao,pois as formas de zigoto e embri~ao da rian�a têm uma liga�~ao bastante fr�agil �a existênia e s~aoseveramente feridas por oisas que a m~ae onsidera insigni�antes. Uma vez passada a primeira122



falta de menstrua�~ao, as possibilidades de aborto espontâneo diminuem rapidamente e s�o quando arian�a �e uma monstruosidade gen�etia ou quando h�a tentativas de aborto �e que se pode esperar aoorrênia de um aborto espontâneo. A perentagem de monstruosidades �e t~ao diminuta que estass~ao negligeni�aveis omo possibilidade.O sao amni�otio pode ser perfurado muitas vezes e repetidamente, esvaziado de toda a �aguadepois da primeira falta da menstrua�~ao e, mesmo assim, a rian�a pode sobreviver. N~ao s~ao rarasvinte ou trinta tentativas de aborto em um aberrado e em ada tentativa o orpo ou o �erebro darian�a pode ter sido perfurado.Antes do nasimento, as perep�~oes da rian�a n~ao dependem dos sentidos normais. Os engramasn~ao s~ao mem�orias, mas grava�~oes a n��vel elular. Assirn sendo, a rian�a n~ao neessita de t��mpanospara gravar um engrama. Temos asos em que qualquer meanismo auditivo que o nasituro tivessedeve ter sido temporariamente destru��do por uma tentativa de aborto. E o engrama ainda assimfoi gravado. As �elulas reonstru��ram o aparelho que seria a fonte de som nos banos padr~ao earquivaram os seus pr�oprios dados no bano reativo.A elimina�~ao desses engramas representa uma restaura�~ao da raionalidade do indiv��duo para umn��vel muito aima da norma orrente, e uma estabilidade e bem-estar maior do que o ser humanojamais pensou possuir. Estes engramas foram on�rmados ao retirar os dados de uma rian�a, dam~ae e do pai, e todos os dados se enaixavam. Assim, estamos a lidar aqui om fatos ient���os que,por mais espantosos que sejam, n~ao deixam de ser verdade.A m~ae deve agir, ent~ao, om extrema modera�~ao em rela�~ao a si mesma durante a gravidez eaqueles que a rodeiam devem estar totalmente informados da neessidade de silênio ap�os qualquerabalo ou ferimento. E visto que n~ao �e poss��vel dizer quando �e que uma mulher �ou gr�avida e dadaa elevada potenialidade de aberra�~ao nos engramas do zigoto e do embri~ao, �e �obvio que a soiedadedeve melhorar os seus ostumes em rela�~ao �as mulheres, se quiser preservar a sa�ude futura da rian�a.A mulher, at�e erto ponto, passou a ser onsiderada menos valiosa nesta soiedade do que emoutras soiedades e tempos. Espera-se que ela entre em ompeti�~ao om o homem. Isto �e umaestupidez. Uma mulher tem um plano de atividade t~ao elevado quanto o homem. Ele n~ao podeompetir om ela, tal omo ela n~ao pode ompetir om ele nos ampos da estrutura e da atividadevigorosa. Grande parte do turbilh~ao soial que agora existe tem omo entro o fraasso em reonheero papel importante da mulher, omo mulher, e a separa�~ao dos ampos das mulheres e dos homens.N~ao �e neess�ario insistir aqui nas mudan�as que oorrer~ao nos pr�oximos vinte anos. Mas omas reentes desobertas na fotoss��ntese, que devem assegurar omida su�iente para alimentar o serhumano de uma maneira melhor e mais barata, a importânia do ontrole da natalidade diminui.Os padr~oes de moralidade j�a mudaram, independentemente do que os moralistas fa�am para ten-tar bloquear a mudan�a. E portanto, a mulher pode ser libertada de muitas das suas orrentesindesej�aveis.O mundo atual e a sua atividade e estrutura est~ao sob a ust�odia do homem. O uidado dapessoa humana e dos seus �lhos est�a a argo da mulher. Por ser quase a �unia guardi~a da gera�~ao deamanh~a, ela tem direito a muito mais respeito do que aquele que o per��odo de semovente do passadolhe proporionou.N~ao �e, portanto, um pensamento ut�opio louo que a mulher possa ser oloada aima do n��velque oupou at�e agora. E �e a�� que ela deve ser oloada, se quisermos que a infânia da gera�~ao deamanh~a alane um alto n��vel, que os lares sejam pa���os e tranquilos e que a soiedade progrida.Dian�etia Preventiva, no âmbito do lar, deve dar ênfase �a mulher, de modo a salvaguardar arian�a.Como primeiro passo, uma m~ae deve ser Clareada, pois qualquer m~ae que tente o aborto est�abloqueada em toda a Segunda Dinâmia e qualquer bloqueio amea�a a sua sa�ude, bem omo a sua123



feliidade. Tem-se veri�ado que a aberra�~ao sexual �e aompanhada de uma antipatia por rian�as.Sendo assim, ao n��vel do indiv��duo, a Dian�etia Preventiva pede pais Clareados e, depois, pre-au�~oes para evitar a aberra�~ao da rian�a, e preau�~oes adiionais para evitar o key-in de qualqueraberra�~ao que a rian�a possa ter reebido.Isto �e muito f�ail de fazer. Mantenha silênio na presen�a de qualquer ferimento. Fa�a o quetem de ser feito pelo ferido ou doente e fa�a-o em silênio. Mantenha silênio durante o parto, parapreservar a sanidade da m~ae e da rian�a e salvaguardar o lar para onde elas ir~ao. E manter o silênion~ao signi�a uma salva de \psius", pois isso produz gagos.Num ampo mais amplo, manter o silênio perto de qualquer pessoa \inonsiente" ou ferida s�o �emenos importante do que uma oisa: evitar a \inonsiênia" em primeiro lugar.N~ao diga nada nem fa�a nenhum barulho perto de uma pessoa \inonsiente" ou ferida. Falar,n~ao importa aquilo que �e dito, �e amea�ar a sanidade dela. N~ao diga nada enquanto uma pessoa est�aa ser submetida a uma opera�~ao. N~ao diga nada quando h�a um aidente na rua. N~ao fale!N~ao diga nada perto de uma rian�a doente ou ferida. Sorria, mostre alma, mas n~ao diga nada.As a�~oes n~ao falam mais alto do que as palavras, mas as a�~oes s~ao tudo o que se pode fazer pertodos doentes e feridos, a menos que se tenha um desejo ativo de os levar �a neurose ou insanidade ou,na melhor das hip�oteses, de lhes ausar uma doen�a futura.E aima de tudo, n~ao diga nada junto de uma mulher que tenha sido golpeada ou abalada dequalquer modo. Ajude-a. Se ela falar, n~ao responda. Ajude-a apenas. Voê n~ao sabe se ela est�agr�avida ou n~ao.E �e um fato extraordin�ario, um fato ient���o, que as rian�as mais saud�aveis s~ao fruto dasmulheres mais felizes. Por alguma raz~ao, o parto �e uma oisa muito simples para uma m~ae Clareada.S�o os engramas de parto na m~ae �e que o tornam dif��il. Uma m~ae Clareada n~ao neessita deanest�esios. E isso �e bom, porque o anest�esio deixa uma rian�a atordoada e o engrama, quandoreage, d�a-lhe a aparênia de uma rian�a obtusa. Uma mulher feliz tem muito pouas di�uldades.E mesmo alguns engramas, que aonte�am apesar das preau�~oes, n~ao têm importânia se o tomgeral da m~ae for feliz.Mulher, voê tem o direito e uma raz~ao para exigir ser bem tratada.
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125





Cap��tulo 1A prote�~ao da MenteA mente �e um meanismo que se autoprotege. Um auditor1 n~ao pode ometer nenhum engano quen~ao possa ser remediado por ele pr�oprio ou por outro auditor, exeto se ele usar drogas (omo emnaross��ntese), hoque, hipnotismo ou irurgia. As oisas que se salientam neste livro s~ao, ent~ao, asmaneiras de realizar a terapia t~ao rapidamente quanto poss��vel, om o m��nimo de erros; porque oserros tomam tempo. Os auditores v~ao ometer erros, isso �e inevit�avel. Se eles ometerem o mesmoerro repetidamente, ser�a melhor arranjar algu�em que lhes dê terapia.Provavelmente h�a milhares de maneiras de se meterem em sarilhos om a ura mental, mas todasestas maneiras podem ser lassi�adas nos seguintes grupos:1. Uso de hoque ou irurgia no �erebro.2. Uso de drogas poderosas.3. Uso de hipnose omo tal.4. Tentar misturar Dian�etia om formas mais antigas de terapia.A mente n~ao permitir�a que a sobrearreguem seriamente, enquanto ela puder onservar umaonsiênia parial de si pr�opria; s�o pode ser sobrearregada quando a sua onsiênia for reduzidaa um ponto tal que n~ao possa avaliar nada: ent~ao, ela pode �ar totalmente perturbada. A rêveriede Dian�etia deixa o paiente plenamente onsiente de tudo o que est�a a oorrer e om reorda�~aototal de tudo o que aonteeu. �E poss��vel haver tipos de terapia que n~ao fazem isto e que s~ao �uteis,mas estes devem ser abordados om o pleno onheimento de que n~ao s~ao �a prova de erro. Assim,Dian�etia usa rêverie para a maior parte do seu trabalho e, usando rêverie, n~ao �e poss��vel ao auditormeter-se em sarilhos de que n~ao possa extriar a si e ao seu paiente. Ele est�a a trabalhar om ummeanismo quase �a prova de erro, desde que a mente onserve alguma onsiênia: um r�adio, umrel�ogio ou um motor el�etrio s~ao muito mais susept��veis de danos nas m~aos de um oper�ario do quea mente humana. A mente humana foi onstru��da para ser t~ao resistente quanto poss��vel. Veri�ar-se-�a que �e dif��il metê-la em situa�~oes que a tornem desonfort�avel e om a rêverie �e imposs��velembrulh�a-la o su�iente para ausar uma neurose ou insanidade.No manual de infantaria dos Estados Unidos h�a uma frase sobre deis~ao: \Qualquer plano, pormais mal onebido que seja, se for ousadamente exeutado, �e melhor do que a ina�~ao".Em Dian�etia, qualquer aso, por mais s�erio que seja, por mais in�abil que o auditor seja, estar�amelhor se for iniiado do que se o deixarem intoado. �E melhor iniiar a terapia, mesmo que tenha1O termo auditor �e usado em Dian�etia para designar qualquer pessoa habilitada na pr�atia da terapia de Dian�etia.Auditar �e ouvir e omputar. 127



de ser interrompida depois de duas horas de trabalho, do que n~ao iniiar a terapia de todo. �E melhorentrar em ontato om um engrama do que deix�a-lo sem ter sido toado, mesmo se o resultado fordesonforto f��sio para o paiente - porque, da�� para a frente, esse engrama n~ao possuir�a tanto podere o desonfoto diminuir�a gradualmente.Este �e um fato ient���o. O meanismo que Dian�etia utiliza �e uma apaidade do �erebro queo ser humano, omo um todo, n~ao sabia que possu��a. �E um proesso de pensamento que todospossuem inerentemente e que se destinava, evidentemente, a ser usado no proesso geral de pensar,mas que, por alguma estranha omiss~ao, o ser humano nuna desobriu antes. Assim que sabe quepossui esta nova fauldade, a pessoa �e mais apaz de pensar do que antes - e pode aprender estafauldade em dez minutos. Al�em disso, quando a pessoa aborda um engrama om esta fauldade (que,quando intensi�ada, �e a rêverie), algumas das liga�~oes de subn��vel desse engrama s~ao quebradas eos fatores aberrativos deixam de ter tanta for�a, tanto no âmbito f��sio omo no mental. Al�em disso,o onheimento de que existe uma solu�~ao para as doen�as mentais �e um fator estabilizador.Abordar um engrama om rêverie est�a muito longe de ser o mesmo que restimular o engramaexteriormente, omo �e feito na vida. O engrama s�o �e um personagem poderoso e perigoso enquantoestiver intoado. Estando no seu lugar e ativo, ele pode ser restimulado e ausar in�umeras doen�asmentais e f��sias. Mas abord�a-lo om rêverie signi�a abord�a-lo em um iruito novo que o desarma. Opoder do engrama �e, em parte, o medo do desonheido: o onheimento, por si s�o, traz estabilidade.N~ao pense que n~ao vai pôr os paientes desonfort�aveis. Isto n~ao �e verdade. O trabalho do auditor,quando toa um engrama que n~ao onsegue ser levantado, poder�a levar o paiente a ter dores deabe�a, v�arios padeimentos e dores e at�e doen�as f��sias ligeiras, mesmo quando o trabalho �e feitoom uidado. Mas h�a anos que a vida tem vindo a fazer isto ao paiente numa esala muito maiore, por mais maltratado que um aso esteja, por mais aberra�~oes que apare�am para atormentar opaiente por um ou dois dias, nenhuma delas �e t~ao s�eria quanto as que podem ser provoadas peloambiente a atuar sobre um engrama que n~ao foi toado.O auditor pode fazer tudo ao ontr�ario, de pernas para o ar e ompletamente errado e o paienteainda assim estar�a melhor - mas apenas se o auditor n~ao tentar usar drogas, n~ao usar hipnotismo en~ao tentar misturar Dian�etia om alguma terapia mais antiga. Uma vez que tenha usado Dian�etia,ele n~ao voltar�a a reorrer �as tentativas m��stias para urar mentes. Em suma, o que se salienta aqui �eque, desde que o auditor omee por tomar um aso relativamente simples (para ver omo funionamos meanismos da mente) e use somente rêverie, ele n~ao pode meter-se em sarilhos. �E erto quehaver�a aqueles que areditam ser t~ao experientes em toar atabaques ou em agitar hoalhos, quen~ao dar~ao a Dian�etia uma oportunidade de funionar omo Dian�etia, mas em vez disso entram atoda a pressa e ome�am a atormentar o paiente om \inveja do pênis" ou a fazê-lo arrepender-sedos seus peados. Mas o paiente que omee a ver isto ser�a inteligente se simplesmente troar deposi�~ao om o auditor, do div~a para a adeira do auditor, e limpar algumas das aberra�~oes do auditorantes de prosseguirem o trabalho.Qualquer indiv��duo que tenha lido este livro uma vez at�e ao �m e onseguido um paiente omreorda�~ao sônia para uma tentativa experimental, saber�a mais sobre a mente, nessas a�~oes, do quealguma vez soube antes. E ele estar�a mais habilitado e apaz de tratar a mente do que qualquer outroque tivesse tentado fazê-lo, independentemente da sua reputa�~ao, h�a muito pouo tempo atr�as. Iston~ao quer dizer que as pessoas que j�a tenham tido experiênia om paientes mentais n~ao tenham,onheendo Dian�etia (onheendo Dian�etia), uma vantagem sobre os que n~ao ompreendem algu-mas das fraquezas de que o ser humano �e apaz em um estado aberrado. E, por outro lado, isto n~aoquer dizer que um engenheiro, um advogado ou um ozinheiro, om alguns asos de Dian�etia na suabagagem, n~ao estejam mais habilitados do que todos os outros pratiantes de qualquer forma�~ao outipo. Neste aso, n~ao h�a qualquer limite.N~ao se poderia dizer, assim de repente, se um hipnotizador ou um psi�ologo apaz, pronto edisposto a deitar fora e a desaprender os erros de ontem, estaria mais bem preparado para pratiar128



Dian�etia. No ampo da mediina psiossom�atia, o m�edio, possuidor de grande experiênia naura, poder�a muito bem estar aima de outros auditores no trabalho de Dian�etia. Mas este n~ao �eneessariamente o aso, pois na pesquisa tem-se provado que homens e mulheres, om os anteedentepro�ssionais mais improv�aveis, de repente se tornaram auditores mais h�abeis do que aqueles que est~aoem ampos que se pensaria serem mais a�ns. Os engenheiros, partiularmente, s~ao material exelentee fazem auditores exelentes. Al�em disso, Dian�etia n~ao est�a a ser entregue a uma pro�ss~ao, porquenenhuma pro�ss~ao poderia abrangê-la. Ela n~ao �e su�ientemente ompliada para justi�ar anos deestudo numa universidade. Pertene ao ser humano e �e duvidoso que algu�em pudesse monopoliza-la,pois n~ao se enaixa em nenhum tipo de legisla�~ao, seja onde for. E se houvesse legisla�~ao para fazer deDian�etia uma pro�ss~ao lieniada, ent~ao seria de temer que ouvir hist�orias, anedotas e experiêniaspessoais tamb�em teria de ser legislado numa pro�ss~ao. Tais leis oloariam todos os humanos de boavontade, que esutam as di�uldades de um amigo om ompaix~ao, atr�as de uma era de aramefarpado. Dian�etia n~ao �e psiquiatria. N~ao �e psian�alise. N~ao �e psiologia. N~ao �e rela�~oes pessoais.N~ao �e hipnotismo. �E uma iênia da mente e neessita de tanto lieniamento e regulamenta�~aoomo a aplia�~ao da iênia da f��sia.As oisas ontra as quais existe legisla�~ao s~ao uma quest~ao de lei, porque poder~ao, de algummodo, prejudiar indiv��duos ou a soiedade. Existe legisla�~ao sobre psian�alise em era de trêsestados da Uni~ao e existe legisla�~ao ontra ou sobre a psiquiatria em toda parte. Se um auditordeseja onstituir-se omo psiquiatra, om o poder de fazer a vivisse�~ao de �erebros humanos, se elequer onstituir-se omo m�edio e ministrar drogas e mediamentos, se ele quer pratiar hipnotismo eintroduzir sugest~oes em um paiente, ent~ao ele tem de enquadrar isso na psiquiatria, mediina e nasleis loais sobre o hipnotismo, pois ele entrou noutros ampos que n~ao a Dian�etia. Em Dian�etia, n~aose usa o hipnotismo, n~ao se opera �erebros e n~ao se ministra drogas. Dian�etia n~ao �e abrangida porlegisla�~ao em parte alguma, pois n~ao h�a lei que possa impedir que um humano se sente e onte os seusproblemas a outro humano. E se algu�em quiser um monop�olio de Dian�etia, pode ter a erteza de queele o quer por motivos que nada têm a ver om Dian�etia, mas sim om luros. N~ao h�a psiquiatrassu�ientes no pa��s para sequer ome�ar a prover de pessoal as institui�~oes de doentes mentais. Comerteza que esta gera�~ao, sobretudo om todo o trabalho iatrogênio2 que tem sido feito, ontinuar�aa preisar dessas institui�~oes e preisar�a de psiquiatras: o ampo deles �e o tratamento do insano,por de�ni�~ao, e isso n~ao tem nada a ver onsigo, nem omigo. Na psiologia, a Dian�etia introduz-sesem perturbar nada que esteja relaionado om o seu pessoal, pesquisa ou postos de ensino, pois apsiologia �e simplesmente o estudo da psique, e agora que existe uma iênia da psique, ela podeseguir adiante om determina�~ao. Assim, Dian�etia n~ao �e inimiga de ningu�em e est�a totalmente forade todas as legisla�~oes existentes, nenhuma das quais anteipou ou riou qualquer provis~ao para umaiênia da mente.

2Iatrogênio signi�a uma doen�a ausada por m�edios. Uma opera�~ao durante a qual o bisturi do m�edio esorregoue feriu aidentalmente o paiente pode ausar uma doen�a ou dano iatrogênio, visto que o erro tinha sido dos irurgi~oes.129
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Cap��tulo 2Liberado ou ClearO objetivo da terapia de Dian�etia �e produzir um Liberado ou um Clear.Um Liberado (substantivo) �e um indiv��duo de quem se removeu a tens~ao e a ansiedade maisimportantes, por meio da terapia de Dian�etia.Um Clear (substantivo) �e um indiv��duo que, omo resultado da terapia de Dian�etia, n~ao temqualquer doen�a nem aberra�~ao psiossom�atia ativa ou potenial.Clarear (verbo) �e liberar toda a dor f��sia e emo�~ao dolorosa da vida de um indiv��duo ou, omono aso da Dian�etia Pol��tia, de uma soiedade. O resultado disto produzir�a uma persistênia nasquatro dinâmias, uma apaidade anal��tia �otima para o indiv��duo e, om isso, toda a reorda�~ao.O Clear tem a experiênia da sua vida inteira �a disposi�~ao e tem toda a sua apaidade mental eimagina�~ao inerentes livres para us�a-la. A sua vitalidade e sa�ude f��sia melhoraram maradamente etodas as doen�as psiossom�atias desapareeram e n~ao voltar~ao. Tem uma resistênia maior �a doen�areal. �E adapt�avel e apaz de mudar o seu ambiente. Ele n~ao �e \ajustado"; ele �e dinâmio. Os seuspadr~oes �etios e morais s~ao elevados, a sua apaidade de prourar e experimentar prazer �e grande.A sua personalidade eleva-se e ele �e riador e onstrutivo. Ainda n~ao se sabe qual �e a longevidade quese aresenta a uma vida no proesso de lareamento, mas onsiderando o reequil��brio autom�atiodo sistema end�orino, a menor inidênia de aidentes e a melhoria do tom f��sio geral, om ertezaque ela aumentar�a.Um Liberado �e um indiv��duo que foi liberado das di�uldades mentais e f��sias e da emo�~aodolorosa, atuais ou rônias. O valor de um Liberado, quando omparado om um Clear, poder�an~ao pareer muito grande a primeira vista. Mas quando se ompreende que um Liberado geralmenteexede o normal1 ontemporâneo em termos de estabilidade mental, pode-se ver que a ondi�~ao temde fato um grande valor.Como padr~ao de ompara�~ao, um Clear est�a para o normal ontemporâneo omo o normal ontem-porâneo est�a para um aso instituional ontemporâneo. A margem �e ampla e seria dif��il exager�a-la.Um Clear, por exemplo, tem reorda�~ao ompleta de tudo o que alguma vez lhe aonteeu ou dequalquer oisa que tenha estudado. Por exemplo, ele faz em dez ou quinze segundos os �alulos men-tais, omo os de xadrez, que um normal faria em meia hora. Ele n~ao pensa \voalmente", mas simespontaneamente. N~ao h�a iruitos demônio na sua mente, exeto aqueles que ele poderia divertir-seem riar - e voltar a desfazer - para tratar das diferentes abordagens �a vida. Ele �e inteiramente auto-determinado. E a sua imagina�~ao riadora �e elevada. Ele pode fazer um estudo r�apido de qualqueroisa dentro da sua apaidade inteletual, que �e inerente, e esse estudo para ele seria o equivalentea um ano ou dois de forma�~ao quando ele era \normal". O seu vigor, persistênia e tenaidade em1\Normal" �e um termo de psiologia que denota o indiv��duo normal - quer dizer, uma pessoa mediana. O QI e oomportamento de um \normal" seria uma m�edia da popula�~ao atual. N~ao h�a nada de desej�avel em ser um \normal",pois ele �e seriamente aberrado. 131



rela�~ao �a vida s~ao muito maiores do que algu�em alguma vez julgou poss��vel.A obje�~ao de que �e perigoso riar demasiados Clears numa soiedade �e irreetida. O Clear �eraional. Os atos que prejudiam uma soiedade s~ao irraionais. Que um punhado de Clears pro-vavelmente poderia ontrolar qualquer n�umero de \normais" est�a dentro dos limites da raz~ao, masque um Clear os ontrolaria em detrimento deles �e absurdo. Quanto mais Clears uma soiedadepossu��sse, mais possibilidade essa soiedade teria de prosperar. N~ao foi omprovado por observa�~aoient���a que um Clear tenha falta de ambi�~ao, pois a urva de ambi�~ao deresente segue a urva deraionalidade deresente; e os que têm sido Clareados têm provado a quest~ao, ao reativarem todasas suas apaidades para alan�ar objetivos que desejaram em tempos [passados℄, mas que, quando\normais", j�a tinham ome�ado a onsiderar inating��veis. O fato de um Clear estar, em erto grau,separado do \normal" �e atribu��vel ao abismo que existe entre as suas respetivas apaidades mentais,pois ele hega a solu�~oes e onlus~oes antes de o \normal" ter ome�ado a formar uma id�eia do quedeve onluir. Isto n~ao torna um Clear intoler�avel para o \normal", pois o Clear n~ao tem nenhumadessas atitudes de superioridade que s~ao, na realidade, um produto dos engramas. Este �e um olharr�apido ao estado de ser Clear. Mas o estado n~ao pode ser desrito; ele tem de ser experimentadopara ser apreiado.Um Liberado �e uma quantidade um tanto vari�avel. Qualquer indiv��duo bem adiantado no aminhopara Clear �e um Liberado. N~ao h�a ompara�~ao entre um Clear e qualquer oisa que o ser humanoantes areditasse que era poss��vel obter, e n~ao h�a ompara�~ao entre a a�~ao de lareamento e qualquerterapia at�e agora pratida. S�o no aso do Liberado �e que h�a uma base de ompara�~ao entre Dian�etiae as terapias anteriores, omo a \psian�alise" ou qualquer outra. Pode-se produzir um Liberado empouas semanas. A ondi�~ao resultante ser�a pelo menos equivalente �a que se segue a dois anos depsian�alise, om a diferen�a de que o Liberado tem uma garantia de resultados permanentes e apsian�alise jamais deu qualquer garantia de suesso. Um Liberado n~ao reai em algum padr~ao quetenha sido aliviado.Estes s~ao os dois objetivos do auditor de Dian�etia: Clear e Liberado. No momento em queesrevo, n~ao se sabe qual �e o tempo m�edio neess�ario para fazer o insano do maniômio subir parao n��vel neur�otio: isto tem sido feito em duas horas, tem sido feito em dez horas e em alguns asosisto tem requerido duzentas horas.2O auditor de Dian�etia deve determinar anteipadamente, em qualquer aso, se deseja tentarobter um Liberado ou um Clear. Pode onseguir uma oisa ou a outra om qualquer pessoa quen~ao seja organiamente insana (om por�~oes do �erebro em falta ou auterizadas que provoaminsanidade, prinipalmente gen�etia ou iatrogênia e relativamente rara, exeto nos maniômios).Mas ele deve fazer uma estimativa do n�umero de horas que pode investir em qualquer pessoa, regulara sua inten�~ao de aordo om isso e anuni�a-la ao seu paiente. Os dois objetivos s~ao ligeiramentediferentes. Num Liberado, n~ao se tenta entrar em fases do aso que poder~ao oasionar ou queoasionar~ao uma neessidade de trabalho prolongado e d�a-se aten�~ao �a loaliza�~ao e libera�~ao dearga emoional. Num Clear, o auditor d�a a sua aten�~ao �a loaliza�~ao do engrama b�asio-b�asio, �adesarga de emo�~ao e de todo o bano de engramas.H�a um tereiro objetivo que poderia ser onsiderado um grau inferior de Liberado. Trata-se de umaAjuda. Esta pode ser feita ap�os o ferimento, ou na doen�a que se segue ao ferimento ou na doen�a quealgu�em aaba de sofrer, om o �m de promover uma reupera�~ao mais r�apida: para ajudar o orpo areabilitar-se ap�os um ferimento ou doen�a. Esta �e uma terapia espeializada que provavelmente vir�aa ser uma pr�atia muito omum, mas que �e de benef��io prim�ario para o m�edio que, om ela, podesalvar vidas e aelerar a ura ao aliviar o engrama dessa doen�a ou ferimento espe���o, removendo2Este volume dirige-se ao tratamento da pessoa normal ou ao paiente neur�otio que n~ao seja su�ientementeviolento para ser internado. Contudo, om inteligênia e imagina�~ao, estas mesmas t�enias podem ser apliadas omêxito a qualquer estado mental ou doen�a f��sia. Dian�etia Instituional �e, primariamente, a redu�~ao de uma insanidadepara uma neurose; as t�enias s~ao semelhantes �as desritas aqui, mas inlinam-se mais para medidas her�oias.132



assim, as v�arias onep�~oes engrâmias que a progress~ao do ferimento restimula. Qualquer auditorde Dian�etia pode pratiar isto. A Ajuda tem mais ou menos o mesmo n��vel de utilidade que ummilagre da ura pela f�e, que funionasse todas as vezes.�E dif��il fazer estimativas do tempo neess�ario para o aso om uma exatid~ao superior a 50 porento, e o paiente deve ompreender que o tempo na terapia �e vari�avel. Isto depende, at�e erto ponto,da apaidade do auditor, do n�umero de engramas insuspeitados que nuna antes foram reativadose da quantidade de restimula�~ao a que o paiente est�a sujeito durante a terapia. Por onseguinte, oauditor n~ao deve ser otimista ao estimar o tempo, mas deve fazer o seu paiente ompreender que sepode gastar mais ou menos tempo na terapia.Qualquer pessoa que seja inteligente, possuidora de uma persistênia mediana e que esteja dispostaa ler metiulosamente este livro, deve ser apaz de se tornar um auditor de Dian�etia. Quando tiverClareado dois ou três asos, ela ter�a aprendido muito mais e ompreendido muito mais do que o queest�a ontido neste livro, pois n~ao h�a nada que desenvolva mais a ompreens~ao de uma m�aquina do quelidar om esta enquanto trabalha. Este �e o livro de instru�~oes, a m�aquina em ausa est�a dispon��velonde quer que haja humanos. Contrariamente �a supersti�~ao sobre a mente, �e quase imposs��veldani�ar permanentemente o meanismo. Pode-se fazer isso om um eletrohoque, om um bisturiou om um piador de gelo, mas �e quase imposs��vel fazê-lo om a terapia de Dian�etia.
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Cap��tulo 3O Papel do AuditorO prop�osito da terapia e o seu �unio alvo �e a remo�~ao do onte�udo do bano de engramas reativo.Num Liberado, a maior parte da tens~ao emoional �e apagada deste bano. Num Clear, todo oonte�udo �e removido.1A aplia�~ao de uma iênia �e uma arte. Isto �e verdade para qualquer iênia. A e��aia da suaaplia�~ao depende da ompreens~ao, per��ia e apaidade de quem a aplia. O qu��mio tem umaiênia da qu��mia, mas a pro�ss~ao de ser um qu��mio �e uma arte. O engenheiro poder�a ter atr�as desi a preis~ao de todas as iênias f��sias e, no entanto, a pr�atia da engenharia �e uma arte.Depois de ompreendidos os axiomas b�asios de uma iênia, pode-se estabeleer ertas regras deproedimento. Aima dessas regras de proedimento est~ao a ompreens~ao, a per��ia e a apaidadeneess�arias �a aplia�~ao.Dian�etia �e extremamente simples. Isto n~ao quer dizer que os asos n~ao possam ser extremamenteompliados. Para tratar de um aso de ada tipo neste livro, seriam neess�arios dois mil milh~oes deasos e isto s�o abrangeria a popula�~ao atual, pois ada humano �e muito diferente de todos os outroshumanos. A sua personalidade inerente �e diferente. O seu omp�osito de experiênias �e diferente. Eas suas dinâmias têm for�as diferentes. A �unia onstante �e o meanismo do bano de engramasreativo e somente esse �e que n~ao varia. O onte�udo desse bano difere de humano para humano,tanto em quantidade omo em intensidade, mas o meanismo de opera�~ao do bano e, portanto,os meanismos b�asios de Dian�etia s~ao onstantes de humano para humano - foram onstantes emtodas as �epoas e ser~ao onstantes em todas as �epoas futuras, at�e que o ser humano evolua paraoutro tipo de organismo.O alvo �e o engrama. Esse tamb�em �e o alvo da mente anal��tia e das dinâmias do paienteenquanto ele tenta viver a sua vida. Este �e o alvo da mente anal��tia do auditor e das suas dinâmias.Enquadrado e bombardeado deste modo, o bano abre m~ao do seu dep�osito de engramas.Isto deve ser extremamente laro para qualquer auditor: assim que ele relaxe a sua posi�~ao deauditor e esque�a o alvo, ele aumula omplia�~oes que onsumir~ao o seu tempo. No momento emque ometer o erro de pensar que a pessoa, a mente anal��tia ou as dinâmias do paiente est~ao aresistir, a tentar parar a terapia ou a desistir, o auditor ometeu o erro fundamental e b�asio napr�atia de Dian�etia. Quase tudo o que orre mal pode ser rastreado a esse erro. Nuna se podedizer om demasiada ênfase que a mente anal��tia e as dinâmias do paiente nuna, nuna, nunaresistem ao auditor. O auditor n~ao est�a ali para ser resistido. Ele n~ao est�a interessado na resistêniade oisa alguma, exeto dos engramas do paiente (e �as vezes dos seus pr�oprios).O auditor n~ao est�a ali omo o initador ou onselheiro do paiente. N~ao est�a ali para ser intimidado1Na realidade, o onte�udo do bano de engramas �e transferido, e n~ao removido, pois �e rearquivado sob o t��tulo deexperiênia nos banos padr~ao. Contudo, o material paree desapareer na terapia porque a terapia se dirige ao banode engramas e n~ao aos banos padr~ao. 135



pelos engramas do paiente ou para ser assustado pelos seus aspetos. Est�a ali para auditar e apenaspara auditar. Se ele aha que deve fazer-se soberbo om o paiente, ent~ao o melhor �e mudar-seda adeira para o div~a, pois ele tem um aso de autoritarismo que ome�a a despontar. Usa-se apalavra auditor, n~ao \operador" ou \terapeuta", porque este �e um esfor�o ooperativo entre auditore paiente, e a lei da a�nidade est�a em a�~ao.O paiente n~ao onsegue ver as suas pr�oprias aberra�~oes. Esta �e um das raz~oes por que o auditorest�a presente. O paiente preisa de ser amparado para enfrentar as in�ognitas da sua vida. Esta �eoutra raz~ao por que o auditor est�a presente. O paiente n~ao se atreveria a dirigir ao mundo que seintroduziu dentro dele e virar as ostas ao mundo que est�a exterior a ele, a menos que tenha umasentinela. Esta �e outra raz~ao por que o auditor est�a presente.O trabalho do auditor �e salvaguardar a pessoa do paiente durante a terapia, omputar as raz~oespor que a mente do paiente n~ao onsegue alan�ar o interior do bano de engramas, fortaleer aoragem do paiente e apanhar esses engramas.Neste momento, est�a em a�~ao um aso de a�nidade tripla. Eu estou em a�nidade om o auditor:estou a dizer-lhe tudo o que foi desoberto e que est�a a ser usado em Dian�etia e quero que eletenha êxito. O auditor est�a em a�nidade om o paiente: ele quer que o paiente ataque engramas.O paiente est�a em a�nidade om o auditor porque, om um m��nimo de trabalho, esse paientevai melhorar e om a persistênia proporionada pelo auditor, mais a sua pr�opria persistênia, eletornar-se-�a um Liberado ou um Clear. H�a ainda mais a�nidades em a�~ao, uma vasta rede delas. Este�e um esfor�o ooperativo.O alvo �e o bano de engramas, n~ao o paiente. Se o paiente pragueja, geme, hora e implora, issos~ao engramas a falar. Depois de algum tempo, os engramas que o fazem praguejar, gemer, horar eimplorar ser~ao desarregados e rearquivados. O paiente, qualquer que seja o seu estado, sabe muitobem que a a�~ao tomada �e neess�aria. Se o auditor �e t~ao pouo raional que onfunde essas pragasou gemidos om uma oisa dirigida ontra ele pessoalmente, ser�a melhor esse auditor troar de lugarom o paiente e submeter-se �a terapia.A �unia oisa que resiste �e o engrama! Quando est�a a ser restimulado, este olide om o analisadordo paiente, tende a reduzir o poder anal��tio e o paiente exibe uma dramatiza�~ao modi�ada.Qualquer auditor que tenha duas �elulas erebrais que fa�am lique, nuna orrer�a o menor perigo nasm~aos do pr�e-liberado ou do prelear2. Se o auditor quer usar hipnotismo e tentar perorrer engramasreentes e �siamente dolorosos tais omo opera�~oes, quando os mais antigos est~ao dispon��veis, elepoder�a dar por si a ser alvejado. Mas ent~ao ele fez uma oisa muito errada. Se o auditor, subitamente,se torna supermoralista e ome�a a dar serm~oes ao paiente, ele poder�a meter-se em omplia�~oes.Mas, mais uma vez, ele fez uma oisa muito errada. Se o auditor fala brusa e rispidamente om opaiente, ele poder�a vir a ser alvejado. Mas, mais uma vez, foi ometido um erro fundamental.O alvo �e o bano de engramas. O trabalho do auditor �e ataar o bano de engramas do prelear.O trabalho do prelear �e ataar esse bano. Ataar o prelear �e permitir que o seu bano de engramasataque o prelear.Sabemos que h�a ino m�etodos de lidar om um engrama. Quatro deles s~ao errados. Suumbira um engrama �e apatia, ignorar um engrama �e negligênia, mas evitar ou fugir de um engrama �eovardia. Ataar, e somente ataar, resolve o problema. O dever do auditor �e assegurar que o prelearontinua a ataar engramas, n~ao o auditor ou o mundo exterior. Se o auditor ataa o prelear, isso�e uma p�essima pontaria e uma l�ogia muito med��ore.A melhor maneira de ataar o bano de engramas �e, primariamente, desarregando a sua argaemoional, onde quer que esta possa ser ontatada. Depois disso, a melhor maneira de o ataar �e2Os termos pr�e-liberado e prelear s~ao usados para designar um indiv��duo que iniiou ou que est�a a ser submetido�a terapia de Dian�etia. O termo prelear �e usado mais omummente. A palavra paiente �e menos desritiva porqueimplia doen�a, mas �e usada indistintamente. 136



desobrindo aquilo que o prelear, em rêverie, aha que aonteeria om ele se �asse bom, se �assemelhor, se desobrisse, et. E depois �e sempre da maior importânia ontatar, de qualquer modoposs��vel, o momento prim�ario de dor ou inonsiênia na vida do paiente. Este �e o b�asio-b�asio.Uma vez que um auditor tenha o b�asio-b�asio, o aso resolver-se-�a rapidamente. Se a mente reativado prelear est�a a suprimir o b�asio-b�asio, ent~ao o auditor deve desarregar mais emo�~ao reativa,desobrir a omputa�~ao que agora est�a a atuar e tentar novamente. Ele aabar�a por hegar aob�asio-b�asio. Isto �e importante. E �e s�o isto que �e importante em um prelear.No pr�e-liberado (paiente que est�a a trabalhar somente para ser Liberado), a tarefa �e desarregaremo�~ao e tantos engramas antigos quantos se apresentem om failidade. A redu�~ao de loks poder�aser inlu��da no pr�e-liberado, mas s�o se deve toar nos loks quando estes onduzem ao b�asio-b�asioem um prelear.Existem três n��veis de ura. O primeiro �e realizar o trabalho e�ientemente. O segundo �e tornaro paiente onfort�avel. Abaixo desse est�a a ompaix~ao. Em suma, se n~ao puder fazer nada por umhumano om uma oluna partida, pode torn�a-lo onfort�avel. Se nem sequer pode torn�a-lo onfort�avel,pode ompadeer-se dele.O segundo e o tereiro dos esal~oes aima s~ao inteiramente injusti�ados em Dian�etia. O trabalhopode ser feito e�ientemente. Tornar o paiente onfort�avel �e uma perda de tempo. Demonstrarompaix~ao por ele poder�a enredar todo o aso, pois os seus piores engramas ser~ao engramas deompaix~ao e a ompaix~ao poder�a restimul�a-los a sair do seu lugar. O auditor que se p~oe a dar\palmadinhas nas m~aos", por mais que isto pare�a estar indiado, est�a a perder tempo e a atrasaro aso. Uma rudeza indevida n~ao �e indiada. Uma atitude amig�avel, alegre e otimista uidar�a detudo. Um prelear �as vezes preisa de um sorriso. Mas ele j�a reebeu mais \palmadinhas nas m~aos"do que o analisador foi apaz de omputar. A sua doen�a psiossom�atia rônia ontêm ompaix~aono seu engrama.A oisa seguinte que o auditor deve saber e seguir �e o C�odigo do Auditor3. Isto poder�a pareeruma oisa extra��da de Quando a Cavalaria Estava em Flor ou dos Treze Rituais para BeatitudeCelestial e Nirvana, mas se n~ao for empregado pelo auditor nos seus paientes, o auditor ter�a algumtrabalho bastante �arduo �a sua frente. Este �odigo n~ao �e para o onforto do prelear; �e exlusivamentepara a prote�~ao do auditor.O C�odigo do Auditor nuna deve ser violado. A pr�atia em Dian�etia tem demonstrado que s�o aviola�~ao do C�odigo do Auditor pode interromper asos.O auditor deve ser ortês no tratamento de todos os prelears.O auditor deve ser bondoso, n~ao se permitindo nenhuma rueldade para om o prelear,nem edendo a qualquer desejo de punir.O auditor deve estar silenioso durante a terapia, n~ao deve falar mais do que os pontosesseniais de Dian�etia, durante uma sess~ao real.O auditor deve ser digno de on�an�a, umprindo a sua palavra quando dada, mantendo osenontros marados e os seus ompromissos de trabalho e nuna se omprometendo om nadaque ele tenha a m��nima raz~ao para rer que n~ao pode umprir.O auditor deve ser orajoso, nuna edendo terreno ou infringindo os prin��pios fundamentaisda terapia porque um prelear aha que ele deve fazê-lo.O auditor deve ser paiente no seu trabalho, nuna se mostrando inquieto nem irritado omo prelear, independentemente do que o prelear esteja a fazer ou a dizer.O auditor deve ser metiuloso, nuna permitindo que o seu plano de trabalho seja inuen-iado ou que uma arga seja evitada.3�E interessante que o C�odigo do Auditor desreve, exeto na sua �ultima l�ausula, o padr~ao de onduta de so-brevivênia do ser humano. Um Clear funiona mais ou menos automatiamente om base neste �odigo. Dian�etia�e paralela ao pensamento, porquanto segue as leis naturais do pensamento. O que funiona em Dian�etia tamb�emfuniona na vida. 137



O auditor deve ser persistente, nuna desistindo at�e que ele tenha onseguido resultados.O auditor deve ser reservado, nuna dando ao paiente qualquer informa�~ao sobre o seuaso, inluindo avalia�~oes de dados ou estimativas adiionais do tempo em terapia.H�a v�arias ondi�~oes que se seguem quando qualquer uma das oisas aima menionadas �e violada.Todas as viola�~oes atrasam a terapia e oasionam mais trabalho para o auditor. Todas as viola�~oesresultam em preju��zo do auditor.Por exemplo, no �ultimo ponto, n~ao faz parte do trabalho do auditor informar o prelear sobrenada. Assim que ele ome�a a fazer isso, o prelear liga prontamente o auditor no iruito omo afonte de informa�~ao e, assim, evita os engramas.O auditor observar�a em progresso as emo�~oes humanas mais violentas e perturbadoras. Ele poder�aser levado a ompadeer-se. Mas se o �zer, ele falhou em notar uma oisa e retardou a terapia: sempreque uma emo�~ao se manifesta, esta �e uma emo�~ao que em breve passar�a �a hist�oria. Por mais voltasque o prelear possa dar, por mais que ele se mova ou se retor�a, o auditor tem de manter, de ummodo �rme na sua mente, o fato de que ada gemido ou volta �e mais um passo na dire�~ao do objetivo.Porquê assustar-se ou desperdi�ar ompaix~ao om uma oisa que, depois de ser reontada algumasvezes, deixar�a um prelear mais feliz?Se quando um prelear ome�a a tremer, o auditor se assusta e omete o maior dos erros ao dizer:\Vem para tempo presente!", ele pode estar erto de que o prelear ter�a um par de dias maus e queda pr�oxima vez que o auditor quiser entrar naquele engrama, este estar�a bloqueado.Se um auditor assumir o estado de esp��rito de que pode sentar-se e assobiar, enquanto Roma ardeperante os seus olhos e se estiver preparado para se rir disso, ent~ao far�a um trabalho exelente. Asoisas que ele observa, independentemente do que pareem, independentemente de omo soam, s~aoganhos s�olidos. �E o paiente almo e bem omportado que tem pouos ganhos. Isto n~ao quer dizerque o auditor s�o tenta enontrar violênia, mas quer dizer que quando a obt�em, ele pode �ar feliz eontente, porque foi mais um engrama que perdeu a sua arga.A tarefa de auditar paree-se muito om a de um pastor onduzindo as suas ovelhas, os engramas,para dentro do urral do matadouro. O prelear n~ao est�a sob as ordens do auditor. Mas se o asoestiver a orrer bem, o prelear far�a aquilo que o auditor quiser om estes engramas, porque a menteanal��tia e as dinâmias do prelear querem ver esse trabalho levado a efeito. A mente sabe omo amente funiona.
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Cap��tulo 4Diagn�ostioUma das ontribui�~oes mais importantes de Dian�etia �e a resolu�~ao do problema do diagn�ostio noampo da aberra�~ao. At�e agora, houve um n�umero quase ilimitado de lassi�a�~oes. Al�em disso, n~aotem existido um standard �otimo. Quando se pesquisa no ampo dos textos psiqui�atrios, enontra-se uma vasta disordânia em lassi�a�~ao e relama�~oes ont��nuas de que a lassi�a�~ao �e muitoomplexa e aree de utilidade. Sem um objetivo �otimo de onduta ou estado mental e sem o onhei-mento da ausa da aberra�~ao, s�o era poss��vel ter at�alogos de desri�~oes, e estes eram t~ao ompliadose ontradit�orios que se tornava quase imposs��vel atribuir, om preis~ao, qualquer lassi�a�~ao a umpsi�otio ou neur�otio que levasse a uma ompreens~ao do seu aso. A prinipal de�iênia dessesistema de lassi�a�~ao era que a lassi�a�~ao n~ao onduzia a uma ura, pois n~ao havia nenhum tra-tamento standard e n~ao havia nenhum estado �otimo que indiasse quando o tratamento terminava.E omo n~ao havia nenhuma ura para a aberra�~ao ou doen�a psiossom�atia, n~ao podia haver umalassi�a�~ao que indiasse qual era a dire�~ao que deveria ser tomada ou o que se poderia esperaruniformemente de um aso.Isto n~ao �e om erteza uma r��tia aos esfor�os do passado, mas �e uma fonte de al��vio saberque a lassi�a�~ao da aberra�~ao �e desneess�aria por proessos t~ao ompliados omo os que têmsido usados e que a ataloga�~ao das doen�as psiossom�atias, embora neess�aria para o m�edio, n~aotem importânia para o auditor. Na evolu�~ao da iênia de Dian�etia, houve v�arios est�agios delassi�a�~ao, at�e que �nalmente �ou laro que o r�otulo de uma ondi�~ao patol�ogia devia ser apenasaquilo que o auditor teve de superar para onseguir a ura. Este sistema, tal omo foi desenvolvidoagora atrav�es da pr�atia, permite ao auditor \diagnostiar" sem qualquer outro onheimento al�emdo ontido neste apitulo e da sua pr�opria experiênia futura.O n�umero de aberra�~oes poss��veis �e o n�umero de ombina�~oes de palavras poss��veis numa l��ngua,tal omo elas est~ao ontidas nos engramas. Por outras palavras, se um psi�otio pensa que �e Deus,ele tem um engrama que diz que ele �e Deus. Se est�a preoupado om veneno no guisado, ele tem umengrama que lhe diz que poder�a ter veneno no guisado. Se est�a erto de que poder�a ser despedido doemprego a qualquer momento, muito embora seja ompetente e popular, ele tem um engrama quelhe diz que est�a prestes a ser despedido. Se ele aha que �e feio, ele tem um engrama aera de serfeio. Se tem medo de obras ou gatos, ele tem engramas que lhe dizem para temer obras e gatos. Seele est�a erto de que tem de omprar tudo o que vê, apesar do seu rendimento, ele tem um engramaque lhe diz para omprar tudo o que vê. E onsiderando o fato de que qualquer pessoa que n~ao sejaLiberada ou Clareada tem mais de duzentos ou trezentos engramas e omo estes engramas ontêmuma variedade onsider�avel de linguagem, e omo ele poder�a esolher uma de ino maneiras de lidarom qualquer um desses engramas, o problema da aberra�~ao n~ao �e importante para o auditor, exetoquando torna a terapia mais lenta.A maior parte das pessoas aberradas falam, em grande medida, a partir dos seus engramas. N~aoimporta qual possa ser o fraseado rônio da indiv��duo, o seu fraseado de raiva, o seu fraseado de139



apatia, a sua atitude geral na vida, esse fraseado, quando se afasta mesmo que minimamente daraionalidade ompleta, est�a ontido em engramas. O humano que \n~ao onsegue ter a erteza", que\n~ao sabe" e que �e �eptio a respeito de tudo est�a a falar a partir de engramas. O humano que tema erteza de que \isto n~ao pode ser verdade", de que \isto n~ao �e poss��vel", de que \a Autoridade temde ser onsultada", est�a a falar a partir de engramas. A mulher que tem tanta erteza de que preisade um div�orio ou de que o marido vai assassin�a-la uma noite destas, est�a a falar a partir dos seuspr�oprios engramas ou dos engramas dele. O humano que entra e diz que tem uma grande dor noestômago, que se sente \tal omo se um �o de obre de 2,5 mm2 de se�~ao estivesse a atravess�a-lo",muito possivelmente foi atravessado por um �o de obre de 2,5 mm2 de se�~ao durante uma tentativade aborto ou algu�em disse isso quando ele estava a sentir dor. O humano que diz que isto \tem deser ortado para fora" est�a a falar diretamente a partir de um engrama de alguma opera�~ao deleou da sua m~ae ou de uma tentativa de aborto. O humano que \tem de se livrar disso" tamb�emest�a, possivelmente, a falar a partir de um engrama de tentativa de aborto. O humano que \n~aopode livrar-se disso" poder�a estar a falar a partir da mesma fonte, mas noutra valênia. Em suma,as pessoas, espeialmente quando est~ao a falar sobre Dian�etia e engramas, falam om onversaengrâmia em jorros onstantes. Normalmente, elas n~ao têm onsiênia de que est~ao a dizer oisasque s~ao dramatiza�~oes menores dos seus engramas e julgam ter hegado a essas onlus~oes por elaspr�oprias ou julgam que pensam essas oisas. A suposi�~ao e a explia�~ao s~ao apenas pensamentojusti�ativo: o analisador a desempenhar o seu dever de garantir que o organismo tem raz~ao, pormais tolamente que este esteja a agir.O auditor pode ter a erteza, sobretudo quando est�a a falar sobre Dian�etia, de que ele vai ouvirbastante onte�udo engrâmio omo resposta; pois a disuss~ao da mente reativa geralmente oorre nalinguagem que esta pr�opria ontêm.Reorde-se que a mente reativa s�o pode pensar om base nesta equa�~ao, A=A=A, em que os trêsA's poder~ao ser, respetivamente, um avalo, uma praga e o verbo \uspir". Cuspir �e igual a avalos�e igual a praga. A mente reativa �e um Sim~ao Simpl�orio muito zeloso, a pisar uidadosamente emada tarte. Assim, quando se diz a um humano que ele tem de apagar o onte�udo do bano reativo,ele poder�a dizer que, se o �zesse, iria om erteza perder toda a sua ambi�~ao. Pode ter a erteza - eisto omprova-se em terapia om grande failidade e deixa alguns prelears bastante envergonhados- que o seu prelear tem um engrama que poder�a ser mais ou menos assim:(Golpe ou panada, pr�e-natal)Pai: Diabos, Inês, tu tens de livrar-te desse maldito bebê. Se tu n~ao o �zeres, morreremosde fome. N~ao ganho o su�iente para isso.M~ae: N~ao, n~ao, n~ao posso livrar-me dele, n~ao posso, n~ao posso, n~ao posso! Juro queuidarei dele. Trabalharei omo uma esrava para o sustentar. Por favor, n~ao me fa�as livrardele. Se o �zesse, morreria. Fiaria loua! Perderia todas as minhas esperan�as. Perderia todoo meu interesse na vida. Perderia a minha ambi�~ao. Por favor, deixa-me �ar om ele!Esse �e um engrama bastante omum e um aberrado pode ser bastante sinero, \raional" e s�erioquando defende a sua onlus~ao de que aabou de \pensar" na \omputa�~ao" de que se ele \se livrardele" �ar�a louo, perder�a a ambi�~ao e poder�a at�e morrer!Na altura em que se esreve esta obra, a maioria dos engramas que ser~ao enontrados nos adultosvêm dos primeiros 25 anos do s�eulo XX. Esse foi o per��odo de: \Ah, Jak Dalton, �nalmente tenho-te nas minhas m~aos!" Foi o per��odo de Sangue e Areia e de Theda Bara. Foi o per��odo do u��squede ontrabando e do sufr�agio feminino. Abrangeu os dias da \juventude ardente" e de \Os IanquesVêm A��", e peda�os dessa vida olorida estar~ao a exigir a�~ao nos banos de engramas. Os auditoresde Dian�etia obtiveram trehos inteiros da Grande Pe�a O �Ebrio a partir de engramas pr�e-natais,n~ao omo uma quantidade de \lamehie" om piada, mas omo um esfor�o sinero e apaixonado daMam~a para reformar o Pap�a. Superdrama, Melodrama. E n~ao apenas isso, mas tamb�em trag�edia.140



A ressaa da D�eada Alegre de 1890, quando a \mulher de neg�oios" tinha apenas ome�ado a ser\livre" e Carrie Nation estava a salvar o mundo �a usta dos taberneiros, ser�a moeda orrente nosengramas enontrados nos adultos de hoje. Os lihês e os absurdos de ontem tornam-se, muitotragiamente, nos omandos engrâmios de hoje. Por exemplo, desobriu-se que um jovem muito,muito taiturno, tinha omo motivo entral da sua mente reativa as hist�orias hesita�~oes de Hamletsobre se devia \ser ou n~ao ser, eis a quest~ao". A Mam~a (que era aquilo a que os auditores dadosa express~oes oloquiais hamam uma \desparafusada") obteve-o por ont�agio de um pai ator, ujofraasso em ser um Barrymore levou-o a beber e espanar a mulher; e este jovem passava horassentado em apatia taiturna pensando na vida. Para lassi�ar a sua psiose n~ao era preiso maisdo que hamar-lhe um \jovem ap�atio".A maior parte do onte�udo engrâmio �e apenas lihês, lugares-omuns e rises emoionais daMam~a ou Pap�a. Mas o auditor ter�a os seus momentos. E quando de repente tomar onheimentodestas oisas, o prelear ter�a as suas gargalhadas.Por outras palavras, a aberra�~ao pode ser qualquer ombina�~ao de palavras ontidas em umengrama. Assim, lassi�ar por aberra�~ao n~ao �e apenas totalmente imposs��vel, tamb�em �e omple-tamente desneess�ario. Depois de um auditor ter perorrido um aso, ele ser�a muito mais apaz deapreiar isto.Quanto �as doen�as psiossom�atias, omo est~ao lassi�adas em um ap��tulo anterior, essastamb�em dependem de ombina�~oes aidentais ou intenionais de palavras e de toda a variedadeposs��vel de ferimentos e de uido e resimento desequilibrados. Est�a muito bem que se hame\tendinite" a uma dor obsura, mas o que �e mais prov�avel e exato �e que se trate de uma quedaou ferimento antes do nasimento. A asma vem om bastante regularidade do nasimento, assimomo a onjuntivite e a sinusite, mas quando estas podem oorrer no nasimento h�a, geralmente,anteedentes pr�e-natais. Assim sendo, pode-se dizer que o lugar onde um homem ou uma mulhertem dores tem poua importânia para o auditor, exeto para usar a doen�a rônia do paiente paraloalizar a adeia de engramas de ompaix~ao, e tudo o que o auditor preisa de saber sobre aqueladoen�a �e que alguma �area do orpo do paiente lhe d�oi. Para o auditor, isso �e o su�iente para odiagn�ostio psiossom�atio.Aontee que o grau de aberra�~ao e o grau de doen�a psiossom�atia n~ao s~ao os fatores reguladoresque determinam quanto tempo um aso poder�a levar. Um paiente poder�a ser um lun�atio furiosoe, ontudo, s�o preisar de em horas para ser levado a Clear. Outro poder�a ser uma pessoa \bemequilibrada" e moderadamente bem-suedida e, ainda assim, demorar quinhentas horas para serlevado a Clear. Deste modo, tomando em onsidera�~ao que o grau de aberra�~ao e doen�a tem pouainuênia naquilo que interessa ao auditor (a terapia), fazer uma lassi�a�~ao por meio destas �eapenas um desperd��io de tempo.Por�em, h�a oisas que di�ultam o trabalho do auditor, omo por exemplo, um homem que temuma doen�a ard��aa grave, impedindo que se trabalhe muito om ele, e oisas omo um paienteque tem uma preoupa�~ao onstante, omo manifesta�~ao da sua vida normal, mas essas oisas s~aoraras e, mais uma vez, têm poua inuênia na lassi�a�~ao de um aso.A regra no diagn�ostio �e que qualquer oisa que o indiv��duo ofere�a ao auditor, omo uma rea�~aoprejudiial �a terapia, �e engrâmio e provar�a sê-lo no proesso. Qualquer oisa que impe�a o trabalhodo auditor �e idêntio aquilo que est�a a impedir o pensamento e a vida do paiente. Considere-o daseguinte forma: o auditor �e uma mente anal��tia (a sua pr�opria) onfrontada om uma mente reativa(a do prelear). A terapia �e um proesso de raio��nio. Qualquer oisa que perturbe o paientetamb�em perturbar�a o auditor; qualquer oisa que perturbe o auditor tamb�em tem perturbado amente anal��tia do paiente. O paiente n~ao �e uma mente anal��tia ompleta. De vez em quando, oauditor ter�a um paiente que n~ao faz nada sen~ao rogar-lhe pragas, mas quando hega a hora marada,ali est�a o paiente, ansioso por ontinuar a terapia. Ou o auditor poder�a enontrar uma paiente quelhe diz omo todo o proedimento �e in�util e omo ela odeia ser trabalhada, mas se ele lhe dissesse:141



\Est�a bem, vamos parar o trabalho", ela entraria imediatamente em del��nio. A mente anal��tiado paiente quer fazer a mesma oisa que o auditor est�a a tentar fazer: lutar para penetrar nobano reativo. Por isso, o auditor, quando enontra oposi�~ao, teoria adversa sobre Dian�etia, r��tiapessoal, et., n~ao est�a a ouvir dados anal��tios, mas sim engramas reativos. E ele deve prosseguiralmamente, seguro nesse onheimento. Porque as dinâmias do paiente, todas as que puderemser onentradas na terapia, ajudar~ao o auditor enquanto ele for um aliado ontra a mente reativado prelear, ao inv�es de um r��tio ou ataante da mente anal��tia do prelear.Este �e um exemplo:(Em rêverie - �area b�asia pr�e-natal)Prelear: (areditando que se refere a Dian�etia) N~ao sei. N~ao sei. Simplesmente n~aoonsigo lembrar-me. N~ao vai dar erto. Sei que n~ao vai dar erto.Auditor: (T�enia de Repeti�~ao, desrita mais adiante) Repassa isso. Diz: \N~ao vai darerto".Prelear: \N~ao vai dar erto. N~ao vai dar erto. N~ao vai dar erto . . . et., et". Ai, o meuestômago est�a a doer! \N~ao vai dar erto. N~ao vai dar erto. N~ao vai dar erto . . . " (riso deal��vio) �E a minha m~ae. A falar sozinha.Auditor: Muito bem, vamos apanhar o engrama todo. Come�a do prin��pio.Prelear: (itando reorda�~ao om som�atios [dores℄) \N~ao sei omo se faz isto. Simples-mente n~ao onsigo lembrar-me do que a Beatriz me disse. Simplesmente n~ao onsigo lembrar-medisso. Oh! Estou t~ao desanimada. Assim n~ao vai dar erto. Simplesmente n~ao vai dar erto.Queria lembrar-me do que a Beatriz me disse, mas n~ao onsigo lembrar-me. Oh! Quem me dera. . . " Eh, o que �e que ela tem aqui dentro? Ah! Maldita, isto est�a a ome�ar a arder! E umairriga�~ao. Eh! Deixa-me sair daqui! Traz-me para tempo presente! Isto realmente arde!Auditor: Volta ao in��io do inidente e passa atrav�es dele. Reolhe quaisquer dados adii-onais que onsigas enontrar.Prelear: Repete o engrama, enontrando todas as frases anteriores e algumas novas, maisalguns sons. Reonta mais quatro vezes, \reexperimentando" tudo. Come�a a boejar; quaseadormee (\inonsiênia" a soltar-se), reanima-se e repete o engrama mais duas vezes. Ent~ao,ome�a a rir-se deste. O som�atio desapareeu. De repente, o engrama \desapareeu". (Estefoi rearquivado e ele n~ao onsegue desobri-lo novamente. Ele est�a muito satisfeito.)Auditor: Vai para o pr�oximo momento mais antigo de dor ou desonforto.Prelear: Uh. Mmmmm. N~ao onsigo l�a entrar. Eh, n~ao onsigo entrar l�a dentro! Estoua falar s�erio. Gostava de saber onde . . .Auditor: Repete a frase: \N~ao onsigo entrar l�a dentro".Prelear: \N~ao onsigo entrar l�a dentro. N~ao onsigo . . . " Tenho uma sensa�~ao esquisitanas minhas pernas. Sinto uma dor aguda. Eh, que diabo est�a ela a fazer? Ah! Desgra�ada!Meu Deus, gostava de lhe pôr as m~aos em ima pelo menos uma vez. S�o uma vez!Auditor: Come�a do in��io e reonta-o.Prelear: (Reonta o engrama v�arias vezes, boeja soltando \inonsiênia", ri de satisfa�~aoquando j�a n~ao onsegue enontrar o engrama. Sente-se melhor.) Oh! Bem, aho que ela teveas suas di�uldades.Auditor: (Evitando uidadosamente onordar que a Mam~a teve as suas di�uldades, vistoque isso faria dele um aliado da Mam~a.) Vai para o pr�oximo momento de dor ou desonforto.Prelear: (desonfort�avel) N~ao posso. N~ao me estou a mover na linha do tempo. Estoupreso. Oh, est�a bem. \Estou preso. Estou preso." N~ao. \Est�a presa. Desta vez �ou presa."N~ao. \Desta vez prendi-a." Ah! Desgra�ada! Isto �e as minhas di�uldades oron�arias. E isto!Esta �e a dor aguda que sinto!Auditor: Come�a do prin��pio do engrama e reonta-o, et.Como se pode ver neste exemplo, ada vez que o paiente em rêverie enontrava analitiamenteo engrama mais pr�oximo, o omando engrâmio impingia-se ao pr�oprio paiente, que o apresentavaao auditor omo uma opini~ao anal��tia. Um prelear em rêverie est�a muito perto do material b�asio142



que origina as suas aberra�~oes. Um aberrado ompletamente desperto poder�a estar a dar opini~oesaltamente omplexas, que defender�a at�e a morte omo sendo suas, mas que na realidade s~ao apenasas suas aberra�~oes a impingirem-se �a sua mente anal��tia. Os paientes ontinuar~ao a delarar quesabem que o auditor �e perigoso, que ele nuna devia ter ome�ado a dar-lhes terapia, et., e aindaassim ontinuar~ao a trabalhar bem e e�ientemente. Esta �e uma das raz~oes por que o C�odigo doAuditor �e t~ao importante: o paiente est�a t~ao ansioso por se aliviar dos seus engramas quanto sepoderia desejar, mas os engramas d~ao a impress~ao de estarem muito longe de ansiar por seremaliviados.Tamb�em se ver�a no exemplo aima que o auditor n~ao est�a a fazer qualquer sugest~ao positiva. Sea frase n~ao �e engrâmia, o paiente dir-lhe-�a isso muito rapidamente e om toda a lareza e, emboraesta frase ainda possa ser engrâmia, o auditor n~ao tem grande inuênia no prelear em rêverie, paraal�em de o ajudar a ataar engramas. Se o prelear ontradissesse qualquer uma das oisas aima, issoquer dizer que o engrama ontendo as palavras sugeridas n~ao est�a pronto para ser aliviado, sendoneess�aria uma par�afrase diferente.Logo, o diagn�ostio �e uma oisa que uida de si pr�opria no plano aberrativo e psiossom�atio. Oauditor poderia ter adivinhado - e guardado para si - que uma s�erie de tentativas de aborto estavaa surgir no exemplo aima, antes de entrar na �area. Ele poder�a ter adivinhado que a indeis~ao dopaiente vinha da m~ae dele. Contudo, o auditor n~ao omunia as suas suposi�~oes. Isto seria umasugest~ao e o paiente poderia agarrar-se a ela. Cabe ao prelear desobrir. Por exemplo, o auditorn~ao podia ter sabido onde estava, na linha do tempo, a \dor oron�aria" do prelear, nem a naturezado ferimento. Andar para tr�as e para a frente �a proura de uma dor espe���a seria apenas umaperda de tempo. Todas essas oisas eder~ao no deorrer da terapia. O �unio interesse nessas oisas�e saber se as aberra�~oes e as doen�as ir~ao ou n~ao desapareer, para nuna mais voltar. No �nal daterapia, elas ter~ao desapareido. No in��io, elas s~ao apenas omplia�~ao.O diagn�ostio da aberra�~ao e da doen�a psiossom�atia n~ao �e, ent~ao, uma parte essenial dodiagn�ostio de Dian�etia.O que nos interessa �e o funionamento meânio da mente. Essa �e a esfera do diagn�ostio. Quaiss~ao as meânias operativas da mente anal��tia?1. Perep�~ao: vis~ao, ouvido, t�atil e dor, et.2. Reorda�~ao: visio-or, tom-sônio1, t�atil, et.3. Imagina�~ao: visio-or, tom-sônio, t�atil, et.Estes s~ao os proessos meânios. O diagn�ostio lida primariamente om estes fatores e, om estesfatores, pode determinar a quantidade de tempo que um aso deveria levar, o grau de di�uldade doaso, et. E s�o preisamos de alguns destes fatores.Isto �e ainda mais simpli�ado em um �odigo:1. Perep�~ao: aima ou abaixo do �otimo.(a) Vis~ao.(b) Som.2. Reorda�~ao: abaixo do �otimo:1\Visio" quer dizer reorda�~ao visual em Dian�etia. \Sônio" signi�a reorda�~ao sonora. \Som�atio" signi�areorda�~ao de dor. Um paiente que pode ver, ouvir e sentir dor armazena essas oisas. Ao lembr�a-las, o \Eu"reorda-as omo visio, sônio e som�atio. 143



(a) Sônio.(b) Visio.3. Imagina�~ao: aima do �otimo:(a) Sônio.(b) Visio.Por outras palavras, quando examinamos um paiente antes de fazer dele um prelear (ao inii�a-lona terapia), estamos interessados em apenas três oisas: perep�~ao de mais ou de menos; muitopoua reorda�~ao, demasiada imagina�~ao.Por Perep�~ao, queremos dizer qu~ao bem ou mal ele pode ouvir, ver e sentir.Por Reorda�~ao, queremos saber se ele pode reordar por sônio (ouvido), visio (vista) e som�atio(sensa�~ao).Por Imagina�~ao, queremos saber se ele \reorda" exessivamente os sônios, visios ou som�atios.Vamos deixar isto extremamente laro: isto �e muito simples, n~ao �e omplexo e n~ao requer umgrande exame. Mas �e importante e determina o tempo de dura�~ao da terapia.N~ao h�a nada de errado om uma imagina�~ao ativa, ontanto que a pessoa saiba que est�a a imaginar.O tipo de imagina�~ao que nos interessa �e aquela que �e usada para \dub-in" inonsiente e somenteesse tipo. Uma imagina�~ao ativa que o paiente sabe ser imagina�~ao, �e algo extremamente valiosopara ele. Uma imagina�~ao que substitui a reorda�~ao ria transtornos s�erios na terapia.A egueira e a surdez \hist�erias" ou vis~ao ou ouvido ampli�ados s~ao �uteis no diagn�ostio. Aprimeira, a egueira \hist�eria", signi�a que o paiente tem medo de ver; a surdez \hist�eria"signi�a que ele tem medo de ouvir. Estas requerer~ao muita terapia. Do mesmo modo, a vis~aoampli�ada e o ouvido ampli�ado, embora n~ao sejam t~ao maus omo a egueira e a surdez, s~ao um��ndie do quanto um paiente est�a realmente amedrontado e, muitas vezes, s~ao um ��ndie direto doonte�udo pr�e-natal em termos de violênia.Se o paiente tem medo de ver om os seus olhos ou de ouvir om os seus ouvidos em tempopresente, pode estar erto de que existe muita oisa no seu passado para lhe meter medo, pois estasperep�~oes n~ao se \desligam" failmente.Se o paiente se sobressalta om sons e se assusta om vis~oes ou �e muito perturbado por estasoisas, pode-se dizer que as suas perep�~oes est~ao ampli�adas, o que signi�a que o bano reativoontêm muita oisa rotulada omo \morte".As reorda�~oes que nos interessam no diagn�ostio s~ao apenas aquelas que est~ao abaixo do n��vel�otimo. Quando est~ao aima do �otimo", elas s~ao de fato imagina�~ao que substituiu a reorda�~ao omodub-in. A reorda�~ao (abaixo do �otimo) e a imagina�~ao (aima do �otimo) formam de fato um grupo,mas mantemo-las separadas para efeitos de simpliidade e lareza.Se o paiente n~ao onsegue \ouvir" sons ou vozes em inidentes passados, ele n~ao tem sônio. Sen~ao \vê" enas de experiênias passadas om imagens oloridas em movimento, ele n~ao tem visio.Se o paiente ouve vozes que n~ao existiram ou vê enas que n~ao existiram e, ainda assim, sup~oeque essas vozes realmente falaram e que essas enas eram reais, temos \imagina�~ao aima do �otimo".Em Dian�etia, a reorda�~ao de som imagin�ario seria hipersônio; a reorda�~ao de vis~ao imagin�aria,hipervisio (hiper = aima de).Tomemos exemplos espe���os de ada uma destas três lasses e demonstremos omo elas setornam fundamentais na terapia, e omo a sua presen�a ou ausênia pode tornar um aso dif��il.144



Um paiente om um leve aso de surdez \hist�eria" �e algu�em que tem di�uldade em ouvir.A surdez pode ser orgânia, mas se o for, ela n~ao variar�a de vez em quando. Este paiente temalguma oisa que ele tem medo de ouvir. Ele p~oe o r�adio muito alto, faz as pessoas repetirem-seontinuamente e n~ao perebe partes da onversa. N~ao v�a ao maniômio para enontrar este graude surdez \hist�eria". H�a homens e mulheres que s~ao \histeriamente" surdos sem terem qualqueronheimento onsiente disso. Simplesmente \n~ao ouvem muito bem". Em Dian�etia, isto est�a aser hamado hipoaudi�~ao (hipo = abaixo de).O paiente que est�a sempre a perder alguma oisa que se enontra relativamente perto dele, que n~aovê postes de sinaliza�~ao, artazes de teatro e pessoas que est~ao laramente a vista, �e \histeriamente"ego at�e erto grau. Ele tem medo de que ir�a ver alguma oisa. Em Dian�etia, isto est�a a ser hamadohipovis~ao, visto que a palavra \hist�eria" �e muito inadequada e exessivamente dram�atia.Depois h�a o aso da perep�~ao aima do �otimo. Isto n~ao �e neessariamente imagina�~ao, mas podehegar ao ponto de se ver e ouvir oisas que nem sequer est~ao presentes, o que por aaso �e umainsanidade omum. Estamos interessados em um grau menos dram�atio de opera�~ao normal.Por exemplo, uma jovem que vê alguma oisa ou pensa que vê alguma oisa, mas sabe que n~aoest�a a vê-la e �a muito espantada, que salta de medo quando algu�em entra sileniosamente numasala e que habitualmente se assusta muito, est�a a sofrer de vis~ao ampli�ada. Ela tem medo deenontrar alguma oisa, mas em vez de estar ega para esta oisa, ela est�a demasiado atenta. Isto �ehipervis~ao.Uma pessoa que se assusta muito om ru��dos, om sons em geral, om ertas vozes, que �a omdor de abe�a ou se irrita quando as pessoas �a sua volta s~ao \barulhentas" ou quando a porta bateou quando h�a barulhos de pratos, �e uma v��tima de ouvido ampli�ado. Ela ouve os sons muito maisaltos do que realmente s~ao. Isto �e hiperaudi�~ao.A qualidade real do que vê e ouve n~ao preisa de ser boa. Os �org~aos da vista e do ouvido podemestar em m�as ondi�~oes. O �unio fato importante �e o \nervosismo" aera da reep�~ao.Isto estabelee as duas perep�~oes que nos interessam em Dian�etia. Quando o auditor fala omas pessoas �a sua volta e obt�em as suas rea�~oes ao que vêem e ouvem, ele enontrar�a uma grandevariedade na qualidade das respostas.A reorda�~ao �e o que tem uma importânia mais direta para a terapia, pois n~ao se trata de umsintoma, mas sim de uma ferramenta real de trabalho. H�a muitas maneiras de usar a reorda�~ao.O Clear tem uma reorda�~ao n��tida e exata para ada um dos sentidos. Pouos aberrados a têm.O auditor n~ao est�a interessado noutros sentidos al�em da vista e do ouvido, porque os outros ser~aotratados no deurso normal da terapia. Mas se ele tem um paiente sem sônio, uidado! Se temum paiente sem sônio nem visio, que esteja atento! Esta �e a personalidade multivalente, o esqui-zofrênio, o paran�oio da psiquiatria, om sintomas que n~ao s~ao su�ientemente agudos para quesejam lassi�ados assim na vida normal. Isto n~ao quer dizer, digo enfatiamente que isto n~ao querdizer, que as pessoas sem reorda�~ao de vis~ao e som sejam insanas, mas implia um aso aima dam�edia e signi�a que o aso tomar�a algum tempo. Isto n~ao quer dizer que o aso seja \inur�avel",pois nada pode estar mais longe da verdade, mas tais asos �as vezes levam quinhentas horas. Istosigni�a simplesmente que um aso assim n~ao �e nenhum passeio pelo parque. Existe algum dramal�a atr�as na mente reativa que diz: \N~ao vejas! N~ao ou�as!" Alguns dos engramas nesse aso exigemuma reorda�~ao reduzida ou a ausênia de reorda�~ao. Os �org~aos da vista e do ouvido poder~ao serextremamente ampli�ados na sua reep�~ao. Isto n~ao quer dizer que alguma oisa preisa de estarmal na maneira omo essa pessoa perepiona ondas sonoras ou luminosas e as registra. Mas querdizer que depois de as ter registrado, ela n~ao pode retir�a-las failmente do bano padr~ao, porqueo bano de engramas reativo instalou iruitos (iruitos demônio de olus~ao) para impedi-la de seinformar sobre o seu passado. �E natural que haja graus maiores ou menores de reorda�~ao.O teste �e simples. Diga ao paiente, totalmente desperto, que volte ao momento em que estava a145



entrar na sala. Pergunte-lhe o que estava a ser dito. Se ele pode \ouvi-lo", totalmente desperto, eletem reorda�~ao sônia. O auditor sabe muito bem o que foi dito, pois se pretende usar este teste,ele diz um determinado onjunto de palavras e nota quais s~ao os sons reais presentes. Assim, se opaiente pertene �a ategoria seguinte, o dub-in, o auditor �ar�a iente disso.O teste de reorda�~ao de vis~ao �e igualmente simples. Mostre ao paiente um livro om umailustra�~ao. Passado algum tempo, pe�a-lhe que \volte atr�as", enquanto est�a totalmente desperto, eolhe para esse livro \na sua mente" e veri�que se ele o pode ver. Se ele n~ao pode, isto �e hipovisio.Outros testes semelhantes a estes estabeleer~ao laramente se o nosso paiente �e ou n~ao ego ousurdo em reorda�~ao, ou se ele pertene ao grupo seguinte.A imagina�~ao demasiado ativa que faz entusiastiamente dub-in da vis~ao e do som para o paiente,sem o seu onheimento, �e uma oisa que �e de�nitivamente um empeilho a terapia r�apida. Exis-tem muitos iruitos demônio que enredam o pensamento, mas estes demônios de dub-in espe���ossigni�am que o auditor vai obter uma quantidade terr��vel daquilo a que os auditores hamam olo-quialmente \lixo"2. Existe, enquanto eles ontinuam a usar alguma da terminologia indubitavelmenteembara�osa que ontinua a surgir neste ampo, a despeito de tudo o que se possa fazer quanto a isso,algo em a�~ao na mente que �e uma \f�abria de mentiras"3.O paiente, a quem se pediu que reontasse a onversa que teve quando entrou pela porta, atrav�esde \ouvi-la" novamente, poder�a ome�ar on�antemente a apresentar todo o tipo de disursos ques~ao uma par�afrase ompleta ou totalmente �t��ios. Quando se lhe pede que fale da imagem e dap�agina que lhe foi mostrada, ele \ver�a" nitidamente muito mais do que l�a estava ou ver�a uma oisainteiramente diferente. Se ele tiver d�uvidas aera disso, esse �e um bom sinal. Se ele tiver a erteza,uidado, pois trata-se de um iruito demônio a fazer dub-in sem o seu onheimento anal��tio, e oauditor ter�a de ouvir mais inidentes que nuna aonteeram do que ele poderia atalogar, e ter�a dedestrinhar e esolher ontinuamente o seu aminho atrav�es desse \lixo", para levar o seu prelear aum ponto em que os dados sejam ��aveis. (E n~ao se trata de lassi�ar algo omo \lixo" devido �a suaimprobabilidade - a verdade �e sempre mais estranha do que a ��~ao. Isto �e uma quest~ao de tentarreduzir engramas que n~ao est~ao presentes ou ontornar engramas que est~ao presentes, e assim pordiante, numa grande salgalhada.)O prelear �otimo seria aquele que tivesse uma resposta mediana aos ru��dos e vistas, que tivessesônio e visio preisos e que pudesse imaginar, e saber que estava a imaginar, em or-visio e tom-sônio. Compreenda laramente que este indiv��duo poder�a ter aberra�~oes que o fazem subir todasas hamin�es da idade, beber tudo at�e �a �ultima pinga em todos os bares todas as noites (ou pelomenos tentar), espanar a mulher, afogar os �lhos e supor que ele �e um p�assaro jub-jub. Quantoa psiossom�atios, ele poder�a ter artrite, problemas de ves��ula biliar, dermatite, enxaqueas e p�eshatos. Ou poder�a ter aquela aberra�~ao muito mais horr��vel: o orgulho de ser vulgar e \ajustado".Ainda assim, ele �e um aso relativamente f�ail de Clarear.No aso que tem o sônio e o visio desligado, sem dub-in, estamos a lidar om engramas quedesligaram alguns dos meanismos prim�arios de funionamento da mente. O auditor ter�a de batalhardurante horas e horas, a tentar ontatar engramas, quando o paiente n~ao os pode ouvir ou ver. Umaso que tem meramente a reorda�~ao sônia desligada ainda signi�a que o auditor ter�a de trabalharmuito mais do que em um aso mediano. Este aso est�a muito, muito longe de ser imposs��vel deresolver. A id�eia aqui n~ao �e afugentar quem queira fazer qualquer tentativa em um aso desses.Mas este aso s�o ser�a resolvido ap�os muito esfor�o persistente. Tal pessoa poder�a, aparentemente,ser muito bem-suedida. Ela poder�a ser extremamente inteligente. Poder�a ter pouas ou nenhumasdoen�as psiossom�atias. Ainda assim, veri�ar-se-�a que ela tem um bano de engramas abarrotado,2Ao lixo hamou-se teniamente delus~ao na obra �los�o�a de Dian�etia, mas o termo �e demasiado �aspero e r��tio,pois quem �e que n~ao tem alguma id�eia errônea de um inidente passado?3F�abria de mentiras �e, teniamente, uma frase ontida em um engrama que exige que se digam mentiras. Eraoriginalmente hamada um fabriador. 146



podendo qualquer parte deste entrar em restimula�~ao a qualquer momento e esmag�a-la. Contudo,este tipo de aso normalmente est�a muito preoupado e ansioso a respeito de muitas oisas, e essapreoupa�~ao e ansiedade poder~ao aresentar um pouo mais de tempo �a folha de trabalho.No aso da pessoa que tem dub-in e que o ignora, a quem os iruitos est~ao a entregar reorda�~aoalterada, temos um aso que �e muito prov�avel que venha a ser muito demorado e a exigir umtratamento h�abil. Porque existe uma f�abria de mentiras algures naquele bano de engramas. Esteaso poder�a ser a personi�a�~ao da veraidade na sua vida di�aria. Mas quando ome�a a enfrentaros seus engramas, estes têm um onte�udo que o faz entregar material que n~ao est�a l�a.Ent~ao, de maneira n��tida e lara, sem qualquer ressalva ou ondi�~ao adiional, este �e o diagn�ostiode Dian�etia: a aberra�~ao �e o onte�udo engrâmio; a doen�a psiossom�atia �e o ferimento antigo.As perep�~oes de vis~ao e som, reorda�~ao abaixo do �otimo, imagina�~ao aima do �otimo regulam adura�~ao do aso.Se o auditor quiser ser metiuloso, ele pode situar, mental e �siamente, a posi�~ao geral doindiv��duo na Esala de Tom. A mulher que �e lenta e ap�atia est�a, naturalmente, mais ou menosno Tom 0.5, na parte da Zona 0 da esala dinâmia apresentada anteriormente neste livro. Se ohomem �e irado ou hostil, o auditor pode mar�a-lo omo 1.5 ou algures dentro da Zona 1 da esalade sobrevivênia. Estas mara�~oes apliar-se-iam ao tom m�edio prov�avel do agregado de engramasna mente reativa. Isto �e interessante, porque signi�a que uma pessoa na Zona 0 tem muito maisprobabilidade de estar doente e �e um aso ligeiramente mais dif��il do que uma pessoa na Zona 1. Eomo a terapia eleva o tom para a Zona 4, o 1.5 est�a mais perto do objetivo.�E dif��il alular o tempo em terapia. Como dissemos antes, ela tem diversas vari�aveis, tais omoa per��ia do auditor, os elementos restimulativos no ambiente do paiente e o simples volume deengramas.Aonselha-se o auditor, no seu primeiro aso, a prourar algum membro da fam��lia ou um amigoque esteja o mais pr�oximo poss��vel do prelear �otimo, o que quer dizer, uma pessoa om reorda�~aode visio e sônio e om perep�~oes medianas. Ao larear este aso, ele ir�a aprender, em primeiram~ao, muito sobre aquilo que se pode esperar nos banos de engramas de qualquer mente, e ver�alaramente omo os engramas se omportam. Se o pr�oprio auditor pertene a uma das ategoriasmais dif��eis e ele pretende trabalhar om algu�em que perten�a a uma dessas ategorias, isso n~aooferee grande di�uldade. Qualquer dos asos pode ser Liberado em um ent�esimo do tempo dequalquer t�enia de ura mental anterior, e eles podem ser Clareados, se for apliado um m��nimo deper��ia, em quinhentas horas de trabalho por ada aso. Mas se os dois asos s~ao partiularmentedif��eis, seria onveniente que ada um enontrasse e Clareasse um prelear pr�oximo do �otimo, antesde trabalharem um om o outro. Deste modo, ada um deles ser�a um operador ompetente quandoabordar os asos mais dif��eis.Isso �e quanto ao diagn�ostio. As outras perep�~oes, reorda�~oes e imagina�~oes s~ao interessantes,mas n~ao s~ao vitais para a medi�~ao do tempo no aso. O QI, a menos que esteja no n��vel do d�ebilmental, n~ao �e um fator importante. E mesmo ent~ao, o QI de qualquer paiente sobe omo um fogueteao ser lareado e sobe durante todo o tempo de trabalho.H�a insanidades orgânias. As psioses iatrogênias (ausadas por m�edios) s~ao equ��voas emDian�etia, pois parte da maquinaria poder�a ter sido destru��da. No entanto, em muitas psiosesorgânias, um aso pode ser melhorado por Dian�etia, mesmo que n~ao se possa atingir um n��vel�otimo. E portanto, tudo o que um auditor pode fazer �e tentar. At�e agora, as insanidades ausadaspor partes ausentes do sistema nervoso n~ao foram extensivamente investigadas pelos auditores. A�nalidade de Dian�etia n~ao �e ressusitar ad�averes; a ênfase prinipal tem sido a produ�~ao de umamente �otima na pessoa normal ou meramente neur�otia. Dian�etia pode ser, est�a a ser e ser�a usadade outras maneiras. Mas por haver tantas pessoas potenialmente valiosas, que podem ser tornadasaltamente valiosas para elas pr�oprias e para a soiedade, tem-se dado ênfase �as aberra�~oes inorgânias147



e �as doen�as psiossom�atias orgânias. Casos que foram submetidos a lobotomia pr�e-frontal (queorta uma se�~ao da mente anal��tia), a topetomia (que remove peda�os do �erebro, tal omo umdesaro�ador de ma�~as desaro�a ma�~as), a leuotomia transorbital (que, enquanto o paiente est�a aser submetido a eletrohoques, en�a um piador de gelo omum em ada olho e atinge o analisador,para o desfazer em peda�os) e a \terapia" de eletrohoques (que queima o �erebro om 110 volts),bem omo o hoque de insulina e outros tratamentos, s~ao onsiderados equ��voos em Dian�etia.H�a insanidades orgânias omuns, tais omo a paresia, mas mesmo assim, a maioria destas podebene�iar om Dian�etia.
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Cap��tulo 5O Retorno, o Arquivista e a Linha doTempoExiste um m�etodo de \pensar" que o ser humano ignorava possuir.Se quiser uma ilustra�~ao deste, pergunte a uma rian�a se ela gostaria de andar de tren�o, namem�oria. Ela tentar�a lembrar-se da �ultima vez que andou no seu tren�o. Franzir�a o sobrolho etalvez enrugue a testa. Agora diga-lhe que volte �a �ultima vez que andou de tren�o. Persuadida, elaapresentar�a uma experiênia ompleta e, a menos que seja seriamente aberrada, poder�a falar-lhesobre a neve que lhe esorregava pela gola e assim por diante. Ela est�a mesmo l�a, andando de tren�o,nadando ou fazendo aquilo que voê tiver esolhido.O ser humano, quando pensava nisto, se alguma vez pensou, deve tê-lo onfundido om imagina�~ao.Mas n~ao �e imagina�~ao. Qualquer pessoa, a menos que esteja muito severamente aberrada, pode ser\enviada para tr�as", ompletamente desperta, a uma experiênia do passado. Nos testes iniiais,deve-se usar experiênias que n~ao sejam muito antigas e experiênias que sejam agrad�aveis.Isto n~ao �e mem�oria omo meio da pessoa \se lembrar de algo". Isto �e retornar. Lembrar �e umproesso muito mais ompliado do que retornar. A raz~ao por que as pessoas andam por a�� a tentarlembrar-se de algum dado espe���o ou omplexo, quando podem retornar, �e um mist�erio, quandose onsidera objetos perdidos, oisas lidas, onversas tidas e assim por diante. Claro que lembrartem um papel muito de�nido e �e um proesso autom�atio que d�a ao \Eu" onlus~oes e dados emum uxo ininterrupto. Mas quando se deseja uma informa�~ao muito exata e espe���a, ou quandose busa um prazer passado para o ontemplar, o retorno �e muito mais adequado.O hipnotizador, om muitos berliques e berloques, voltas de m~ao e por a�� fora, tem uma oisa a queele hama \regress~ao". Esta �e uma oisa muito ompliada e requer que a pessoa esteja hipnotizada.�E verdade que a regress~ao tem valor para a pesquisa, porque atrav�es da hipnose, esta evita olus~oesque, noutras irunstânias, n~ao s~ao f�aeis de ontornar. E a regress~ao prestou um bom servi�o aDian�etia quando o autor estava a veri�ar os seus dados sobre banos de mem�oria. Mas �e evidenteque n~ao tinha oorrido a ningu�em que a regress~ao �e um uso arti�ial de um proesso natural.N~ao h�a d�uvida que algumas pessoas usam o retorno para alguma parte do seu trabalho mental.E essas pessoas provavelmente pensam que \toda a gente" faz o mesmo, o que est�a longe de serverdade. Mas mesmo essas pessoas que retornam naturalmente, raras vezes ompreendem que este �eum proesso distinto, muito diferente do lembrar.As pessoas tamb�em revivem sem estarem hipnotizadas ou drogadas; isto �e mais raro. Se umapessoa se p~oe a ontemplar uma gl�oria passada, por algum tempo, ome�ar�a a revivê-la, em vez desimplesmente retornar.Em Dian�etia, temos tido muito a ver om \espetros". O espetro de grada�~oes �e um meanismo149



muito melhor para a �loso�a do que o \pêndulo" de Arist�oteles, que osilava de um extremo parao outro. N�os temos o espetro das dinâmias. N�os hamamos-lhes as quatro dinâmias, atrav�esdas quais se expressa o omando SOBREVIVER! As quatro s~ao na realidade um grande n�umero degrada�~oes, ome�ando nas �elulas do \Eu", passando pelo \Eu", pela fam��lia e �lhos, pelo lube,idade e estado, pela na�~ao, ra�a e hemisf�erio e, �nalmente, toda a Humanidade. Isso �e um espetro:grada�~oes de algo que na realidade s~ao a mesma oisa, mas que têm um ampo ou alane ada vezmais vasto.De uma forma muito pareida om o espetro de SOBREVIVER, temos em a�~ao um espetrode mem�oria. Primeiro, h�a a mem�oria no seu sentido mais exato de tempo presente. Depois, h�aa mem�oria do passado. Depois, h�a mais mem�oria do passado. E assim, entramos numa parte doespetro que tem sido ignorada: parte do \Eu" retorna ao passado, depois uma parte maior do \Eu"retorna ao passado (neste ponto temos o retorno) e �nalmente, no extremo, todo o \Eu" est�a l�a atr�asno passado. Primeiro est�a a lembran�a. Esta �e a que est�a mais distante dos dados exatos (exeto emum Clear). Depois, est�a o retorno, no qual parte do \Eu" est�a realmente no passado e os registrospareem ser perep�~oes que ele est�a de fato a experimentar. Depois, h�a o reviver, em que o indiv��duonaquele momento est�a t~ao ompletamente no passado que, se o assustassem enquanto est�a a reordaruma experiênia infantil, ele reagiria tal omo teria reagido quando era um bebê.H�a muitas no�~oes aberradas, nesta soiedade atual, sobre os males de se viver no passado. Estasresultam, em parte, de uma relutânia que as pessoas aberradas têm em enfrentar e ompreender oontem.Uma das fontes prim�arias da \m�a mem�oria" �e a m~ae. Foi t~ao frequente a m~ae �ar su�ientementetomada de pânio perante a id�eia de o �lho se lembrar do que ela lhe fez, que paree ter surgidouma aberra�~ao que abrange toda a Humanidade. O aso t��pio da tentativa de aborto tem quasesempre uma infânia e uma meninie repletas da Mam~a a assegurar-lhe que ele n~ao pode lembrar-sede nada de quando ele era um bebe. Ela n~ao quer que ele se lembre do quanto ela foi h�abil, aindaque malsuedida, nas suas tentativas om v�arios instrumentos. Possivelmente, a pr�opria mem�oriapr�e-natal seria uma simples mem�oria omum, que toda a ra�a poderia reordar totalmente, se estaonsiênia pesada na m~ae n~ao tivesse andado por a�� durante todos estes milênios. No deurso normaldo seu trabalho, o auditor ver-se-�a muito atarefado om a Mam~a a gritar obje�~oes quanto ao seu �lhoou �lha, j�a residos, entrarem em terapia, por ausa do que eles poder~ao desobrir. H�a auditoresque j�a viram a Mam~a ter um esgotamento nervoso ompleto, perante a id�eia de o seu �lho se lembrarde inidentes pr�e-natais. A prop�osito, nem tudo isto se deve a tentativas de aborto. Muitas vezes,a M~ae teve mais alguns homens al�em do Pap�a, de que o Pap�a nuna soube, e a Mam~a muitas vezesprefere ondenar o seu �lho �a doen�a, �a insanidade ou simplesmente �a infeliidade, em vez de deixarque ele siga o seu urso omo prelear, muito embora a m~ae, delaradamente, n~ao tem qualquerlembran�a de algum mal que tenha aonteido �a rian�a. Quando a pr�opria M~ae reebe terapia, elanormalmente oferee a verdade de livre e espontânea vontade. Esta �e a fonte de porque �e que a boamem�oria �e desenorajada numa soiedade e porque �e que a mem�oria infantil e pr�e-natal �e ignorada,j�a para n~ao falar da apaidade de retornar e reviver.O sistema de ��ndie do bano padr~ao �e uma oisa maravilhosa de ontemplar. Est�a tudo ali,arquivado por assunto, arquivado por tempo e arquivado por onlus~oes. Todas as perep�~oes est~aopresentes.Com o sistema de arquivo por tempo, temos aquilo que em Dian�etia se hama uma linha do tempo.Voltar atr�as, ao longo dessa linha, om parte do \Eu" �e retornar. Esta linha est�a de�nitivamentepresente, tanto para os dados onsientes omo para os \inonsientes". A linha do tempo tem umenorme interesse para o auditor.A mente �e um omputador bem onstru��do e tem v�arios servi�os. Os auditores, afastando-se
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do latim e da omplexidade, hamam arquivista1 �a fonte de um desses servi�os. Este nome n~ao �emuito digni�ante e �e ertamente antropom�or�o. N~ao existe nenhum homenzinho ou mulherzinhade viseira verde. Mas a a�~ao que oorre �e muito pareida om a que aonteeria, se tal entidaderealmente residisse dentro da mente.O arquivista �e o monitor do bano. \Ele" monitoriza o bano de engramas reativo e os banospadr~ao. Quando o auditor, ou o \Eu", lhe pede um dado, ele entregar�a o dado ao auditor atrav�esdo \Eu". Ele �e ligeiramente idiota quando lida om o bano de engramas reativo, um ont�agio damente reativa, e �as vezes entregar�a frases om troadilhos e sonhos maluos, quando devia estar aentregar dados s�erios.Se o auditor pedir ao prelear a �ultima vez que ele viu um �lme, o arquivista entregar�a o �lme,a data em que este foi visto, a idade e o estado f��sio da pessoa, todos os per�eptios, o enredo do�lme, o estado do tempo - em suma, entregar�a tudo o que estava presente e ligado ao �lme.Na vida omum, o arquivista fornee mem�oria ao \Eu", a um ritmo r�apido. Uma boa mem�oriaobt�em os seus dados em fra�~oes de segundo. Se o arquivista tem de fazer a mem�oria ontornar v�ariasolus~oes reativas, os dados poder~ao levar minutos ou dias a hegar.Se tiv�essemos uma grande m�aquina de omputa�~ao do modelo mais moderno, esta teria um \banode mem�oria" de art~oes perfurados ou algo pareido, e preisaria de ter um dispositivo seletor ealimentador para entregar os dados que a m�aquina quer. O �erebro tem um dispositivo destes - n~aopoderia operar sem ele. Trata-se do monitor do bano, o arquivista.Lembre-se dessas duas partes da mente, a linha do tempo e o arquivista, e lembre-se deste mea-nismo do retorno. Estas s~ao as três oisas que usamos om os banos reativo e padr~ao, na rêverie deDian�etia.O arquivista �e um sujeito muito prest�avel. Se tem tido di�uldades em hegar ao \Eu", ontor-nando olus~oes e iruitos reativos em geral, ele �e partiularmente prest�avel. Ele oopera om oauditor.Poder-se-ia onsiderar o sistema monitor om base nas unidades de aten�~ao, em que se poderiasupor que um humano teria mil. Assim, o \Eu" de um Clear teria �a sua disposi�~ao mil unidadesde aten�~ao poss��veis. No aberrado, provavelmente inquenta est~ao �a disposi�~ao do \Eu", quinhentasou seisentas foram absorvidas pelos engramas reativos, e as restantes est~ao a ser usadas de v�ariasmaneiras, al�em de omporem esse meanismo a que hamamos o monitor do bano, o arquivista.�E omo se o arquivista, em um aberrado, preferisse trabalhar om o auditor em vez de trabalharom o aberrado. Isto poder�a pareer um fato espantoso, mas �e um fato ient���o. Logo, o arquivistatrabalha melhor quando est�a a seleionar dados dos banos do prelear para os apresentar ao auditor.Este �e um aspeto da lei da a�nidade. O arquivista do \Eu" e o auditor s~ao uma equipe, e muitasvezes trabalham em estreita harmonia sem onsentimento su�iente, pelo menos que se note, doanalisador do prelear.O retorno �e efetuado om mais failidade no aberrado se o auditor dirigir-se ao arquivista, n~aoao paiente. Na realidade, isto pode ser feito om o paiente ompletamente desperto. O auditorpede-lhe informa�~ao, diz-lhe que volte a ela. O \Eu", de repente, est�a na posse de todo o arquivo.Alguma oisa dentro da mente trabalha, ent~ao, em estreita harmonia om o auditor e trabalha melhorpara o auditor do que para a pessoa em uja mente ele est�a. Isso �e o arquivista.O objetivo do auditor �e pegar naquilo que o arquivista oferee e impedir que o arquivista sejaesmagado por dados reativos. Logo que o arquivista entrega os dados, abe ao auditor assegurarque o prelear os repasse vezes su�ientes para os desarregar. O meanismo para se fazer isto �eextremamente simples. Para tornar as oisas mais f�aeis e impedir que o prelear seja distra��do, o1Teniamente, o nome do arquivista poderia ser \unidades monitoras do bano", mas a frase seria demasiadodesajeitada para usar. 151



auditor segue uma rotina em ada sess~ao, que p~oe o paiente na disposi�~ao de deixar o arquivistatrabalhar.O paiente senta-se numa adeira de bra�os onfort�avel ou deita-se em um div~a, numa sala sos-segada, onde as distra�~oes per�eptias sejam m��nimas. O auditor diz-lhe que olhe para o teto. Oauditor diz: \Quando eu ontar de um a sete, os teus olhos fehar-se-~ao". Ent~ao, o auditor onta deum a sete e ontinua a ontar, alma e agradavelmente, at�e que o paiente fehe os olhos. Na rêverie�otima, observar-se-�a um tremor das p�alpebras.Esta �e toda a rotina. Considere que esta �e mais um sinal de que os trabalhos est~ao a ome�ar e ummeio de onentrar o paiente nas suas pr�oprias preoupa�~oes e no auditor, do que qualquer outraoisa. Isto n~ao �e hipnotismo. �E extremamente diferente. Em primeiro lugar, o paiente sabe tudo oque est�a a aonteer �a sua volta. Ele n~ao est�a \adormeido" e pode sair disso a qualquer momentoque queira. Tem liberdade para se movimentar (mas normalmente o auditor n~ao lhe permite fumar,porque isso distrairia o paiente).O auditor assegura-se muito bem de que o paiente n~ao est�a hipnotizado ao dizer-lhe, antesde ome�ar a ontar: \Saber�as tudo o que aontee. Poder�as lembrar-te de tudo o que oorrer.Podes exerer o teu pr�oprio ontrole. Se n~ao gostares do que est�a a aonteer, podes sair dissoinstantaneamente. Agora, um, dois, três, quatro", et.Para ter uma erteza dupla, porque n~ao queremos qualquer hipnotismo, mesmo que seja aidental,o auditor instala um anelador. Este passo �e extremamente importante e n~ao deve ser omitido,mesmo quando tiver a erteza absoluta de que ele n~ao �e inueniado pelas suas palavras de modoalgum. O auditor poder�a, inadvertidamente, usar linguagem restimulativa que far�a key-in de umengrama. Ele poder�a, espeialmente quando �e novo em Dian�etia, usar algo omo um segurador ouum negador, dizendo ao prelear que \�que ali", quando ele est�a retornado na linha do tempo, oupior ainda, dizer-lhe que \esque�a isso", uma frase que pertene �a lasse de frases do meanismoesqueedor e que tem um efeito aberrativo extremamente severo, negando ompletamente os dadosao analisador. Para impedir que tais oisas aonte�am, o anelador �e vital. Este �e um ontratoom o paiente, em que qualquer oisa que o auditor diga n~ao ser�a literalmente interpretado, nemser�a usado de nenhum modo pelo paiente. O anelador �e instalado imediatamente depois de seter estabeleido a ondi�~ao de rêverie. O fraseado do anelador �e mais ou menos este: \No futuro,quando eu pronuniar a palavra anelado, tudo aquilo que eu te tenha dito, enquanto est�as numasess~ao de terapia, �ar�a anelado e n~ao ter�a qualquer for�a sobre ti. Qualquer sugest~ao que eu tetenha feito �ar�a sem efeito quando eu disser a palavra anelado. Compreendes?"A palavra anelado depois �e dita ao paiente, imediatamente antes de lhe ser permitido abrir osolhos, no �m da sess~ao. N~ao �e mais alargado do que isto. Usa-se apenas essa palavra.O anelador �e vital. Este impede a sugest~ao positiva aidental. O paiente poder�a ser suges-tion�avel ou at�e mesmo estar em um leve transe hipn�otio permanente (muitas pessoas passam avida toda em um transe assim). Um engrama �e na realidade uma sugest~ao hipn�otia. Poder-se-iadizer que o prop�osito da terapia �e despertar uma pessoa em todos os per��odos da sua vida em queela foi for�ada a �ar \inonsiente". Dian�etia desperta as pessoas. N~ao �e hipnotismo, que faz aspessoas adormeerem. A terapia de Dian�etia desperta-as. O hipnotismo p~oe-nas a dormir. Ser�aque �e poss��vel pedir uma maior diferen�a de polaridade? A terapia de Dian�etia remove engramas.O hipnotismo instala engramas. Al�em disso, Dian�etia �e uma iênia, um orpo de onheimentoorganizado. O hipnotismo �e um instrumento e uma arte e �e uma vari�avel t~ao aleat�oria que h�a muitoss�eulos que o ser humano deson�a dela omo uma oisa perigosa, muito embora a usasse.2Inevitavelmente, o auditor enontrar�a asos que air~ao em um sono hipn�otio, apesar de tudo oque ele possa fazer para impedi-lo. Tais asos têm engramas que os levam a fazer isto, tal omooutros asos têm engramas que os fazem �ar aordados. Ent~ao, o auditor n~ao meniona \dormir"2Uma diferen�a adiional �e que um paiente pode ser retornado sem ser preiso fazer qualquer ontagem.152



nem \aordar". Ele pega nos seus asos, onde quer que eles se enontrem no seu pr�oprio n��vel deinvers~ao, e trabalha-os a partir da��. Alguns paientes implorar~ao que os droguem ou ponham emtranse. Deixe-os implorar! No �nal, a rêverie resultar�a em um Clear; as drogas e o hipnotismoresultam em dependênia do auditor e muitos outros aspetos indesej�aveis. Um aso demora maisem transe amn�esio do que em rêverie. Os ganhos na rêverie s~ao ertos. O paiente �a ada vezmelhor. Quando se usa o transe amn�esio ou hipnotismo, em vez da rêverie, por mais que pare�aque os dados surgem om failidade, a grande maioria dos asos assim tratados experimenta pouoal��vio.O hipnotismo traz onsigo a transferênia, uma enorme responsabilidade do operador e outrosimpedimentos, os quais Dian�etia, na sua longa pr�atia, tem dispensado. O hipnotismo foi usadopara pesquisa e depois foi abandonado.Por onseguinte, instale o anelador em todas as vezes. Nuna deixe de o instalar em todasas sess~oes. O paiente poder�a estar a entrar em transe, uma oisa que n�os n~ao queremos, mas �euma oisa que nem sempre podemos evitar e nem sempre podemos detetar. Simplesmente instale oanelador no ome�o da sess~ao. Depois de ter trazido o paiente para tempo presente, use a palavraaneladora.Isto �e, ent~ao, um ensaio da rotina inteira:Auditor: Olha para o teto. Quando eu ontar de um a sete, os teus olhos fehar-se-~ao.Permaneer�as onsiente de tudo o que aontee. Poder�as lembrar-te de tudo o que aonteeraqui. Podes retirar-te de qualquer oisa em que entres, se n~ao gostares. Muito bem (lentae almamente): Um, dois, três, quatro, ino, seis, sete3. Um, dois, três, quatro, ino, seis,sete. Um, dois, três (Os olhos do paiente feham-se e as p�alpebras tremem.), quatro, ino,seis, sete. (O auditor pausa; instala o anelador.) Muito bem, voltemos atr�as ao teu quintoanivers�ario . . . (O trabalho prossegue at�e que o auditor tenha trabalhado o paiente o su�ientepara aquele per��odo.) . . . Vem para tempo presente. Est�as em tempo presente? (Sim.) (Usa apalavra aneladora.) Quando eu ontar de ino a um e estalar os dedos, sentir-te-�as desperto.Cino, quatro, três, dois, um. (Estalo dos dedos.)Como se pode ver neste exemplo, quando se terminou o trabalho do dia, o prelear, que poder�a terestado retornado no seu passado durante duas horas, tem de ser trazido de volta ao tempo presente esurpreendido om um estalo de dedos para restaurar a onsiênia da sua idade e ondi�~ao. �E vezes,ele �e inapaz de voltar ao presente om failidade - mas h�a um rem�edio r�apido para isto que ser�aabordado mais adiante - portanto, o auditor tem de se assegurar sempre de que o paiente sente queest�a realmente em tempo presente.Isto �e a rêverie. �E tudo o que �e preiso saber sobre as suas meânias reais. A experiêniamostrar-lhe-�a muita oisa. Mas estes s~ao os proessos b�asios:1. Assegure ao paiente que ele saber�a tudo o que aontee.2. Conte at�e ele fehar os olhos.3. Instale o anelador.4. Retorne-o a um per��odo no passado.5. Trabalhe om o arquivista para obter dados.6. Reduza todos os engramas ontatados, de modo que n~ao reste qualquer arga.7. Traga o paiente para tempo presente.3Se o paiente faz obje�~ao a n�umeros, use letras do alfabeto. �E poss��vel que tenha sido feita uma ontagem regressivaat�e �ar inonsiente, numa opera�~ao ir�urgia do passado, de modo que os n�umeros deixam-no nervoso.153



8. Assegure-se de que ele est�a em tempo presente.9. Dê-lhe a palavra aneladora.10. Restaure a plena onsiênia do seu meio irundante.A linha do tempo do paiente, no n��vel mais baixo de unidades de aten�~ao, est�a sempre emexelente ondi�~ao. Pode-se depender dela para se alan�ar qualquer data e hora da sua vida e todosos dados que esta ontem. Nos n��veis mais altos de onsiênia, esta linha do tempo poder�a pareerque est�a numa ondi�~ao muito m�a. Os iruitos engrâmios da mente reativa erguem-se entre essesn��veis mais baixos - diretamente de enontro aos banos - e os n��veis mais altos que ontêm o \Eu".Os n��veis mais baixos s�o ontêm um fantasma da for�a do \Eu" e pareem ser outro \Eu", em umaso de personalidade multivalente.Pode desenhar isto em um peda�o de papel e seria �util que o �zesse. Desenhe um retângulovertial omprido (os banos padr~ao) do lado esquerdo da p�agina. Desenhe meia d�uzia de ��rulosde enontro ao lado direito desse retângulo para representar o arquivista - as unidades monitoras dobano. Agora desenhe, mais ou menos no entro da folha, um retângulo grande. Pinte-o de preto.Esta �e a �area dos iruitos reativos dos engramas. Isto n~ao �e o bano reativo. �E o padr~ao de iruitosdo bano de engramas reativo que toma esta �area de empr�estimo ao analisador para fazer demônios,pensamento voal, et. Agora, �a direita da p�agina, desenhe um retângulo brano. Esta �e a por�~aodo analisador que �e a \onsiênia" e o \Eu".Toda a tarefa da terapia onsiste em apagar esse retângulo negro, os iruitos do bano de engramasreativo, para que desde o bano padr~ao, �a esquerda da folha, at�e �a por�~ao do analisador, �a direita dafolha, seja tudo analisador. N~ao se pode fazer isto om uma faa omo algumas pessoas têm pensado,avaliando a situa�~ao a partir dos seus pr�oprios engramas, pois aquela �area negra que voê desenhou�e tudo analisador inutilizado por engramas. E quando a terapia for terminada, toda essa �area estar�adispon��vel para pensar. Isto aumenta o QI em um grau bastante aentuado.Agora vamos supor que a parte de baixo do seu desenho �e a onep�~ao e que a parte de ima�e o tempo presente. A rota vertial para ima e para baixo �e, ent~ao, a linha do tempo. Nestegr�a�o, pode-se supor que o tempo presente simplesmente ontinua a aumentar, ada vez mais paraima e para ada vez mais longe da onep�~ao, na forma de uma nova onstru�~ao (uma analogia).Para o \Eu" obter dados dos banos padr~ao �a esquerda, o \Eu" ter�a de abrir aminho atrav�es desseretângulo negro, os iruitos da mente reativa. Em grande medida, o \Eu" onsegue obter dados �avolta dessa �area negra. Mas numa medida muito maior, n~ao onsegue obtê-los.Suponhamos agora que desenhamos uma linha vertial �a direita do desenho. Esta linha �e a\onsiênia". Considere que ela pode ser movida, ainda vertial, para a esquerda. �A medida que alinha passa para a esquerda, obtemos um \transe" ada vez mais profundo. �A medida que a linhapenetra na �area da mente reativa, isto torna-se um transe hipn�otio. Agora, �a medida que ela se moveainda mais para a esquerda, e para dentro dos ��rulos a que hamamos o \arquivista", isto torna-seo transe amn�esio do hipnotismo. Assim, onde quer que oloquemos esta linha, estabeleemos uma\profundidade de transe". Queremos trabalhar para a direita do bano reativo, o mais pr�oximoposs��vel do n��vel desperto, para podermos manter o \Eu" em ontato om o seu ambiente e impediro apareimento de dados indesejados que fa�am o paiente �ar roniamente desonfort�avel. Se opaiente desliza instantaneamente da direita para a esquerda, de modo que as unidades de aten�~ao,os ��rulos do pr�oprio arquivista estejam presentes, e faz isso assim que voê onta de um a sete, ele�e um sujeito hipn�otio. Quando despertar, ele poder�a n~ao estar onsiente do que aonteeu, pois o\Eu" estava fora de ontato. Trabalhe-o a��, pois ele ter�a sônio total, et., mas tenha muito, muitouidado em trabalh�a-lo bastante edo na sua �area pr�e-natal. Ele poder�a n~ao ser apaz de reordaro que aonteeu e um engrama tardio, que n~ao se reduzir�a se for toado, poder�a impor-se om todaa sua for�a ao \Eu" quando o paiente reupera a posse de si mesmo. Al�em disso, poder�a dar-lhe154



aidentalmente uma sugest~ao positiva. Trabalhe de preferênia om uma profundidade de transebastante �a direita do bano reativo.As arater��stias das unidades que rotulamos de \arquivista" s~ao semelhantes, em desejos, �as doindiv��duo b�asio quando ele �e Clareado. Assim, pode-se alan�ar a personalidade b�asia em qualquerpaiente, pois temos aqui uma amostra dela. Mas o auditor deve ontentar-se om saber que ela est�aali. �A medida que o Clareamento prossegue, ele vê-la-�a ada vez mais. O indiv��duo �e ele pr�oprio. Asua personalidade n~ao se altera, simplesmente se torna naquilo que ele sempre quis que ela fosse nosseus momentos �otimos.Pode-se onsiderar que as unidades que est~ao de enontro aos banos padr~ao s~ao o arquivista.Mas o arquivista pode penetrar em mais do que apenas o bano padr~ao. Ele tamb�em pode retirardados de todo o bano de engramas.A linha do tempo poder�a ter v�arios aspetos para o prelear. Na realidade, n~ao h�a ali nenhumalinha exeto o tempo e o tempo �e invis��vel: mas a onsiênia, o \Eu", pode retornar ao longo desta.A linha do tempo est�a sempre ali, estendida. Mas oorrem e voltam a oorrer ontinuamente id�eiasaberradas desta linha, no mesmo paiente. Esta poder�a �ar toda enrodilhada. Poder�a ser muitolonga. Poder�a ser que ele nem sequer onsiga entrar nela (aqui est�a o esquizofrênio - ele est�a forada sua linha do tempo). Mas ela est�a l�a. Esta �e o sistema de arquivo por tempo e o \Eu" pode serretornado ao longo do tempo pelo simples pedido de que ele o fa�a. Se n~ao o �zer, est�a preso nopresente ou em um engrama, o que �e f�ail de resolver. E assim por diante.Consideremos agora o bano de engramas. Este foi desenhado omo um retângulo negro no esbo�oaima. Vamos alterar isto um pouo e voltar a desenhar tudo, om os retângulos representados portriângulos, om todos os seus v�erties voltados para baixo e juntos, mas tudo o resto ser�a omoestava antes: os banos padr~ao, o analisador (onsiênia), e o \Eu". Este agora �e um modelo detrabalho, uma analogia, daquilo que o auditor est�a a tentar ontatar. �E omo se o pr�oprio banode engramas existisse naquele triângulo negro. Na realidade n~ao se enontra ali, existem somente osseus iruitos, mas n�os s�o preisamos de visualizar que este existe ali. Deste modo, h�a uma ponta�na na parte inferior. O \Eu" e o arquivista podem juntar-se ali. Esta �e a parte inferior da linha dotempo. Isto �e imediatamente ap�os a onep�~ao. Um pouo mais aima, digamos, dois meses e meioap�os a onep�~ao, o \Eu" e o arquivista têm um pouo mais de di�uldade em estabeleer ontato.H�a mais iruitos reativos entre eles. Aos sete meses ap�os a onep�~ao �e ainda mais dif��il. E aosvinte anos de idade isto aproximou-se da impossibilidade, na maioria dos asos, sem a t�enia deDian�etia.Assim sendo, o auditor ahar�a vantajoso trabalhar na �area pr�e-natal e t~ao edo nesta �area quantofor poss��vel. Se ele puder larear o tempo que vai da onep�~ao at�e ao nasimento, inluindo onasimento, nove d�eimos da sua tarefa est~ao ompletados. O seu objetivo �e larear todo o banoreativo.O bano reativo �e omo uma pirâmide que est�a muito bem blindada em toda a parte, exeto logoabaixo do v�ertie, e que perde a sua blindagem quando o v�ertie �e ontatado. Isto �e tomar o banoreativo em um setor exposto. O esfor�o �e para entrar na �area b�asia, entrar em ontato om osengramas antigos, apagar o engrama b�asio-b�asio por meio de reontagens e, ent~ao, avan�ar paraima, apagando engramas. Esses engramas aparentemente desvaneem. Na realidade, �e preiso umabusa exaustiva para os desobrir, uma vez que tenham realmente desapareido. Estes existem omomem�oria no bano padr~ao, mas essa mem�oria tem t~ao poua importânia, estando agora integradaomo experiênia, que n~ao pode aberrar. Nada no bano podr~ao pode aberrar. Somente o onte�udodo bano reativo pode aberrar - momentos de \inonsiênia" e o que foi registrado dentro deles - eos loks. O auditor, no seu trabalho, onsidera um engrama apagado quando este desvanee, quandoo prelear j�a n~ao onsegue ontatar nenhuma parte deste, mas somente depois de o prelear tê-lo
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reexperimentado a fundo, ompleto om som�atios4.Esta pirâmide invertida, na sua regi~ao superior, �e efeito. Na regi~ao inferior, ela �e a ausa prim�ariada aberra�~ao. O imento que mant�em esta pirâmide invertida aglutinada �e a dor f��sia e a emo�~aodolorosa. Toda a dor f��sia alguma vez registrada pelo organismo e toda a emo�~ao dolorosa s~ao partesdesta pirâmide invertida.O auditor primeiramente desarrega a emo�~ao dolorosa da vida mais reente, omo esta foi mani-festada em \momentos onsientes". Ele trabalha esses per��odos omo engramas verdadeiros, at�e oprelear deixar de ser afetado por estes. Depois, ele tenta ontatar o b�asio-b�asio: aquele primeiroengrama. Reduz todos os engramas que ontata a aminho desse objetivo prim�ario. Em ada sess~ao,ele tenta alan�ar o b�asio-b�asio at�e ter a erteza de que o onseguiu.O b�asio-b�asio �e o ponto inferior. Uma vez que tenha sido alan�ado, iniia-se um apagamentodurante o qual engrama ap�os engrama �e \reexperimentado" om todos os som�atios, at�e que desa-paree. Antes de ter alan�ado o b�asio-b�asio, o auditor poder�a ter sido obrigado a perorrer osengramas vinte vezes, antes destes se reduzirem. Posteriormente, ele poder�a ter veri�ado que estesse reduziam om ino repasses. Depois ele ontata o b�asio-b�asio e apaga-o. Se por essa altura opaiente j�a tiver sônio - ou se o teve o tempo todo - os engramas ome�am a apagar-se om uma ouduas reontagens.O arquivista �e esperto. O auditor que n~ao d�a r�edito �a apaidade dessas unidades de aten�~aoompliar�a o aso al�em do que �e neess�ario e aumentar�a a sua dura�~ao. O arquivista poder�a entregaroisas por frases, por som�atios e por tempo. Qualquer oisa que ele entregue normalmente reduzir-se-�a nas reontagens. Ao trabalhar om o arquivista, sem tentar omand�a-lo, o auditor ver�a o asoa melhorar ontinuamente, at�e que �a Liberado ou totalmente Clareado. A �unia vez em que oauditor pode ignorar isto, �e quando usa o sistema de Repeti�~ao, que vir�a a ser desrito.Temos o \Eu" em rêverie; n�os retornamos o prelear para um per��odo da sua vida ao longo dasua linha do tempo; o arquivista oferee inidentes que o prelear reexperimenta; o auditor levao prelear a reontar o engrama at�e que este seja aliviado ou se tenha \desvaneido"5 (todos osengramas aabar~ao por \desvaneer" depois de o b�asio-b�asio ter sido apagado); qualquer oisanova que o arquivista ofere�a, mesmo durante a reontagem, �e abordada pelo auditor para fazer oprelear reexperiment�a-la. Essa �e a totalidade da atividade de Dian�etia. Existem, omo aess�orios,a T�enia de Repeti�~ao e alguns atalhos. Isto �e terapia. �E natural que seja neess�ario mais algumdesenvolvimento deste assunto e este ser�a enontrado nas p�aginas seguintes, para dar ao auditortodos os dados de que ele neessita. Mas estas s~ao as linhas gerais da terapia de Dian�etia.

4Voê pode ontatar o arquivista por meio de drogas ou hipnotismo e reunir e reduzir engramas. Mas esta �e umasolu�~ao exessivamente simpli�ada. O que estamos a fazer na terapia de Dian�et��a �e mais do que isto - estamos atentar oloar o \Eu" em ontato om o arquivista, e n~ao apenas a trabalhar o arquivista sozinho. A hipnoan�alise e anaross��ntese fraassaram porque n~ao sabiam nada a respeito do bano de engramas e porque tentaram, sem saber oque era, trabalhar somente o arquivista. O desejo do paiente de ser trabalhado em transe amn�esio ou em qualquerestado drogado �e um esfor�o para poupar o \eu" e oloar o fardo sobre o arquivista.5As palavras \desvaneer" ou \apagar", quando apliadas a um engrama que foi tratado, signi�am que o engramadesapareeu do bano de engramas. Este n~ao pode ser enontrado depois, exeto atrav�es de uma busa da mem�oriapadr~ao. 156



Cap��tulo 6As Leis do RetornoO engrama tem o aspeto de ser - mas n~ao �e - uma entidade viva que se protege de v�arias maneiras.Toda e qualquer frase que ele ontêm pode ser onsiderada um omando. Esses omandos reagemsobre a mente anal��tia de maneira a fazer om que a mente anal��tia se omporte de um modoerr�atio.A terapia de Dian�etia �e paralela aos m�etodos do pr�oprio pensamento e raio��nio. Pode veri�ar-se que tudo o que reage ontra Dian�etia e o auditor, reage uniformemente e sem exep�~ao dessamesma maneira na mente anal��tia do paiente. Inversamente, os problemas de raio��nio do paiente,nas suas atividades normais, s~ao os problemas do auditor na terapia.O grosso desses \omandos" que os engramas ontêm n~ao �e omput�avel de nenhum modo, vistoque eles s~ao ontradit�orios ou exigem atos irraionais. �E a impossibilidade de os omputar e oniliarom o pensamento e a existênia que torna o paiente aberrado. Tomemos um engrama que vem deum dos movimentos intestinais da m~ae. Ela est�a a fazer for�a, o que ausa ompress~ao, o que por suavez provoa \inonsiênia" no nasituro. Ent~ao, se ela habitualmente fala sozinha (monologuista),omo aontee om um enorme n�umero de mulheres aberradas, ela poder�a dizer: \Oh! Isto �e uminferno. Estou toda omprimida por dentro. Sinto-me t~ao ongestionada que n~ao onsigo pensar.Isto �e demasiado horr��vel para ser onebido".Isto poder�a estar na �area b�asia. O meanismo de sonho da mente (que pensa prinipalmente emtroadilhos, ao ontr�ario do que dizem os simbologistas) poder�a produzir um sonho sobre o fogo doInferno �a medida que o engrama �a mais pr�oximo. O prelear poder�a ter a erteza de que deser�a aofogo, se prosseguir pela linha do tempo na dire�~ao desse engrama. Al�em disso, ele poder�a pensar quea sua linha do tempo est�a toda omprimida. Isto signi�ar�a, talvez, que os inidentes que esta ontêmest~ao todos em um s�o lugar. E isso �e tudo quanto a \isto �e um inferno" e \toda omprimida pordentro". Agora vejamos o que aontee om \estou t~ao ongestionada que n~ao onsigo pensar". Oprelear funga, porque aha que isto signi�a uma onstipa�~ao. Quanto a \isto �e demasiado horr��velpara ser onebido", ele sente uma emo�~ao de terror perante a id�eia de toar no engrama, pois oomando diz que este �e demasiado doloroso para ser onebido. Al�em disso, omo os engramas s~aoliterais nas suas a�~oes, ele poder�a pensar que ele era demasiado horr��vel para ter nasido.A rea�~ao emoional ao inferno - vinda de algum outro ponto na linha do tempo, omo est�aontido nalgum outro engrama - poder�a dizer que \ir para o inferno" �e solu�ar alto quando hora.Por onseguinte, ele n~ao \quer" reontar esse engrama. Al�em disso, ele tem horror a esse engramaporque este \�e demasiado horr��vel para ser onebido". Que a m~ae estava s�o a disutir om a suapessoa ambivalente sobre a neessidade de laxativos, nuna entrou na omputa�~ao. Porque a mentereativa n~ao raioina, esta pensa em identidades, prourando omandar a mente anal��tia.Os dados existentes s~ao apenas os que est~ao ontidos no engrama e a rea�~ao anal��tia a esta oisaimpensante �e totalmente literal. 157



Examinemos outro. Trata-se de uma experiênia de oito. Esta tem, omo som�atio, uma press~aovari�avel. N~ao �e dolorosa e, ali�as, n~ao importa qu~ao dolorosos esses engramas possam ser em tempopresente quando restimulados, nem importa qu~ao potentes sejam quando realmente s~ao ontatados,a sua dor reexperimentada �e muito leve, independentemente de omo era quando foi reebida. Sendoassim, isto �e uma saudidela do nasituro, nada mais. Mas o engrama diz: \Oh, querido, tenho medoque te venhas dentro de mim. Eu morrerei se vieres dentro de mim. Oh! Por favor, n~ao te venhasdentro de mim!"O que �e que a mente anal��tia faz om isto? Ser�a que ela pensa sobre o oito? Ser�a que sepreoupa om a gravidez? N~ao, enfatiamente n~ao. O engrama que faria uma pessoa pensar sobreo oito diria: \Pensa sobre o oito!" E o engrama que ontivesse uma preoupa�~ao om a gravidezdiria: \Estou preoupada om a gravidez". A dor n~ao �e severa nesta experiênia de oito, masdelara espei�amente que n~ao se deve entrar no engrama: \N~ao te venhas dentro de mim!" Elemorreria se o �zesse, n~ao �e verdade? �E exatamente isso que diz. E o paiente d�a por si a vaguearpela linha do tempo, at�e que o auditor usa a T�enia de Repeti�~ao (de que trataremos).Que tal outro tipo de engrama? Vamos supor que o nosso pobre paiente teve a poua sorte delhe aresentarem J�unior ao nome. Vamos supor que o seu nome �e Raul e que o nome do pai dele�e Raul. (Tenha uidado om estes asos de J�unior, eles �as vezes s~ao invulgarmente omplexos.) AM~ae (veja o Relat�o�no de Kinsey, se tiver quaisquer d�uvidas) est�a a ter um aso amoroso sereto omo Jaime. Este som�atio do oito n~ao �e mais doloroso do que se algu�em se sentasse deliadamente emima dele, mas o paiente passa um mau boado om isto.M~ae: \Oh! Querido, tu �es t~ao maravilhoso. Gostava que o Raul fosse mais pareido ontigo,mas n~ao �e. Ele paree ser totalmente inapaz de exitar uma garota."Amante: \Oh! O Raul n~ao �e assim t~ao mau. Eu gosto dele."M~ae: \Tu n~ao onhees o seu orgulho. O Raul morreria se viesse a desobrir isto. Eu seique isto simplesmente mat�a-lo-ia."Amante: \N~ao te preoupes, o Raul nuna ouvir�a nada."Esta pequena j�oia de engrama �e mais omum do que se poderia supor antes de ele ome�ar a obterum ponto de vista de embri~ao sobre a m~ae. Isto n~ao ser�a omputado no analisador omo dados.Deste modo, isto �e uma preoupa�~ao. (Uma preoupa�~ao �e omandos engrâmios ontradit�orios quen~ao podem ser omputados.) O Raul J�unior veri�a que �e muito t��mido sexualmente. Esse �e opadr~ao aberrativo. Abordando-o na terapia, veri�amos que temos uma omputa�~ao de ompaix~aoom o amante. A�nal de ontas, ele disse que o Raul n~ao era assim t~ao mau, que gostava do Raul.Bem, para a mente reativa, �e laro que o �unio Raul �e o J�unior. Isto impede o nosso paiente de seaproximar desse engrama, porque ele aha que perder�a um amigo se o toar. Al�em disso, no ladoaberrativo, o J�unior sempre se preoupou om o orgulho das pessoas. Quando ontatamos isto naterapia, ele afasta-se violentamente do engrama. A�nal, se ele viesse a desobrir isto, isto \mat�a-lo-ialogo ali". E h�a outra oisa aqui, um desligamento sônio. Diz ali que o Raul nuna ouvir�a nada. Isto�e material de sobrevivênia. �E nisto que as �elulas areditam. Por isso, o Raul nuna ouve quandoest�a a reordar. Haver�a mais desligamentos sônios. A m~ae �e prom��sua e isto geralmente representaum bloqueio na Segunda Dinâmia. O bloqueio na Segunda Dinâmia signi�a, muitas vezes, queela detesta rian�as. Em suma, este seria um aso de tentativa de aborto que enheu o J�unior deburaos, em quantidade su�iente para abasteer uma f�abria de queijos durante algum tempo. OJ�unior, agora um homem, talvez tenha ouvido ampli�ado porque ele, em geral, anda assustado oma \vida". Mas a sua reorda�~ao sônia �e zero. Logo, este engrama teria de ser isolado de entre osiruitos demônio omo \impress~oes" que vêm �a mente. O auditor, tomando aquilo que o paientediz a respeito disso, poder�a rapidamente adivinhar o seu onte�udo e explodi-lo por meio da T�eniade Repeti�~ao.Tomemos agora o aso da m~ae que, sendo uma personi�a�~ao da respeitabilidade, ainda que umpouo lamurienta, desobre que est�a gr�avida e vai ao m�edio.158



M~ae: \Aho que estou gr�avida. Reeio que seja assim."(O doutor vai-lhe dando panadinhas por algum tempo, pondo o nasituro, que �e o nossoprelear trinta anos mais tarde, em um estado de \inonsiênia".)Doutor: \Aho que n~ao."M~ae: \Reeio que realmente esteja. Tenho a erteza de que estou embara�ada. Eu simples-mente sei."Doutor (mais panadinhas): \Bem, �e dif��il dizer assim t~ao edo."Isto diz logo ali que esse homem, o nosso paiente, est�a gr�avido. Se olharmos, veremos que eletem uma pan�a. Sem d�uvida que isso �e uma boa sobrevivênia. E na terapia, n�os veri�amos queele tem medo de existir: Reeio que seja assim. E, de repente, ele n~ao se est�a a mover na linha dotempo. Porquê? Ele est�a embara�ado. Isso n~ao quer dizer que ele esteja gr�avido; quer dizer que eleest�a embara�ado. Al�em disso, n~ao ser�a apaz de o reontar. Porquê? Porque �e dif��il dizer assim t~aoedo. Por onseguinte, ele n~ao fala a esse respeito. Soltamo-lo na linha do tempo usando a T�eniade Repeti�~ao.Oh! Esta nossa l��ngua que diz tudo o que n~ao quer dizer! A devasta�~ao que ela ausa quandooloada nas m~aos da mente reativa idiota! Interpreta�~ao literal de tudo! Parte do padr~ao aberrativoda pessoa que tinha o engrama aima era uma grande autela em dar qualquer opini~ao. A�nal deontas, era dif��il dizer assim t~ao edo.Agora tomemos um engrama de uma jovem paiente, ujo pai era seriamente aberrado. Ele batena m~ae, porque tem medo que a m~ae esteja gr�avida e o pai est�a bloqueado nas Dinâmias Um, Dois,Três e Quatro.Pai: \Sai daqui! Sai daqui! Eu sei que tu n~ao me tens sido �el! Tu n~ao eras nenhuma virgemquando asei ontigo. Devia ter te matado h�a muito tempo! Agora est�as gr�avida. Sai daqui!"A menina, era de ino semanas ap�os a onep�~ao, �a \inonsiente" om o golpe dado aoabdômen da m~ae. Ela tem aqui um engrama severo, porque este tem valor emoional dolorosoque ela nuna ser�a apaz de dramatizar satisfatoriamente. Aqui, o padr~ao aberrativo manifesta-seatrav�es da histeria sempre que um homem possa aus�a-la de n~ao ser �el. Ela era virgem quando seasou vinte e um anos depois de ter reebido esse engrama, mas estava onvenida de que n~ao eravirgem. Tinha uma \delus~ao infantil" de que o pai poderia mat�a-la. E est�a sempre om medo deestar gr�avida, porque o engrama diz que ela agora est�a gr�avida, o que signi�a sempre, pois o tempo�e uma suess~ao de \agoras". Na terapia, tentamos aproximar-nos deste engrama. Retornamos apaiente �a �area b�asia e, de repente, enontramo-la a falar sobre uma oisa que aonteeu quandoela tinha ino anos de idade. Retornamo-la novamente e agora, ela est�a a falar sobre uma oisa queaonteeu quando ela tinha dez anos de idade. O auditor, ao observar alguma rea�~ao omo esta, sabeque est�a a lidar om um ressaltador. Este diz: \Sai daqui!" e a paiente sai. O auditor reonhee oque est�a mal, usa a T�enia de Repeti�~ao e reduz ou apaga o engrama.Sempre e invariavelmente, a mente anal��tia reage a esses engramas omo se fosse omandada. Nalinha do tempo, ela exeuta o que esses engramas dizem. E omputa sobre o aso ou sobre a vida,omo esses engramas mandam. Os \engramas s~ao oisas saud�aveis" para se ter por perto! Umasobrevivênia realmente boa! Uma sobrevivênia su�ientemente boa para levar qualquer humano �asua sepultura.O auditor n~ao se preoupa muito om as frases que ajudam a terapia. Um engrama reebido deum pai que est�a a bater na m~ae e que diz: \Toma isto! Estou a dizer-te para levares isto. Tens delevar isto!" signi�a que o nosso paiente tem possivelmente tido tendênias leptoman��aas. (Estasoisas s~ao a �unia fonte dos impulsos de um ladr~ao, o que �e omprovado pelo fato de que, quandoo auditor apaga todos esses engramas em um paiente, o paiente deixa de roubar.) O auditor ver�aisto a ser avidamente reontado, porque o seu onte�udo oferee-o �a mente anal��tia.159



Toda a esp�eie de engramas que dizem: \Volta aqui! Agora �a aqui!", omo os pais tantogostam de dizer, expliam o retorno bruso ao engrama quando se entra em terapia. O paientevolta diretamente para o engrama assim que este �e exposto. Quando reontado, o omando deixa deproduzir efeito. Mas enquanto aquele engrama existiu, inviolado, ele era totalmente apaz de mandarpessoas para um maniômio, para se deitarem numa posi�~ao fetal. Qualquer pessoa que tenha sidodeixada em um maniômio, que n~ao tenha reebido tratamento de hoques ou lobotomia pr�e-frontale que sofra deste tipo de insanidade, pode ser liberada de tal engrama e devolvida a tempo presentesimplesmente pelo uso da T�enia de Repeti�~ao. Isto �as vezes demora apenas meia hora.Ent~ao, viajar na linha do tempo e vaguear atrav�es das omputa�~oes que esses engramas ompelemo analisador a tentar �e quase omo jogar um jogo infantil que tem um n�umero de quadrados aolongo dos quais se deve mover um \humano". Na realidade, poder-se-ia ompor um jogo om basenessa linha do tempo e nos omandos engrâmios. Seria semelhante ao parheesi. Avan�a tantosquadrados, alha em um que diz: \Sai daqui!", o que signi�a que o \humano" teria de voltar para otempo presente ou ir na sua dire�~ao. Ele avan�a tantos quadrados e ent~ao perde uma jogada, porqueeste quadrado em que alhou agora diz: \Fia aqui!" e o \humano" �aria a�� at�e que o auditor odeixasse sair por meio da t�enia (mas porque o omando �e atingido pela terapia, este n~ao teria opoder de detê-lo por muito tempo). Depois avan�a tantos quadrados at�e um que diz: \Vai dormir"e o \humano" teria de ir dormir. Avan�a tantos quadrados at�e hegar a um que diz: \Ningu�em devedesobrir" e, portanto, n~ao haveria nenhum quadrado. Avan�a tantos quadrados at�e hegar a um quediz: \Tenho medo" e o \humano" teria medo. Volta a avan�ar para um quadrado que diz: \Tenhode me ir embora" e assim, o \humano" ir-se-ia embora. Avan�a mais uma vez para um quadradoque diz: \N~ao estou aqui" e o quadrado n~ao estaria ali. E assim por diante.As lasses de omandos que inomodam partiularmente o auditor s~ao pouas. Como a menterealmente realiza alguma parte do seu pensamento, espeialmente quando est�a a lembrar, por retorno,mesmo quando o indiv��duo n~ao est�a a retornar, todos esses omandos tamb�em impedem os proessosde pensamento da mente. Na terapia, eles s~ao partiularmente inomodativos e s~ao o alvo onstanteda aten�~ao do auditor.O primeiro �e a esp�eie de omando ejetor-de-paiente. Estes s~ao oloquialmente hamados res-saltadores. Inluem oisas omo \Sai daqui!", \Nuna mais voltes", \Tenho de �ar afastado", et.,et., inluindo qualquer ombina�~ao de palavras que signi�que literalmente eje�~ao.O segundo �e a esp�eie de omando segurador-de-paiente. Estes inluem oisas omo \Fia aqui",\Senta-te a�� e pensa nisso", \Volta aqui e senta-te", \N~ao posso ir", \N~ao devo sair", et.O tereiro �e a esp�eie de omando negador-de-engrama que, traduzido literalmente, signi�a que oengrama n~ao existe. \N~ao estou aqui", \Isto n~ao leva a lado nenhum", \N~ao posso falar sobre isto",\N~ao onsigo lembrar-me", et.O quarto �e a esp�eie de omando agrupador-de-engramas. Este, traduzido literalmente, signi�aque todos os inidentes est~ao em um s�o lugar na linha do tempo. \Estou todo omprimido", \Aonteetudo ao mesmo tempo", \Vem tudo para ima de mim ao mesmo tempo", \Vou �ar em p�e deigualdade ontigo", et.O quinto �e o deorientador-de-paientes, que manda o prelear na dire�~ao errada, f�a-lo ir paraantes, quando devia ir para depois; ir para mais tarde, quando devia ir para mais edo, et. \N~aopodes voltar atr�as neste ponto", \Deste a volta", et.O ressaltador faz o prelear voar de volta para o tempo presente. O segurador mant�em-no exa-tamente onde est�a. O negador f�a-lo sentir que n~ao h�a nenhum inidente presente. O quarto, oagrupador, enurta a sua linha do tempo de modo que n~ao h�a nenhuma linha do tempo. O desori-entador inverte a dire�~ao neess�aria do perurso.O ontato om qualquer engrama faz o prelear reagir \analitiamente". Tal omo no aso deum engrama que est�a a ser restimulado, os omandos impingem-se ao seu analisador. E embora o160



analisador possa areditar �rmemente que aabou de omputar a rea�~ao por sua pr�opria iniiativa,este na realidade est�a a falar diretamente do onte�udo de um engrama ou engramas.Este �e o m�etodo da T�enia de Repeti�~ao.�A medida que retroede pela linha do tempo ontatando engramas, o prelear depara-se om �areasde \inonsiênia" que est~ao olu��das pela \inonsiênia" ou emo�~ao. Na maior parte dos engramasmais antigos, pode-se esperar que o prelear boeje repetidamente. N~ao �e o omando \dormir" que �erespons�avel por isto: a \inonsiênia" est�a a liberar-se (a fazer boil-o� omo dizem os auditores). Umprelear poder�a, durante um espa�o de duas horas, atrapalhar-se, air em \inonsiênia", pareernarotizado, ome�ar a adormeer, sem que esteja presente qualquer omando desse tipo.Uma parte do grupo de dados do engrama �e o desligamento do analisador. Quando ele �e retornadoe ontata um engrama, o prelear experimenta, ent~ao, uma atenua�~ao do analisador, o que signi�aque ele �e muito menos apaz de pensar nessa �area. Fazer boil-o� da \inonsiênia" �e um proessomuito neess�ario �a terapia, pois esta \inonsiênia" poderia ser restimulada na vida quotidiana doindiv��duo e, quando restimulada, faria om que a sua inteligênia se desligasse, s�o um pouo oumuito, tornando os seus proessos de raio��nio mais lentos.O aspeto de \inonsiênia" reduz, ent~ao, a onsiênia do prelear sempre que esta seja onta-tada. O prelear tem sonhos, murmura oisas tolas e atrapalha-se. O seu analisador est�a a penetrarno v�eu que o mantinha afastado do engrama. Mas o analisador tamb�em �e altamente susept��vel,quando est�a neste estado, a um omando engrâmio.Quando initado pelo auditor a atravessar o engrama e reont�a-lo (embora o auditor saiba quepoder�a demorar alguns minutos at�e que esta \inonsiênia" fa�a boil-o� su�iente para deixar opaiente atravess�a-lo), o prelear poder�a queixar-se de que \n~ao pode voltar atr�as neste ponto". Oauditor toma prontamente nota disto. Isto �e um omando engrâmio a apareer. Ele n~ao informa opaiente de que sabe isto; o paiente usualmente n~ao sabe o que est�a a dizer. Se depois o paienteontinuar a ter di�uldades, o auditor diz-lhe: \Diz: `N~ao posso voltar atr�as neste ponto'." Ent~ao, opaiente repete isto, om o auditor a fazê-lo repetir isto vez ap�os vez. De repente, o som�atio liga-see o engrama �e ontatado.Ao entrevistar um paiente, o auditor anota uidadosamente, sem pareer que est�a a fazê-lo, asfrases que o paiente esolhe e repete sobre os seus males ou sobre Dian�etia. Depois de ter oloadoo paiente em rêverie, se desobrir que este, por exemplo, insiste que \n~ao pode ir a lugar nenhum",o auditor f�a-lo repetir a frase.A repeti�~ao de tal frase, vez ap�os vez, suga o paiente para baixo na linha do tempo e p~oe-no emontato om um engrama que ontêm essa frase. Poder�a aonteer que esse engrama n~ao se libere -por ter demasiados antes dele - mas s�o n~ao se liberar�a se tiver aquela mesma frase em um engramaanterior. Assim, prossegue-se om a T�enia de Repeti�~ao, om o auditor a fazer o paiente ir adavez mais para tr�as, �a proura do engrama. Se tudo sair de aordo om os planos, o paiente muitasvezes soltar�a um riso reprimido ou dar�a uma gargalhada de al��vio. A frase foi solta. O engrama n~aofoi apagado, mas essa por�~ao dele n~ao inueniar�a a terapia da�� para a frente.Qualquer oisa que o paiente fa�a a respeito de engramas e quaisquer palavras que ele use paradesrever a a�~ao, normalmente est~ao ontidas nesses engramas. A T�enia de Repeti�~ao remove aarga das frases, de modo que se pode hegar aos engramas.�E laro que esta t�enia pode, muito oasionalmente, meter o paiente em apuros, mas o tipo deapuros em que algu�em pode se meter em Dian�etia n~ao �e muito grave. O engrama, restimulado na vidaquotidiana, pode ser, e �e, violento. Assass��nios, viola�~oes e fogo posto, tentativas de aborto, atrasona esola - qualquer aspeto aberrado da vida - provêm desses engramas. Mas o ato de abord�a-losna terapia de Dian�etia oorre noutro anal, um anal mais pr�oximo da fonte do engrama. Atuandonormalmente sobre um indiv��duo desprevenido, o engrama tem um enorme poder motor e verbal,oupa um grande n�umero de iruitos na mente que deviam ser usados para a raionalidade e, em161



geral, ausa devasta�~ao: os seus ontatos est~ao \soldados" e n~ao podem ser retirados pelo analisador.Na terapia, o paiente �e dirigido para o engrama: basta esse ato para ome�ar a desonetar algumasdas suas \liga�~oes permanentes". Um paiente pode ser levado a entrar em um engrama que, a menosque seja abordado pela rota da terapia, poder�a lev�a-lo a enrosar-se omo um feto e a ser internadono maniômio mais pr�oximo. Na rota da terapia, que �e um retorno pela linha do tempo abaixo, osegurador mais poderoso tem a sua for�a limitada. Um paiente pode entrar em um segurador quena vida normal poderia ser uma psiose. Talvez a �unia manifesta�~ao deste seja que quando dizem aopaiente que \Volte para tempo presente", ele simplesmente abre os olhos sem realmente atravessara distânia pela linha aima at�e ao tempo presente. Ele n~ao deson�a que est�a em um segurador at�eque o auditor, atento a tal manifesta�~ao, lhe aplique a T�enia de Repeti�~ao.Auditor: Est�as em tempo presente?Prelear: Claro.Auditor: Como te sentes?Prelear: Oh! Estou om uma ligeira dor de abe�a.Auditor: Feha os olhos. Agora diz: \Fia aqui".Prelear: Est�a bem. Fia aqui. Fia aqui. Fia aqui. (v�arias vezes)Auditor: Est�as a mover-te?Prelear: N~ao.Auditor: Diz: \Estou embara�ado. Estou embara�ado."Prelear: Estou embara�ado. (v�arias vezes)Auditor: Est�as a mover-te na linha do tempo?Prelear: N~ao.Auditor: Diz: \Estou preso".Prelear: Estou preso. Estou. . . . Ai! A minha abe�a!Auditor: Continua a repeti-lo.Prelear: Estou preso. Estou preso. Estou preso. Ai! Isto est�a pior!(O som�atio dele vai �ando mais forte a medida que ele se aproxima do engrama que o est�aa segurar, no outro lado do v�eu de \inonsiênia".)Auditor: Continua a repetido.Prelear: Estou preso - \Oh! Meu Deus, estou preso. Nuna sairei deste lugar. Nunasairei. Estou preso!"Auditor: Contata-o de perto. Assegura-te de que n~ao h�a mais nada l�a dentro.(Um truque para impedir que o prelear volte a toar o diso do que ele pr�oprio aabou dedizer e para que ontinue a perorrer o engrama.)Prelear: D�oi-me a abe�a! Deixa-me ir para tempo presente!Auditor: Volta a repass�a-lo.(Se o prelear manifestar assim tanta arga, ele �ar�a infeliz e da pr�oxima vez poder�a sermais dif��il entrar no inidente.)Prelear: \Oh! Meu Deus, estou presa. Reeio que estou presa (apareeu uma palavranova). Nuna sairei deste lugar enquanto viver. Estou presa. Nuna sairei daqui. Estou presa."(aparte) Ela est�a a horar. \Oh! Porque �e que me asei om um homem assim!"Auditor: Como est�a a tua abe�a?Prelear: D�oi menos. Ena, isso �e um golpe baixo. Ela est�a a esmurrar o pr�oprio estômago.Isso �e desprez��vel! Ah! Diabos a levem!Auditor: Reexperimenta-o novamente. Vamos assegurar-nos de que n~ao h�a nada mais l�adentro.(O mesmo meanismo para impedir o prelear de toar novamente o diso do que ele disseantes, em vez do que ele agora obt�em do engrama. Se ele repetir o diso, em vez de reexperi-mentar, o engrama n~ao se levantar�a.)Prelear: (De fato, faz isso, obtendo algumas palavras novas e v�arios sons, inluindo obaque surdo dos golpes no abdômen dela e uma buzina [tipo orneta℄ de um arro l�a fora narua.) N~ao me digas que tenho de repassar essa oisa novamente.Auditor: Conta-o de novo, por favor. 162



Prelear: Bem, ent~ao esta mulher tenta arrebentar om a minha abe�a e livrar-se de mim.E por isso, saltei l�a para fora e dei-lhe uma sova dos diabos.Auditor: Por favor, reexperimenta o engrama.Prelear: (Come�a a fazê-lo, de repente desobre que, tal omo um peda�o de �o que temum la�o, esse engrama estendeu-se e ontêm mais dados onde estavam os la�os.) \Tenho depensar nalguma oisa para dizer ao Henrique. Ele vai saltar em ima de mim."(Esta era a fonte da sua piada: \Saltei l�a para fora, et".)Auditor: Por favor, repassa-o. Poder�a onter mais alguma oisa.Prelear: (Faz isso, partes antigas do engrama reduzem-se e apareem dois novos sons, ospassos dela e �agua orrente. Ent~ao, ele esta feliz e ri aera disso. Este engrama est�a liberado,porque poder�a n~ao ter desvaneido totalmente. Um engrama destes s�o �a neste estado quando�e ontatado antes do b�asio-b�asio.)Temos aqui a T�enia de Repeti�~ao e tamb�em um engrama ontado at�e uma reess~ao. Esteengrama poder�a reapareer om uma arga adiional muito fraa depois que se ontatar o b�asio-b�asio, mas este perdeu todo o poder de aberrar ou de provoar uma dor de abe�a psiossom�atiaou qualquer outra doen�a. No entanto, este engrama, n~ao ontatado pela terapia, era mais do quesu�iente para fazer este paiente, quando menino, gritar de terror todas as vezes que ele visse quen~ao onseguia sair de algum espa�o fehado (laustrofobia).A T�enia de Repeti�~ao �e a �unia fase espe���a de Dian�etia que requer esperteza do auditor.Usando persistênia e paiênia, qualquer auditor, om um m��nimo de inteligênia, pode ter êxito nasoutras fases desta iênia. Na T�enia de Repeti�~ao, ele tem de aprender a pensar - para prop�ositosde terapia - omo um engrama. Ter�a de observar omo o sujeito est�a a se omportar ao longo dalinha do tempo. E ter�a de observar o tipo de rea�~ao que o sujeito tem e onluir da�� qual o tipo deomando que est�a a perturbar o sujeito, quando o pr�oprio sujeito n~ao oopera ou n~ao sabe.Isto n~ao quer dizer que a T�enia de Repeti�~ao seja dif��il: n~ao �e. Mas a apaidade do auditorem us�a-la �e a prinipal raz~ao de um aso demorar mais om um auditor do que om outro. Esta �euma apaidade de�nida. �E jogar om esperteza o jogo menionado aima. Onde �e que o prelearest�a preso e om que omando? Porque �e que o prelear parou repentinamente de ooperar? Ondeest�a a arga emoional que est�a a reter o aso? Com a T�enia de Repeti�~ao, o auditor pode resolvertodos estes problemas e um auditor esperto resolve-os muito mais depressa do que um que n~ao seja.Como �e que se pensa da mesma maneira que um engrama? Ronald Ross, ao desobrir que os insetostêm germes, onsiderou neess�ario pensar omo um mosquito. Aqui est�a uma amea�a semelhante: oengrama. Preisamos de aprender a pensar, para prop�ositos terapêutios, omo um engrama.O auditor n~ao poderia olhar, e n~ao preisa de ser apaz de olhar, para dentro dos olhos de umpaiente e adivinhar porque �e que ele n~ao ome mais nada sen~ao ouve-or �as quartas-feiras. Isso �euma aberra�~ao e o auditor n~ao preisa de adivinhar quais s~ao as origens das aberra�~oes ou doen�aspsiossom�atias: todas elas vir~ao �a tona a seu tempo e ele aprender�a muito a seu respeito �a medidaque prosseguir. Mas o auditor preisa de ser apaz de manter o seu paiente endireitado na linha dotempo, a mover-se mais para tr�as na �area b�asia e a avan�ar para ima a partir da��, para uma redu�~ao.A resposta orrente para isto �e a T�enia de Repeti�~ao. Compreenda que �e poss��vel desenvolver todauma nova arte de pr�atia, ou muitas artes de pr�atia, para Dian�etia: �ar��amos muito infelizes omos nossos semelhantes se tal evolu�~ao e melhoramento n~ao se veri�assem. Neste momento, a melhorque apareeu (e o rit�erio do que �e melhor �e aquilo que funiona uniformemente em todos os asos) foia T�enia de Repeti�~ao. O auditor tem de ser apaz de a usar se ele espera obter alguns resultadosem um aso, nesta altura. Quando o auditor, ou algum auditor, tiver trabalhado alguns asos eonhee a natureza desta fera, o engrama, ele poder�a - e �e bom que o fa�a - apresentar t�eniasaperfei�oadas por si. O grande inonveniente da T�enia de Repeti�~ao �e que esta exige que o auditorseja esperto.Ser esperto n~ao signi�a falar muito. Quando se audita em Dian�etia, isso �e ser muito pateta.163



Na verdade, quando os auditores ome�am a trabalhar asos, eles quase invariavelmente apreiamtanto o som da pr�opria voz e a sensa�~ao da sua per��ia que o pobre prelear quase n~ao tem umaoportunidade de dizer uma palavra no sentido reativo - e �e o prelear que deve ser Clareado, que tema �unia informa�~ao exata e que pode fazer as �unias avalia�~oes.Ser esperto, no sentido da T�enia de Repeti�~ao, �e ser apaz de esolher, da onversa�~ao ou a�~ao dosujeito, qual �e exatamente o onte�udo dos engramas que o impedir�a de os alan�ar, progredir atrav�esdestes e assim por diante. A T�enia de Repeti�~ao �e dirigida somente �a a�~ao, n~ao �a aberra�~ao.Aqui est�a um aso, por exemplo, que estava t~ao \selado" que foram neess�arias trinta horasde T�enia de Repeti�~ao, quase ont��nua, para romper as paredes entre a mente anal��tia e osengramas. �E importante saber que um engrama n~ao seria um engrama se o prelear pudesse ontat�a-lo failmente. Qualquer engrama que pode ser failmente ontatado e que n~ao tem qualquer argaemoional �e pratiamente t~ao aberrativo omo um opo de �agua om g�as.Uma jovem, om reorda�~ao sônia, mas om ouvido ampli�ado e um desequil��brio t~ao ompletodo sistema end�orino que se tornara uma velha aos vinte e dois anos de idade, foi auditada durantesetenta e ino horas antes de ela ontatar qualquer oisa na �area b�asia. Isto �e quase inr��vel masaonteeu. Num paiente om desligamento sônio e fora da sua linha do tempo, setenta e ino horasde trabalho apenas lubri�ariam as engrenagens. Mas esta jovem, om reorda�~ao sônia, devia estarbem adiantada no aminho de Clear e ainda n~ao tinha toado no b�asio-b�asio.Pela T�enia de Repeti�~ao, e s�o ela Repeti�~ao, o aso �nalmente foi resolvido. N~ao ontinhapratiamente nenhuns seguradores ou ressaltadores. Simplesmente pareia que toda a �area pr�e-natalera um espa�o em brano.Mas aontee que um engrama n~ao sendo uma mem�oria que ontenha raz~ao, �e apenas um onjuntode ondas ou algum outro tipo de grava�~ao que se impinge �a mente anal��tia e �a mente som�atia e dirigea voz, os m�usulos e outras partes do orpo. A mente anal��tia, para justi�ar o que vê a oorrer,e reduzida pelo engrama que est�a a ser dramatizado, poder�a estar a interpor dados para fazer essaa�~ao pareer raional - para a justi�ar. Mas isto n~ao torna um engrama seniente. Quando nosaproximamos pela primeira vez de um engrama na terapia, este paree estar ompletamente ausente.Poder~ao ser neess�arias três sess~oes para \desenvolver" esse engrama. Como muitos s~ao trabalhadosisto n~ao signi�a três sess~oes em brano, mas signi�a que o \Eu", ao retornar, tem de passar porima de um engrama algumas vezes para o engrama desenvolver-se. E importante saber isto. Talomo se pode pedir um dado �a mente numa semana e n~ao o enontrar (num aberrado), e depois pedi-lo novamente na semana seguinte e enontr�a-lo, o mesmo aontee om os engramas. Um prin��pioardinal na terapia �e que se ontinuar a pedi-lo, aabar�a por obter o engrama. Retornar, vez ap�osvez, sobre a �area pr�e-natal aabar�a por desenvolver, por si s�o, os engramas nela ontidos para que amente anal��tia os possa ataar e reduzir. Isto �e um trabalho lento. A T�enia de Repeti�~ao - mesmoque o engrama ainda preise de ser desenvolvido por v�arias sess~oes - aelera imensamente o proesso.No aso desta jovem, provavelmente teria levado outras inquenta ou sessenta horas de trabalhopara ontatar os engramas, a menos que se tivesse usado uma t�enia omo a Repeti�~ao. A T�eniade Repeti�~ao resolveu-o quando o auditor notou que ela n~ao parava de dizer: \Tenho a erteza queh�a uma boa raz~ao para me sentir mal na minha infânia. A�nal de ontas, o meu irm~ao violou-mequando eu tinha ino anos. Tenho a erteza que �e muito mais tarde, na minha infânia. A minham~ae tinha um i�ume terr��vel de mim. Estou erta de que �e mais tarde."Como se poderia imaginar, essa jovem tinha estudado, na universidade, alguma esola de uramental que onsiderava o sexo ou a ingest~ao de toxinas omo a ausa das aberra�~oes da mente eela muitas vezes disursava sobre o fato de que, embora n~ao fosse avessa �aquilo a que ela hamava\an�alise", ela ahava que era tolo esperar que um feto ouvisse alguma oisa. Ela ia para a �area anteriorao nasimento e delarava que estava bastante onfort�avel. Mas o nasimento n~ao estava vis��vel. Isto�e importante. O engrama b�asio ou engramas na �area b�asia - perto do per��odo embrion�ario - n~ao164



podem desvaneer e n~ao desvaneer~ao sem terapia. E quando o nasimento n~ao pode ser ontatado,nem sequer atrav�es de um som�atio, �e erto que existe alguma oisa antes deste. Se o nasimentofosse o primeiro engrama, toda a gente poderia ser Clareada em ino horas. O nasimento pode at�eestar vis��vel e, ainda assim, haver meia entena de experiênias pr�e-natais severas. No aso dela, n~aohavia nada vis��vel. O seu padr~ao eduaional tornara o aso lento; ela estava sempre a tentar �arem tempo presente e \lembrar" om uma mem�oria t~ao heia de olus~oes, que n~ao onseguia reordaro nome erto da sua m~ae. (Ela tinha adquirido esta maneira de ser por ter estado, durante dez anos,nas m~aos de espeialistas da mente que lhe pediam que n~ao �zesse mais nada sen~ao \lembrar".)Como se disse, ela estava bastante onfort�avel antes do nasimento, sentia o uido amni�otio e tinhaa erteza de que a vida no �utero era uma vida feliz para todos. A inongruênia de que ela podiaexperimentar as sensa�~oes do uido amni�otio, o onforto utuante e o alor, e manter uma ren�aont��nua de que n~ao havia uma mem�oria pr�e-natal, esapava-lhe ompletamente. O auditor n~ao fez omenor esfor�o para a onvener. Conheendo o seu of��io, simplesmente ontinuou a mand�a-la paratr�as e para a frente, tentando este ou aquele meanismo.Finalmente, ela quis saber se tinha de haver experiênia pr�e-natal e foi informada de que aquiloque estava l�a, estava l�a, que se n~ao houvesse mem�oria pr�e-natal, ent~ao ela n~ao se reordaria denenhuma, mas que se houvesse, talvez ela se reordasse. Esta �e uma atitude boa e equ��voa para umauditor. A�nal de ontas, Dian�etia, omo disse um auditor, \apenas mostra as meradorias" e n~aofaz nenhum esfor�o por vendê-las.O auditor tinha estado a usar a T�enia de Repeti�~ao em variedades de frases. A rapariga estavaa mover-se na linha do tempo, portanto, devia haver um negador presente. E ele j�a tinha esgotadototalmente as id�eias quando ompreendeu, de repente, que ela usava muitas vezes aquela frase:\Muito mais tarde".Auditor: Diz: \muito mais tarde" e retorna �a �area pr�e-natal.Rapariga: Muito mais tarde. Muito mais tarde. (et.) (muito enfadada e nada ooperante)Auditor: Continua, por favor.(Nuna diga: \Segue adiante", pois signi�a fazer exatamente isso. Diga: \Continua",quando quer mantê-los a progredir ao longo de um engrama ou a repetir, e \Retorna a passarpor ele" quando se volta a perorrer um engrama que j�a se perorreu uma vez.)Rapariga: Muito mais tarde. Muito . . . Tenho um som�atio na ara! E omo se estivesse aser empurrada.(Isto era uma boa not��ia, pois o auditor sabia que ela tinha um desligamento de dor a meiodo per��odo pr�e-natal, que impedia os som�atios mais tardios de apareerem.)Auditor: Contata-o mais de perto e ontinua a repetir.Rapariga: Muito mais tarde. Muito mais tarde. Est�a a �ar mais forte.(Naturalmente. Na T�enia de Repeti�̂�o, o som�atio torna-se mais forte at�e que a fraseaparee, exatamente erta. Num aso n~ao-sônio, esta impinge-se indiretamente ao \Eu \; emum aso sônio, o som surge omo som.)Auditor: Continua.Rapariga: Muito. . . . Ou�o uma voz! A�� est�a. E isso! Ora, �e a voz do meu pai!Auditor: Esuta as palavras e repete-as, por favor.Rapariga: Ele est�a a falar om a minha m~ae. Eh! Esta press~ao na ara �e desonfort�avel.Continua a ir para ima e para baixo em ima de mim. Est�a a doer!Auditor: Repete as palavras dele, por favor.Rapariga: Ele est�a a dizer: \Oh querida, agora n~ao vou vir-me dentro de ti. E melhoresperar at�e muito mais tarde para ter um." E h�a a voz da minha m~ae. Eh! Esta press~ao est�a adoer-me. N~ao, esta diminuiu onsideravelmente. Que engra�ado, assim que loalizei a voz dele,a press~ao diminuiu.Auditor: O que �e que a tua m~ae est�a a dizer, por favor, se estiveres a ouvi-la?Rapariga: Ela est�a a dizer: \Ent~ao, nem sequer te quero dentro de mim!" Est�a zangada!Eh! O som�atio parou. 165



(Nesse ponto o oito tinha terminado.)Auditor: Por favor, retorna ao in��io disso e reonta-o.Rapariga: (Retoma o in��io, o som�atio reaparee.) O que ser�a que eles est~ao a fazer?(depois uma pausa) Ou�o um som de esguihadas! (depois, uma pausa e embara�o) Oh!Auditor: Reonta o engrama, por favor.Rapariga: H�a uma esp�eie de ritmo tênue ao prin��pio e que depois aelera. Posso ouvira respira�~ao. Agora est�a a ome�ar a pressionar ada vez om mais for�a, mas muito menosdo que na primeira vez. Depois esta diminui e eu ou�o a voz do meu pai: \Oh querida, agoran~ao vou vir-me dentro de ti. �E melhor esperar at�e muito mais tarde para ter um. N~ao tenho aerteza de que gosto assim tanto de rian�as. Al�em disso, o meu emprego . . . " E a minha m~aedeve tê-lo empurrado, porque h�a um som�atio mais agudo aqui. \Ent~ao nem sequer te querodentro de mim! Sua pedra fria"!Auditor: Retorna ao in��io e onta-o outra vez, por favor.Rapariga: (Reonta-o v�arias vezes, o som�atio �nalmente desvanee. Ela sente-se muitoalegre, mas n~ao pensa em menionar que duvidara da existênia de pr�e-natais.)Isto �e a T�enia de Repeti�~ao em a�~ao. Neste aso espe���o, foram dadas era de duzentas frases�a paiente para a T�enia de Repeti�~ao, sem que se enontrasse uma que servisse. Para ome�ar,o arquivista estava disposto a ofereer apenas alguns engramas menores e o auditor estava a tentaradivinhar toda a gama de negadores. Um inidente posterior poderia ter ontido - e ontinha, masn~ao apareeu nenhum som�atio - v�arias das frases que ele usou. Mas o arquivista estava disposto aontentar-se om este, pois era antigo e podia ser apagado.O arquivista, em um aso seriamente oluso, raramente oferee uma oisa que n~ao possa serreduzida at�e �a reess~ao. E um auditor nuna deixa um engrama ofereido desse modo, enquanto n~aotiver feito todos os esfor�os, om muitas reontagens, para o reduzir. Ali�as, neste aso, o arquivistateria desapontado o auditor ao apresentar um engrama omo o do nasimento, que n~ao se terialevantado, que teria feito perder muito trabalho e dado �a paiente uma dor de abe�a durante algunsdias. O auditor teria desapontado o arquivista se n~ao tivesse reduzido o engrama apresentado, fazendoa jovem repass�a-lo v�arias vezes, at�e que o som�atio desapareesse e a voz desvaneesse gradualmente.Esse engrama manteve-se oulto porque o seu onte�udo assim o dizia. Na realidade, era um oito.Como engrama, este pareia dizer que os inidentes seriam enontrados mais tarde na vida. Al�emdisso, omo engrama, este dizia que n~ao se devia entrar nele.A T�enia de Repeti�~ao pode, por vezes, meter um paiente nalguma di�uldade de menor im-portânia ao fazer om que ele seja \sugado para dentro" de inidentes que n~ao se levantar~ao. Iston~ao �e omum, mas o arquivista oasionalmente oferee um inidente reente em vez de um antigo.Contudo, isto n~ao �e um erro da parte do arquivista. Lembre-se que ele tem esses engramas arqui-vados por assunto, som�atio e tempo, e que o auditor pode usar qualquer um destes. Quando oarquivista responde e entrega um som�atio numa frase de repeti�~ao que o auditor olheu da onversado prelear ou que ele adivinhou, e no entanto esse som�atio n~ao se levanta, ou n~ao aparee nenhumavoz om este (num aso sônio, ou simplesmente n~ao se levanta em um aso n~ao-sônio), o arquivistateve de desempilhar um monte de material. Assim, o auditor, aperebendo-se disto, vendo que n~aoaparee uma voz ou que o som�atio n~ao se levanta, faz o prelear repetir a mesma frase e diz-lheque v�a mais para tr�as e mais para tr�as. Poder�a apareer outro som�atio numa parte diferente doorpo. O arquivista soltou um ainda mais antigo, agora que j�a se retirou alguma da di�uldadedo inidente que ele pôde obter primeiro. Ent~ao aborda-se esse anterior de um modo semelhante.Este poder�a adquirir uma for�a m�edia omo som�atio, enquanto o prelear repete a frase e, aindaassim, poder�a n~ao apareer nenhuma voz. Ent~ao, o auditor manda o prelear mais para tr�as. Oarquivista onseguiu voltar a obter um ainda mais antigo, agora que j�a se retirou alguma oisa dosegundo. Desta vez, tamb�em se liga um som�atio ainda mais antigo, provavelmente perto da �areab�asia, em um aso que antes n~ao havia ontatado esta �area e, desta vez, pode-se ouvir uma voz. Oengrama reduz-se. Em suma, o arquivista estava disposto a orrer o riso de meter-se em apuros,166



para desempilhar v�arios som�atios e permitir que o auditor hegasse a um inidente b�asio.Existem varia�~oes neste tipo de oisa. Como o sistema de arquivo �e por assunto, som�atio etempo, o auditor pode usar outras oisas al�em de frases. Ele pode mandar um prelear para a \maiorintensidade de um som�atio" e muitas vezes �e poss��vel obter resultados, embora isto n~ao seja t~aoseguro omo fazê-lo por assunto, nem �e t~ao infal��vel. O prelear, por aaso, n~ao se importa de ir paraqualquer \maior intensidade" de som�atios porque estes, apesar de bastante fortes, têm era de ummil�esimo da for�a da agonia original. Em tempo presente, sem o prelear em terapia, a intensidadede um desses som�atios pode ser uma oisa dr�astia, omo omprova a enxaquea. Tomando aenxaquea, pode-se retornar o prelear ao momento exato da sua reep�~ao, onde pensar��amos que asua intensidade seria mais alta e, no entanto, enontrar uma dor fraa e embotada, omo aquela quese tem numa ressaa. Isto enquadra-se no prin��pio de que qualquer entrada em um aso �e melhordo que um aso que nuna foi ome�ado. Porque por meio do retorno, om a t�enia standard derêverie, h�a uma aproxima�~ao da fonte; e se a fonte for ontatada em absoluto, o poder do engramapara aberrar ser�a reduzido, sem importar quantos erros o auditor tenha ometido.Logo, o retorno ao ponto de \intensidade m�axima" de um som�atio n~ao �e muito doloroso. Aintensidade m�axima real �e quando o prelear est�a desperto, antes de fazer ontato om o inidente.Mas ao retornar �a \intensidade m�axima", muitas vezes o inidente poder�a ser ontatado e reduzido.Contudo, se a \intensidade m�axima" ontêm no seu engrama as frases \N~ao o posso suportar!", \Istoest�a a matar-me" ou \Estou aterrorizado", ent~ao �e de esperar que o nosso prelear reaja de algummodo pareido. Se ele n~ao reage, ent~ao tem um desligamento emoional, o qual �e um problemadiferente que ser�a abordado mais adiante.De modo similar, o auditor pode mover o seu prelear no tempo. Existe um rel�ogio muito preisona mente. O arquivista est�a bastante familiarizado om esse rel�ogio e obedeer�a, sempre que poss��vel.O auditor que quer que o paiente v�a para \seis minutos antes desta frase ter sido pronuniada",geralmente veri�ar�a que o seu prelear est�a agora seis minutos antes desta, muito embora o inidenteseja pr�e-natal. O auditor pode, ent~ao, levar o prelear a avan�ar, minuto por minuto, onforme quiser.Ele pode levar o prelear diretamente atrav�es de um inidente por meio de anuniar: \�E um minutomais tarde. S~ao dois minutos mais tarde. Passaram três minutos", et. O auditor n~ao tem de esperarque esses minutos deorram; ele simplesmente os anunia. Ele pode fazer o prelear passar atrav�esdo tempo em intervalos de ino minutos, em intervalos de uma hora ou em intervalos de um dia e, amenos que haja material engrâmio a retê-lo ou a afetar a opera�~ao de algum modo, o auditor podemover o prelear na linha do tempo onforme a sua vontade. Seria muito bom se o auditor pudessemandar o prelear para a onep�~ao e ent~ao dizer-lhe que �e uma hora mais tarde, duas horas maistarde e assim por diante, para apanhar o primeiro engrama. Contudo, h�a mais fatores envolvidosal�em do tempo e o plano, embora bonito, n~ao �e vi�avel. A desloa�~ao temporal �e geralmente usadaquando o auditor est�a a tentar pôr o prelear �a frente de um inidente, para se assegurar de que eletem realmente um ome�o. Por meio de retornar o prelear em intervalos de ino ou dez minutos, oauditor �as vezes poder�a desobrir que ele est�a a ir para tr�as, a entrar em um inidente muito longo eompliado e que a dor de abe�a que ele tem prourado aliviar no prelear, na realidade, foi reebidahoras antes do per��odo em que ele julgara que esta foi reebida iniialmente. Em tal aso, existe umsegundo engrama anexo a um engrama anterior e o auditor n~ao onsegue levantar o segundo at�e tero primeiro.Na realidade, a desloa�~ao temporal tem um uso limitado. O auditor que tenta orrer para tr�as,ao longo do tempo, veri�ar�a que tem um aso arti�ialmente restimulado nas m~aos e que o trabalhoest�a muito entravado. A T�enia de Repeti�~ao funiona melhor e o arquivista lida om ela om maisfailidade. O auditor usa uma desloa�~ao temporal para levar o prelear t~ao pr�oximo quanto poss��velda �area b�asia (pr�e-natal antigo) e ent~ao, de um modo geral, se o arquivista simplesmente n~ao sep~oe a trabalhar entregando engramas que podem ser limpos, um ap�os outro, o auditor usa a T�eniade Repeti�~ao. A desloa�~ao temporal e \andar �a a�a de um som�atio" têm algum uso limitado.Alguma experimenta�~ao mostrar�a em que medida �e que estes poder~ao ser �uteis.167



As leis do retorno s~ao as seguintes:1. Teoriamente, um paiente que esteja retornado ao passado reage mais aos omandos que s~aoanteriores ao ponto onde ele se enontra na linha do tempo e menos aos omandos que s~aoposteriores ao ponto onde ele se enontra na linha do tempo.2. Um prelear reage �aqueles omandos engrâmios:(a) Que est~ao em restimula�~ao rônia, ou(b) Mais pr�oximos dele na linha do tempo.Assim, se um engrama diz: \Estou om medo", ele est�a om medo. Se diz: \Pre�ro morrera enfrentar isto", �e isso que ele prefere. Se o omando de que ele est�a mais pr�oximo diz:\Estou om sono", ele est�a om sono. Se diz: \Esquee isso", ele esquee. Os omandos emrestimula�~ao rônia d~ao uma or falsa �a personalidade: \Nuna posso ter a erteza de nada",\N~ao sei", \N~ao posso ouvir nada" est~ao possivelmente todos em restimula�~ao rônia. Se oarquivista n~ao os entrega, ent~ao ontinue a trabalhar o aso �a volta destes, de qualquer forma.Ao �m de algum tempo, estes eder~ao.3. A a�~ao do prelear na linha do tempo e a ondi�~ao da linha do tempo s~ao reguladas exlu-sivamente por omandos engrâmios lassi��aveis omo ressaltadores, seguradores, negado-res, agrupadores e desorientadores. (Repetimos que estas ondi�~oes s~ao muito vari�aveis, t~aovari�aveis omo a l��ngua. Por exemplo, a frase: \N~ao sei se estou a ir ou a vir" em um engrama,torna-o muito onfuso. \N~ao posso voltar atr�as neste ponto" faz o prelear ontinuar a avan�arpara ada vez mais tarde no tempo.)4. O omando engrâmio manifesta-se naquilo que o prelear diz quando desperto, antes de umasess~ao de terapia ou �e inadvertidamente anuniado omo um pensamento supostamente \anal��-tio" quando o prelear se aproxima do omando.5. O engrama n~ao �e uma mem�oria seniente e raionalizada, mas sim uma ole�~ao de perep�~oesn~ao analisadas e este desenvolver-se-�a ao ponto de ser ontatado, simplesmente pelo proessode retornar atrav�es do engrama, ao engrama, sobre o engrama ou pedindo o engrama.6. O arquivista dar�a ao auditor tudo o que puder ser extra��do do bano de engramas. O auditortem de ajudar o arquivista atrav�es da redu�~ao, em arga ou severidade, de tudo o que oarquivista oferee. Isto faz-se levando o paiente a reont�a-lo. (Caso ontr�ario, o arquivistaempilha tanto material �a volta disso que, om isto em restimula�~ao, ele j�a n~ao onsegue hegaraos arquivos. N~ao �e raro o auditor que se op~oe ao arquivista. Todavia, ainda est�a por enontraro arquivista que se oponha ao auditor, exeto pela reten�~ao de dados que n~ao se reduzir~ao.)As t�enias de que o auditor disp~oe s~ao as seguintes:1. Retorno, em que o prelear �e enviado para um tempo t~ao antigo quanto poss��vel na sua linhado tempo, antes de se iniiar a terapia propriamente dita.2. T�enia de Repeti�~ao, pela qual se pede ao arquivista dados sobre ertos assuntos, partiular-mente os que afetam o retorno e a desloa�~ao na linha do tempo, e que assistem a apaidadedo prelear para ontatar engramas.3. Desloa�~ao temporal, pela qual o prelear pode ser movido distânias urtas ou longas na linhado tempo, atrav�es do an�unio espe���o da quantidade de tempo que o prelear deve avan�arou reuar, ou pelo retorno ou progress~ao por intervalos de tempo. (Tamb�em �e �util desobrirse o prelear est�a a mover-se ou em que dire�~ao ele est�a a mover-se na linha do tempo, paradesobrir a a�~ao que algum engrama poder�a estar a ter sobre ele.)168



4. Loaliza�~ao som�atia, pela qual se loaliza o momento de reep�~ao do som�atio, em um esfor�opara desobrir se este foi reebido neste engrama ou para enontrar um engrama que o ontenha.
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Cap��tulo 7Emo�~ao e a For�a VitalUm dos maiores pap�eis na terapia �e desempenhado pela emo�~ao. No segundo livro abordamos esteassunto e lassi�amos as emo�~oes em três divis~oes:1. As emo�~oes ontidas no omando dos engramas, o que levou a dor f��sia a ser onfundida omemo�~oes.2. As emo�~oes ontidas omo rea�~oes end�orinas sujeitas �a mente anal��tia do Clear e �a menteanal��tia e mente reativa do aberrado.3. As emo�~oes ontidas em engramas que retêm unidades livres de for�a vital.Trabalho e pesquisa adiionais sobre a emo�~ao produzir~ao sem d�uvida uma ompreens~ao aindamaior da emo�~ao. Mas agora temos um onheimento funional da emo�~ao. Podemos usar o quesabemos e, om isso, produzir resultados. Quando soubermos mais, seremos apazes de produzirresultados muito melhores, mas agora mesmo podemos produzir o Liberado e o Clear. Se tratarmosa emo�~ao omo for�a vital retida e se seguirmos estes preeitos gerais para a liberar, obteremosum ganho muito grande em qualquer prelear; na verdade, produziremos os nossos maiores ganhosindividuais ao liberar a emo�~ao deste modo.Numa iênia de engenharia omo Dian�etia, podemos trabalhar numa base de bot~ao de press~ao.Sabemos que desligar um interruptor parar�a um motor, que lig�a-lo novamente voltar�a a fazer o motortrabalhar e, independentemente do n�umero de vezes que liguemos ou desliguemos esse interruptor,o nosso motor parar�a ou ome�ar�a a trabalhar. Estamos a usar aqui uma for�a que ainda �e t~aomisteriosa para n�os omo era a eletriidade para James Clerk Maxwell. Muito antes, BenjaminFranklin j�a tinha observado que a eletriidade existia e tinha feito algumas oisas interessantes omela, mas n~ao a tinha usado muito e n~ao onseguiu ontrol�a-la. Um �l�osofo omo Bergson seleionouuma oisa a que hamou �elan vital, uma for�a vital. O ser humano est�a vivo, deve haver uma for�aou uxo de alguma oisa que o mant�em vivo; quando o ser humano est�a morto, n~ao h�a nenhumafor�a ou uxo. Isto �e a for�a vital no est�agio de Benjamin Franklin. Tal omo ele onsiderou aeletriidade, tamb�em Bergson onsiderou a for�a vital. Agora, em Dian�etia, estamos no est�agio deJames Clerk Maxwell, ou quase l�a. Sabemos que h�a ertas equa�~oes que se podem fazer sobre afor�a vital e podemos usar essas equa�~oes. E podemos teorizar que a \for�a vital" e aquilo a quese tem hamado um erto tipo de \emo�~ao" s~ao oisas semelhantes ou a mesma oisa. Poderemoster a teoria errada, mas o mesmo poder�a ter aonteido om James Clerk Maxwell. Na verdade,�e poss��vel que as teorias de Maxwell ainda estejam erradas, mas pelo menos temos luzes el�etrias.Em Dian�etia, temos bastante erteza de que a maioria dos prin��pios �e paralela �as leis naturais:estes s~ao as omputa�~oes prinipais. N~ao temos a erteza de ter a emo�~ao devidamente enquadrada,mas tamb�em n~ao teremos a erteza at�e que tenhamos realmente pegado em um humano morto e o171



tenhamos voltado a enher de for�a vital. Com a exep�~ao deste extremo, estamos a pisar terrenos�olido om a emo�~ao omo for�a vital.Por exemplo, podemos pegar numa jovem, examinar um pouo o seu passado, digamos, om umeletroenefal�ografo (um instrumento para medir impulsos e rea�~oes nervosas)1 e depois prosseguirom base na informa�~ao obtida desta forma, para fazer uma de duas oisas. A primeira �e desumanae �e laro que n~ao seria feita, mas seria poss��vel pôr essa jovem doente ou insana, usando apenas osdados que foram obtidos deste modo. (Se os dados s~ao obtidos em terapia, estes s~ao obtidos porontato real om os engramas e um engrama ontatado em rêverie perdeu o seu poder para aberrar:assim, a terapia de Dian�etia torna tal eventualidade totalmente imposs��vel.) O segundo fato e muitomais importante para n�os �e que, om estes mesmos dados, podemos fazê-la reuperar toda a for�a,interesse, persistênia e tenaidade em rela�~ao �a vida e todo o bem-estar f��sio e mental poss��vel.Se n~ao se pudesse fazer isto funionar nos dois sentidos, n~ao ter��amos a resposta, pelo menos numaforma funional. (Ali�as, algum autor de ��~ao, se tentado a ausar horror om o primeiro fato, devefazer o favor de reordar que os dados foram obtidos om um aparelho que teria espantado o DoutorFrankenstein pela sua omplexidade e per��ia de uso, e que a terapia de Dian�etia entra em ontatoom os dados na fonte: o aparelho �e neess�ario para impedir que se toque na fonte, pois no instanteem que a fonte �e toada pela terapia, o seu poder desaparee omo as manhetes notiiosas de ontem.Por essa raz~ao, n~ao fa�amos pe�as de teatro do tipo Meia Luz aera de Dian�etia, por favor: elasseriam teniamente impreisas.)Isto n~ao �e t~ao simples omo a eletriidade, na medida em que n~ao se pode ligar e desligar ointerruptor. No que onerne �a Dian�etia, este s�o pode ser ligado. Temos, ent~ao, um re�ostato quen~ao retroeder�a, mas que, quando �e pressionado para a frente, libera ada vez mais for�a dinâmiapara dentro do indiv��duo e d�a-lhe ada vez mais ontrole sobre o seu uso.O ser humano est�a destinado para ser um organismo autodeterminado. Quer dizer, desde que possafazer avalia�~oes dos seus dados, sem ompuls~oes ou repress~oes arti�iais (as telas do 7 pressionadasnuma m�aquina de adi�~ao), ele pode operar om a e�iênia m�axima. Quando o ser humano passa aser determinado exteriormente, ou seja, ompelido a fazer ou reprimido de fazer, sem o seu pr�oprioonsentimento raional, ele torna-se um animal de bot~ao de press~ao. Este fator do bot~ao de press~aoest�a t~ao laramente de�nido que um auditor que desubra, em terapia, uma frase have em umengrama (e n~ao a libere), pode usar essa frase, por algum tempo, para fazer um paiente tossir ourir ou parar de tossir ou parar de rir, onforme a vontade do auditor. No aso do auditor, porqueele obteve os dados na fonte - ontatou o engrama em si, roubando-lhe assim parte da sua for�a - obot~ao de press~ao n~ao durar�a muito tempo, ertamente que durar�a menos de duzentos ou trezentosapertos. Todo o esfor�o em ontrolar seres humanos atrav�es do est��mulo pela dor e a maioria dosdados aumulados no passado pelas v�arias esolas têm sido, inonsientemente, este material debot~ao de press~ao. Se o engrama n~ao �e toado na fonte, ele presta-se a um uso intermin�avel e o seupoder nuna diminui. Contudo, ao ser toado na fonte, a grava�~ao original �e atingida e, assim, oengrama perde o seu poder. \Controlar seres humanos" e aquilo a que as pessoas têm hamado, deum modo geral, a \psiologia", na realidade tem sido a manipula�~ao, tipo bot~ao de press~ao, das frasese sons aberrativos de uma pessoa. As rian�as desobrem-nos nos pais e usam-nos furiosamente. Oesritur�ario desobre que o patr~ao n~ao suporta um esto de pap�eis heio e, por isso, tem o estosempre heio. O mestre de um navio desobre que um dos seus marinheiros se enolhe todas asvezes que ouve a express~ao \marias" e, por isso, usa a palavra para o intimidar. Esta �e a guerrado bot~ao de press~ao entre aberrados. As esposas poder~ao desobrir que ertas palavras fazem o1O eletroenefal�ografo, hipnos�opios, gr�a�os de inteligênia, testes para v�arias dinâmias e por a�� adiante s~ao todosaux��lios meânios para Dian�etia. S~ao usados primariamente na pesquisa. Quando dispon��veis e quando a apaidadedo auditor o permite, podem ser usados na pr�atia. Mas geralmente n~ao têm estado a ser usados na pr�atia e n~ao s~aoneess�arios, nesta altura e om esta terapia. Um dia, espero eu, algum qu��mio inventar�a um \g�as de transe" perfeitoque aelerar�a o proesso de larear um esquizofrênio, e on�o que algum engenheiro far�a alguma oisa para medir osimpulsos nervosos, que seja su�iente barata para ser usada na pr�atia geral. Por enquanto, temos de passar sem eles,por mais desej�aveis que possam ser para o futuro. 172



marido estremeer, irritam-no ou impedem-no de fazer alguma oisa e, por isso, usam esses bot~oesde press~ao. E os maridos desobrem os bot~oes de press~ao das mulheres e impedem-nas de omprarvestidos ou usar o arro. Esse duelo defensivo e ofensivo entre aberrados �e oasionado por bot~oes depress~ao que reagem ontra bot~oes de press~ao. Popula�~oes inteiras s~ao manipuladas pelas respostasdos seus bot~oes de press~ao. A publiidade aprende quais s~ao os bot~oes de press~ao e usa-os em oisasomo \odor orporal" ou pris~ao de ventre. E nos ampos do entretenimento e da omposi�~ao dean�~oes, os bot~oes de press~ao das pessoas s~ao pressionados em s�eries e baterias inteiras para produzirrea�~oes aberradas. A pornogra�a atrai pessoas que têm bot~oes de press~ao pornogr�a�os. O governodo tipo p~ao-e-iro atrai as pessoas que têm bot~oes de press~ao \uide de mim" e outros. Poder-se-iadizer que n~ao h�a qualquer neessidade de se apelar �a raz~ao, quando h�a tantos bot~oes de press~ao pora��.Aontee que esses mesmos bot~oes de press~ao, por serem 7s pressionados pela dor e emo�~ao (dadosfalsos impostos ao omputador pelos engramas - e ada soiedade tem os seus pr�oprios padr~oes espe-iais de engramas), tamb�em levam as pessoas �a louura, p~oem-nas doentes e, geralmente, provoamestragos s�erios. O �unio bot~ao de press~ao que o Clear tem �e aquele que o seu pr�oprio omputador,avaliando om base na sua experiênia que, por sua vez, foi avaliada pelo omputador, lhe diz seruma onduta de sobrevivênia nas suas quatro dinâmias. E assim, n~ao sendo uma marioneta nasm~aos de gente desuidada ou manhosa, ele permanee saud�avel e mentalmente s~ao.Contudo, n~ao �e verdade que o Clear n~ao �e emotivo, que a sua raz~ao �e fria e que ele �e um fantoheautoonsiente das suas pr�oprias omputa�~oes. O seu omputador trabalha t~ao rapidamente e emtantos n��veis om tantas das suas omputa�~oes a oorrer simultaneamente, que a sua invers~ao ouonsiênia irraional �e m��nima. A invers~ao �e a ondi�~ao do aberrado, ujo omputador de�ienteest�a a lutar om grandezas imponder�aveis e 7s pressionados nos seus engramas, tais omo: \Eu tenhode fazer isso. Simplesmente tenho de fazer isso. Mas n~ao, �e melhor mudar de id�eia."A diferen�a de omputa�~ao entre o Clear e o aberrado �e muito grande. Mas h�a uma diferen�amuito maior: a for�a vital. As dinâmias têm, evidentemente, uma determinada for�a potenial. Estafor�a manifesta-se omo tenaidade para a vida, persistênia no esfor�o, vigor de pensamento e a�~aoe apaidade de experimentar prazer. As dinâmias nas �elulas de um humano poder~ao n~ao ser maisfortes do que as dinâmias nas �elulas de um gato. Mas as dinâmias, no humano inteiro, s~ao muitomaiores do que as de qualquer outro animal. Atribua isso ao que quiser, mas o humano �e basiamentemais vivo, visto que tem uma resposta mais vol�atil. Por mais vivo quer-se dizer que o seu impulsoseniente-emoional para viver �e maior do que aqueles que s~ao enontrados noutras formas de vida.Se isto n~ao fosse verdade, ele n~ao omandaria agora os outros reinos. Independentemente daquiloque um tubar~ao ou um astor fa�a quando �e amea�ado de extin�~ao total, o tubar~ao e o astor s~aodespahados rapidamente quando se deparam om as dinâmias do ser humano: o tubar~ao �e usadoomo ouro ou ingerido omo vitaminas e o astor enfeita as ostas de uma senhora.O aspeto fundamental disto pode ser observado numa �unia rea�~ao. Os animais ontentam-se om sobreviver nos seus ambientes e prouram adaptar-se a esses ambientes. Aquele animalmuito perigoso, o ser humano, tem uma id�eia ligeiramente diferente. As esolas antigas gostavamde dizer ao pobre aberrado demente que ele tinha de enarar a realidade. Esta era a onduta�otima: enarar a realidade. S�o que esta n~ao �e a onduta �otima do ser humano. Tal omo essasesolas ometeram o erro fundamental de supor que o aberrado se reusava a enarar o seu ambiente,quando na realidade, devido aos engramas, ele era inapaz de o enarar, elas tamb�em supuseram quesimplesmente enarar a realidade onduziria �a sanidade. Talvez onduza, mas isso n~ao leva a umavit�oria do ser humano sobre os elementos e outras formas. O ser humano tem algo mais. Algumaspessoas hamam-lhe imagina�~ao riativa, outras d~ao-lhe este ou aquele nome. Mas seja qual foro nome que lhe dêem, resume-se ao fato interessante de que o ser humano n~ao se ontenta ommeramente \enarar a realidade", omo a maioria das outras formas de vida fazem. O ser humanofaz om que seja a realidade a enar�a-lo. Propaganda sobre \a neessidade de enarar a realidade",tal omo a propaganda no sentido de que um humano pode ser levado a louura por uma \delus~ao de173



infânia" (seja l�a o que isso for) n~ao enara a realidade de que enquanto o astor onstruiu diques delama ao longo das eras da sua evolu�~ao e ontinua a onstruir diques de lama, o ser humano evoluiu,em meio s�eulo, de uma represa de pedra e madeira para formar um lago para a roda de uma azenha,at�e estruturas omo a barragem Grand Coulee, e muda inteira e ompletamente o aspeto de umapor�~ao onsider�avel dos terrenos da Natureza, transformando um deserto em solo produtivo e umuxo de �agua em relâmpagos. Isto poder�a n~ao ser t~ao po�etio quanto desejaria Rousseau, nem t~aobonito quanto algum \amante da natureza" desejaria que fosse, mas esta �e uma nova realidade. H�adois mil anos, os Chineses onstru��ram uma muralha que seria vis��vel da Lua, se tivesse l�a estadoalgu�em para olhar; h�a três mil anos, o ser humano tinha o Norte de �Afria verde e f�ertil; h�a dez milanos, ele esteve empenhado nalgum outro projeto; mas ele tem estado sempre a moldar bastante asoisas para satisfazerem o pr�oprio ser humano.H�a aqui uma qualidade extra em a�~ao ou talvez seja apenas mais de uma mesma qualidade, umaquantidade t~ao grande desta que ela paree ser uma oisa inteiramente nova.No entanto, isto n~ao �e tudo uma grande digress~ao do assunto da terapia; isto �e referido aqui omoum aspeto da for�a vital. Quando o indiv��duo se enontra \possu��do de ada vez menos for�a vital",ele est�a a perder, em algum lugar, algumas das unidades livres. E as unidades livres desta for�a vital,numa soiedade ou em um indiv��duo, s~ao o surto extra neess�ario para domar o Norte de �Afria,dividir um �atomo ou alan�ar as estrelas.A teoria meânia aqui - e lembre-se que �e apenas uma teoria e Dian�etia pode manter-se sem esta- �e que ada indiv��duo possui uma determinada quantidade de unidades de for�a. Estas unidadespoder~ao ser iguais entre os elementos de um grupo e poder~ao aumentar para n�umeros ada vezmaiores �a medida que o \entusiasmo" rese. Mas, para os nossos prop�ositos, podemos onsiderarque o ser humano, omo indiv��duo ou omo uma soiedade - ambos s~ao organismos - tem um erton�umero �a sua disposi�~ao, para usar a qualquer hora ou em qualquer dia. Ele poder�a fabriar essasunidades de vida onforme neess�ario e poder�a simplesmente ter uma erta quantidade, isso n~ao temnada a ver om esta quest~ao. A quest~ao aqui �e que ele pode ser onsiderado, em qualquer hora oudia, omo estando vivo em erto grau. Considere isto omo o seu potenial dinâmio, omo podemosver no nosso gr�a�o desritivo que foi tra�ado anteriormente.O que aontee, ent~ao, a este potenial dinâmio no aberrado? Ele tem uma grande quantidade deengramas no seu bano. Sabemos que esses engramas podem dormir durante a sua vida inteira semque lhes fa�am key-in e sabemos que qualquer um, ou todos eles, podem sofrer um key-in e esperar,da�� em diante, por restimuladores no ambiente para os pôr em a�~ao. Sabemos que o seu n��vel deneessidade pode elevar-se subitamente e sobrepor-se a todos esses engramas ativados, e sabemos queuma atividade de alta sobrevivênia pode dar-lhe uma tal oportunidade de prazer que os engramaspodem permaneer n~ao restimulados, embora tenham sofrido um key-in. E podemos supor que essesengramas, de um per��odo da vida para outro, podem de fato voltar a fazer key-out e permaneerdesligados, devido a alguma grande mudan�a de ambiente ou a oportunidades de sobrevivênia.Contudo, o que normalmente aontee �e que alguns engramas permaneem ontinuamente key-in e s~ao restimulados, de um modo bastante rônio, pelo ambiente do indiv��duo. E se ele mudarde ambiente, os antigos poder~ao fazer key-out, mas haver�a engramas novos que aabar~ao por fazerkey-in.A maioria dos aberrados est�a em um estado de restimula�~ao rônia que, em m�edia, iniia a espiraldesendente om bastante rapidez.Como isto tem a ver om a for�a vital, a a�~ao meânia de um engrama ao fazer key-in �e apturarum erto n�umero dessas unidades de for�a vital. A restimula�~ao s�ubita e abrangente do engramapermite-lhe apturar uma quantidade ainda maior de unidades de for�a vital. No aso m�edio, adarestimula�~ao aptura uma parte maior da for�a vital restante e segura-a. Quando o entusiasmo ou o��mpeto alinha o prop�osito do indiv��duo na dire�~ao de um verdadeiro objetivo de sobrevivênia (em174



oposi�~ao a um pseudo-objetivo ontido nos engramas), ele reupera algumas dessas unidades. Mas aespiral �e desendente: ele n~ao onsegue reuperar, exeto em irunstânias muito invulgares, tantasunidades quanto as que perdeu dentro do bano de engramas.Assim, pode-se dizer, para os prop�ositos desta teoria de a�~ao da for�a vital, que ada vez maisunidades de for�a vital, sa��das das reservas de um indiv��duo, s~ao apturadas e mantidas no banode engramas. A�� o seu uso �e pervertido, fazendo-se passar por dinâmias (omo no aso man��ao eno aso de grande euforia) e impondo a�~ao �a mente som�atia e �a mente anal��tia. Neste bano deengramas, as unidades de for�a vital n~ao est~ao dispon��veis omo sensa�~ao livre ou para a�~ao livre,mas s~ao usadas ontra o indiv��duo, a partir de dentro.H�a uma observa�~ao que tende a demonstrar esta a�~ao: quanto mais restimulado um aberrado est�a,menos sensa�~ao livre ele poder�a possuir. Se apanhada em um man��ao (engrama pr�o-sobrevivêniaaltamente lisonjeiro), a for�a vital dele �e analizada diretamente atrav�es do engrama e o seu om-portamento, por mais entusi�astio ou euf�orio que seja, na realidade �e muito aberrado. Se ele disp~oedessa por�~ao de for�a vital para ser analizada desse modo, ent~ao pode-se demonstrar que ele temainda mais for�a vital, dirigida de um modo seniente, quando Clear. (Isto j�a foi feito.)Demonstramos a qualidade parasit�aria dos iruitos demônio, que usam peda�os da mente anal��tiae dos seus proessos. Ha outras maneiras em que esta qualidade parasit�aria �e omum aos engramas.Se um humano tem, arbitrariamente, 1000 unidades de for�a vital, ele tem uma apaidade de asanalizar, quando Clear, para uma existênia altamente entusi�astia. Quando ele esta em um estadoman��ao, om um engrama pr�o-sobrevivênia em total restimula�~ao, a for�a vital �e dirigida atrav�esde um omando aberrado e d�a-lhe, digamos, 500 unidades de propuls~ao pseudodinâmia.Por outras palavras, a energia sai da mesma bateria: um tal engrama tem, na melhor das hip�oteses,menos poder do que teria todo o organismo Clareado. (Este aspeto do man��ao ou da superpersonali-dade neur�otia iludiu algumas das antigas esolas de ura mental, levando-as �a ren�a, ompletamenteaberrada e medioremente observada, de que s�o as insanidades eram respons�aveis pela apaidadedo ser humano para sobreviver, um oneito que pode ser refutado no laborat�orio simplesmentelareando um desses man��aos ou qualquer outro aberrado.)O engrama usa a mesma orrente mas perverte-a, do mesmo modo que usa a mesma menteanal��tia e usurpa-a. Al�em de n~ao possuir vida pr�opria, o engrama desperdi�a, �a semelhan�a de tantosparasitas, a for�a vital do hospedeiro. �E totalmente ine�iente. Se um dispositivo ompar�avel fosseinserido em um iruito eletrônio, este simplesmente desviaria e tornaria \inalter�aveis" algumas dasfun�~oes do equipamento que deveriam permaneer vari�aveis e al�em disso onsumiria, simplesmentepelo maior omprimento dos �os, maus ondensadores e v�alvulas, o forneimento de energia t~ao vitalpara a m�aquina.Na mente humana, o engrama assume o seu aspeto de \aux��lio" mais vigoroso no man��ao,analizando e omandando o organismo para alguma atividade de grande violênia e onentra�~aomonoman��aa. O \supervendedor"; o \aperta m~aos" violentamente alegre; o religioso extremista,fan�atio e aparentemente indestrut��vel, s~ao lassi��aveis omo man��aos. A abundânia de \poder"nessas pessoas, mesmo quando �e t~ao funesta omo a de Torquemada ou t~ao destrutiva omo a deGenghis Khan, �e um objeto de admira�~ao em muitos lugares. O man��ao, omo se ver�a adiante, �eum omando de \ajuda", \pr�o-sobrevivênia", em um engrama que no entanto �xa o indiv��duo emdeterminado urso. Mas um engrama somente �e apaz de tanto \poder" quanto o que est�a presenteno hospedeiro, tal omo s�o �e apaz de a�ambarar tanto analisador quanto o que est�a presente.Tomemos um man��ao poderoso que est�a a manifestar e a funionar om 500 unidades arbitr�ariasde for�a vital. Fa�amos de onta que o ser inteiro possui 1000 unidades arbitr�arias de for�a vital.Suponhamos que temos aqui um Alexandre. Na maioria dos asos, as dinâmias da pessoa m�edian~ao s~ao auxiliadas por man��aos, mas est~ao dispersas tal omo um feixe de eletr~oes poderia serdisperso por um obst�aulo �a sua frente. Temos aqui uma atividade dispersa, pensamentos dispersos,175



problemas inomput�aveis, falta de alinhamento. Numa tal pessoa, om 1000 unidades presentes,950 dessas unidades poderiam estar retidas nos banos de engramas e, no entanto, poderiam sert~ao ontr�arias, que a pessoa exibe uma apaidade funional de apenas 50 unidades. No aso deAlexandre, pode-se presumir que o man��ao deve ter estado alinhado om a dire�~ao geral dos seuspr�oprios prop�ositos b�asios. O seu prop�osito b�asio �e um regulador forte: aontee que o man��ao sealinha om este: uma pessoa de grande apaidade e valentia pessoal passa a possuir 500 unidadesatrav�es de um engrama man��ao, aredita ser um deus, sai e onquista o mundo onheido. Ele foieduado para areditar que era um deus, o seu engrama man��ao dizia que ele era um deus e ontinhaum segurador. Alexandre onquistou o mundo e morreu aos trinta e três anos. S�o onseguiu restringiro seu man��ao enquanto este pôde ser obedeido: quando j�a n~ao podia ser obedeido, este mudou avalênia dele, deixou de ser um man��ao e ompeliu-o, om dor, a atividades dispersas. O engramareebido da sua m~ae, Ol��mpia, quase que pode ser lido at�e mesmo nesta data t~ao reente. Estedeve ter dito que ele seria um deus alegre, que onquistaria o mundo inteiro e que devia ontinuara onquistar, que devia esfor�ar-se sempre por subir ada vez mais alto. Isto era, provavelmente,de alguma esp�eie de ântio ritual da sua m~ae, que era uma alta saerdotisa de Lesbos e quedeve ter reebido algum ferimento imediatamente antes do ritual. Ela odiava o seu marido Filipe.Um �lho que onquistaria tudo era a resposta. Alexandre poder�a muito bem ter tido inquentaou em desses engramas de \ajuda", as prees violentas de uma mulher su�ientemente aberradapara assassinar. Assim, pode-se presumir que ele tenha onquistado at�e j�a n~ao poder estender umalinha de abasteimento para a onquista e, nessa altura, �e laro que ele j�a n~ao podia obedeer aesse engrama e, ent~ao, a for�a de dor desse engrama voltar-se-ia ontra ele. Os engramas ditavamo ataque para onquistar e impunham o omando om dor: assim que as onquistas deixaram deser realiz�aveis, a dor ataou Alexandre. Um dia ele aperebeu-se de que estava a morrer, dentro deuma semana estava morto e no auge do seu poder. Tal oisa, numa esala muito grande, �e uma fraseman��aa de um engrama em a�~ao.Alexandre teve uma edua�~ao para volt�a-lo ontra o pai e engramas pedindo-lhe para que on-quistasse o mundo. O que aonteeria se Alexandre tivesse sido Clareado? Resposta: dada umaraz~ao su�iente e raional, ele teria ertamente sido apaz de onquistar o mundo e, aos oitenta anos,poderia muito possivelmente estar vivo para o desfrutar. Como podemos presumir isto?O man��ao om 500 unidades de prop�osito dirigido foi Clareado. Agora ele tem 1000 unidades deprop�osito dirigido de uma forma seniente. Ele �e exatamente duas vezes mais poderoso do que eraquando estava no poder de um man��ao e o seu prop�osito b�asio poder�a ser semelhante, mas esteagora pode ser realizado e n~ao se voltar�a ontra ele no momento em que atingir um objetivo ou tiverum fraasso.Isto �e l��nio, �e a teoria subjaente �a for�a vital. Foi formulada em um esfor�o para expliarfenômenos observados. A teoria poder�a estar errada, mas os dados observados n~ao est~ao. Por�em,a teoria deve estar algures perto da verdade, pois om ela foi poss��vel predizer uma quantidadeonsider�avel de fenômenos que antes n~ao se sabia existirem: por outras palavras, �e uma teoriaproveitosa. Esta veio depois de Dian�etia estar bem formulada, porque surgiu um fato estranho,vital para o auditor:O prelear avan�ava na terapia na mesma propor�~ao que a quantidade de arga emoional liberadado seu bano reativo.O prop�osito e a persistênia do aberrado eram impedidos na mesma propor�~ao que a quantidade dearga emoional ontida no seu bano de engramas. A sua reupera�~ao de potenial de sobrevivêniaaumentava na mesma propor�~ao que a quantidade de energia liberada do bano de engramas. A suasa�ude melhorava na mesma propor�~ao que a quantidade de energia liberada do bano de engramas.Os engramas que ontinham a maior desarga eram aqueles que se entravam em torno da perdade fatores de sobrevivênia imaginados. 176



Por onseguinte, foi formulada esta teoria da for�a vital. Qualquer man��ao Clareado pareiademonstrar muito mais poder real e energia do que antes de Clareado. E qualquer \normal" Clareadoaumentava as suas unidades de for�a vital aess��veis at�e um n��vel ompar�avel a qualquer man��aoClareado.Sem d�uvida que trabalho e observa�~oes adiionais aperfei�oar~ao esta teoria. Contudo, no momentopresente, ela serve. Esta �e uma daquelas \teorias ient���as" introduzidas para expliar uma opera�~aoou uma s�erie longa de observa�~oes. Neste aso, aontee que est�a diretamente alinhada om osprin��pios b�asios de Dian�etia, pois prediz dados que podem ent~ao ser enontrados e n~ao rejeitadados anteriores preditos pela matem�atia e a �loso�a b�asias de Dian�etia.Na realidade, estamos aqui a falar, n~ao deste termo esorregadio, a emo�~ao, mas, remos n�os, dafor�a vital. Esta for�a vital �e onsideravelmente intensi�ada pelo suesso e prazer em geral e �e,segundo esta teoria, aumentada em termos de unidades arbitr�arias pelo prazer. Por outras palavras,o prazer �e uma oisa que rearrega as baterias ou permite que elas sejam rearregadas e em um Clear,longe de onduzir �a moleza, leva �a atividade renovada, visto que a indolênia �e engrâmia.O prazer �e um fator extremamente importante: esfor�o riativo e onstrutivo, a supera�~ao deobst�aulos que n~ao s~ao inognos��veis na dire�~ao de algum objetivo, a ontempla�~ao de objetivospassados alan�ados, ombinam-se todos para rearregar a for�a vital. A pessoa que, por exemplo,foi um enorme suesso e depois o perde, e que ent~ao �a doente por isso, n~ao est�a a seguir um iloraional, mas sim um ilo de omando engrâmio. De erta forma, ela desobedeeu a um omandoengrâmio e, tendo-lhe desobedeido, sofre dor. A \rian�a prod��gio" que edo \se extingue" naverdade, atrav�es da terapia, est�a t~ao extinta quanto uma fornalha abafada. Qualquer \rian�aprod��gio" �e um aso for�ado: pense nos sonhos que a Mam~a deve ter derramado nos engramasda rian�a. Ela fere-se: \Oh! Nuna me perdoarei! Se eu tiver arruinado o meu �lho, nuna meperdoarei. O meu �lho, que vai ser o maior violinista do mundo!" ou \Oh! Seu bruto! Tu bateste-me!Se feriste o nosso �lho, vais ver! Farei dele o maior jovem pianista de Brooklyn! Ele vai ser umarian�a linda, uma rian�a prod��gio! E tu bateste-lhe, seu bruto. Oh! Vou �ar sentada aqui mesmoat�e te ires embora!" (Engramas reais.) O �ultimo faz a omputa�~ao de que o modo de se desforrar doPap�a �e ser o maior pianista de Brooklyn. A rian�a �e um grande suesso: tem ouvido para a m�usia,pratia muito e tem um grande \prop�osito". Este engrama �e onstantemente restimulado pela m~ae.Mas ent~ao um dia, ele perde um onurso, ele sabe subitamente que j�a n~ao �e uma rian�a, ele sabeque falhou. O seu prop�osito vaila. Passa a ter dores de abe�a (a panada do Pap�a) e, por �m,�e um \neur�otio" e um \talento extinto". Clareado, ele voltou a ser um pianista, n~ao omo umapessoa \ajustada", mas sim um dos pianistas de onerto mais bem pagos de Hollywood. A m�usiaalinhava-se om o prop�osito b�asio.Mais uma vez, em um outro exemplo de man��ao, um paiente que tinha estado algum tempo emterapia - n~ao �e de longe o primeiro a fazer isto - dizia, om grande entusiasmo, ter sido \ativado" porDian�etia. Ele andava um palmo aima do h~ao, om o peito para fora e assim por diante. Os seus�oulos deixaram subitamente de servir, os seus olhos estavam bons de mais. Era um aso poderoso eradiante de euforia. A restimula�~ao arti�ial tinha toado em um engrama man��ao e fez-lhe key-inpela primeira vez na sua vida. Ele sentia-se maravilhosamente bem. O auditor sabia que ele viria ater uma dea��da ompleta, dentro de trinta e seis horas a três dias (o tempo habitual), porque umarestimula�~ao arti�ial na terapia tinha toado no engrama. Aonteeu que a av�o tinha dito �a �lhaque n~ao devia abortar a rian�a, pois algum dia ela poderia tornar-se um \homem belo e �as direitasou uma linda mulher". Sem d�uvida que ele era um homem �as direitas: isso quase lhe lesionou osm�usulos das ostas. Ap�os mais uma vista de olhos pelo engrama, em terapia, a fase do man��aodesapareeu.Pode-se supor, ent~ao, que este man��ao, omo no aso do menino-prod��gio, reuniu a for�a vitaldispon��vel e, subitamente, analizou-a ao longo das linhas do prop�osito b�asio, riando um alto n��velde onentra�~ao de for�a vital. No aso do pianista, a sua for�a Clareada estava muito aima da177



for�a do man��ao. No outro aso, que est�a a ser proessado atualmente, alan�ou-se um n��vel que seaproxima do n��vel anterior e que o ultrapassar�a em muito.Do mesmo modo, um entusiasmo por um projeto analizar�a a for�a vital nalguma linha deprop�osito e a neessidade, subitamente, roubar�a de novo aos engramas o poder su�iente para levarum indiv��duo bastante longe, embora ele n~ao tenha absolutamente nenhuns man��aos ativos.Agora hegamos ao âmago deste assunto: o engrama pr�o-sobrevivênia. �E uma pseudo-sobrevivêniatal omo todos os \aux��lios" engrâmios, uma miragem que se dissolve e deixa areias esaldantes.Anteriormente, falamos sobretudo de engramas ontra-sobrevivênia. Estes enontram-se em to-das as dinâmias do indiv��duo e no seu prop�osito b�asio2.O engrama de ontra-sobrevivênia �e omo uma obstru�~ao de tronos aumulados que bloqueiaum rio neess�ario para as dinâmias. A dinâmia �e bloqueada em algum grau. Qualquer bloqueioa qualquer uma das quatro dinâmias (ou a qualquer se�~ao desse espetro) ausa uma dispers~ao douxo. Este n~ao reduz a dinâmia, partiularmente, mas d�a-lhe uma dire�~ao errônea tal omo o rioque, bloqueado no seu uxo natural, poder�a transformar-se em ino riahos que seguem em v�ariasdire�~oes ou que alagam uma pastagem f�ertil que s�o deveria ter sido regada.O engrama pr�o-sobrevivênia alega auxiliar a dinâmia no seu aminho (mas na realidade n~ao aauxilia). Este faz de onta que �e a dinâmia. Na analogia om o rio, o engrama pr�o-sobrevivêniaseria um anal que tirou a for�a do rio e enviou-a nalguma dire�~ao n~ao pretendida. O engramapr�o-sobrevivênia n~ao �e um man��ao; este pode onter, e �as vezes ontêm, frases man��aas.Um engrama ontra-sobrevivênia diz: \Ele n~ao presta, que se dane, vamos mat�a-lo".O engrama pr�o-sobrevivênia diz: \Eu estou a salv�a-lo". Se este aresentasse: \Ele �e enanta-dor e realmente maravilhoso om as mulheres", ent~ao seria um engrama pr�o-sobrevivênia om umman��ao.Em termos do gr�a�o desritivo, que anteriormente neste livro de�niu a dinâmia de sobrevivêniae o supressor, o engrama ontra-sobrevivênia seria parte do supressor (uma parte aberrada) e oengrama pr�o-sobrevivênia seria parte do impulso dinâmio (uma parte aberrada).Nenhuma destas oisas �e realmente uma por�~ao seniente e omput�avel da dinâmia de sobre-vivênia ou do supressor.O engrama (talvez o del��rio de uma enfermidade) que diz: \Vou �ar ontigo, querido, enquantoestiveres doente", �e uma parte aparente da dinâmia de sobrevivênia, mas na verdade �e totalmenteuma sombra desta. Mas a mente reativa n~ao tem qualquer sentido de tempo quando �e restimuladae este engrama, que fez key-in e �e onstantemente restimulado por algum oneito que ontenha, talomo um odor ou a voz de uma pessoa que poder�a ou n~ao ser a pessoa original, exige que a pessoaque o possui esteja doente, exatamente omo estava quando a frase foi proferida. Nessa dire�~ao,de aordo om a nossa idiota, a mente reativa, enontra-se a sobrevivênia: \Eu tinha algu�em atomar onta de mim quando estava doente. Preiso de algu�em para tomar onta de mim. Preiso deestar doente." Aqui est�a o padr~ao b�asio de todos os engramas de ompaix~ao. Aqui est�a o padr~aob�asio do engrama que onter�a a doen�a psiossom�atia rônia em qualquer paiente. �E laro quea variedade �e muito grande, mas todos insistem em que o indiv��duo que os possui esteja doente paraque possa sobreviver.2Aontee que h�a uma espeializa�~ao adiional das dinâmias em ada um de n�os, uma esp�eie de dinâmia pessoalinorporada. E um fato l��nio que o indiv��duo aparentemente sabe qual �e o seu prop�osito b�asio antes de ter doisanos de idade. O talento e personalidade inerentes e o prop�osito b�asio formam um paote; estes pareem fazer partedo padr~ao gen�etio. Dianetiamente, pode-se fazer qualquer pessoa reviver a idade de dois anos e onsult�a-la aerado seu prop�osito na vida, e ela apresentar�a um desejo muito espe���o quanto ao que quer onseguir na vida (e aatividade aos dois anos de idade, ao ser revista, on�rmar�a isto). Desobrir-se-�a que a sua vida posterior seguiu estepadr~ao geral, onde ela foi bem-suedida. Em quinze pessoas examinadas, veri�ou-se que o prop�osito b�asio se formouaos dois anos de idade. E quando Clareadas, essas pessoas usaram e seguiram esse prop�osito b�asio.178



O engrama do tipo supressor, sempre ontra-sobrevivênia, pode ser posto em restimula�~ao domesmo modo que o engrama pr�o-sobrevivênia. Um engrama �e um engrama e todas as meâniass~ao iguais. O fato de a mente anal��tia n~ao onseguir situar o engrama no tempo pode fazer omque qualquer engrama pare�a omnipresente. O tempo talvez possa \urar" as experiênias da menteanal��tia, mas n~ao da mente reativa, que n~ao tem tempo - um fato que faz do tempo, n~ao o GrandeCurador, mas o Grande Charlat~ao. Poder�a n~ao haver absolutamente nenhuma veraidade nestesdados supressores. S~ao dados falsos. Tais engramas deixam um indiv��duo, por exemplo, ver umaborboleta e depois dizem-lhe que ela �e perigosa; ele ent~ao passa a detestar a Primavera, por ser nessaaltura que ele vê borboletas. Este engrama poder�a dizer-lhe: \Voês est~ao todos ontra mim. Est~aoontra tudo o que eu fa�o", o que na verdade era a Mam~a a fazer frente ao marido e �a sogra. Esteontêm um oneito, uma grava�~ao do som de uma m�aquina de ostura. O indiv��duo que possuieste engrama ouve uma m�aquina de ostura (se este engrama j�a sofrera um key-in nalguma oasi~ao)em um momento em que est�a ansado e entorpeido e, ao olhar na dire�~ao da m�aquina (ele nunaidenti�a o som real; estes engramas protegem-se), vê a sua esposa. Ela �e o restimulador assoiativo,uma oisa que a sua mente anal��tia, instru��da para farejar o perigo, apanha omo a ausa. Assim,ele proura �a sua volta e enontra uma oisa om que est�a irritado (alguma oisa quase \raional")e ome�a a dizer-lhe que ela est�a ontra ele. Ou este pode ser um engrama de tom emoional t~aobaixo omo a apatia, e ent~ao ele senta-se, hora e geme que ela est�a ontra ele. Se, durante a\inonsiênia" do nasimento, o m�edio disse que teria de lhe dar umas palmadas, o indiv��duo quepossui este engrama berra e �a om dores de abe�a quando lhe d~ao umas palmadas e quando adultod�a palmadas nos �lhos omo o supressor mais forte em que ele onsegue pensar.Existe, ent~ao, uma diferen�a entre o pr�o-engrama e o ontra-engrama, partiularmente entre opr�o-engrama de ompaix~ao real e o ontra-engrama. E �e uma diferen�a, embora j�a estejamos bemadiantados neste ap��tulo, que �e de interesse vital para o auditor.Toda a relutânia real, que ele ver�a nos prelears durante a terapia, vem destes engramas pr�o-sobrevivênia de ompaix~ao. Estes resultam nalgumas omputa�~oes muito estranhas. Dizem aopaiente que seria melhor n~ao \se livrar dele" e, por isso, o paiente esfor�a-se por manter os seusengramas. Esse tipo de engrama �e muito omum. Um aso t��pio �e a Mam~a a empurrar o Pap�a, queinsiste em que n~ao pode sustentar um �lho. A luta magoa a rian�a e, na \inonsiênia", �e laro queela reebe um engrama: a Mam~a reusa-se a livrar-se dele, a Mam~a est�a do lado do bebê; portanto,o melhor �e o bebê fazer exatamente o que a Mam~a diz e \n~ao se livrar dele". Isto alinha-se omo prop�osito, o prop�osito mais profundo de sobreviver. Se ele se livrar dos seus engramas morrer�a,porque livrar-se deles signi�a a sua morte, pois a Mam~a disse que morreria se ela se livrasse dele.Mais tarde, ao longo da vida, a Mam~a poder�a ter tido o p�essimo h�abito de lhe dizer, quando eleestava doente, que ela \tomar�a onta do seu bebê e o proteger�a do pai", e isto d�a uma nova for�a �aantiga omputa�~ao.Assim, hegamos �a omputa�~ao de aliado. Esta ser�a a prinipal luta do auditor, a oisa que lheresistir�a mais esquivamente, a oisa que jaz bem perto do âmago de uma pessoa.A omputa�~ao de aliado �e t~ao severa, que um auditor disse uma vez que um humano n~ao �evitimizado pelos seus inimigos, �e assassinado pelos seus amigos. Engramiamente falando, isso �erealmente verdade.A �unia aberra�~ao e doen�a psiossom�atia, a que o paiente se agarrar�a ontinuamente, �e umengrama pr�o-sobrevivênia que faz parte de uma omputa�~ao de aliado. Isso poderia ser esrito aquiinquenta vezes, sem ter sido su�ientemente enfatizado. �E da m�axima importânia, �e a primeiraoisa que o auditor ir�a enfrentar ao iniiar um aso, a primeira oisa que preisa de desarregarse quiser que a terapia deorra rapidamente. Poder�a ser preiso toar e reduzir muitos engramasontra-sobrevivênia, pois estes surgem bastante rapidamente quando hamados, antes de ele on-seguir sequer ter uma id�eia de qual ser�a a omputa�~ao de aliado. Mas quando onsegue obter umaomputa�~ao de aliado, o melhor que ele tem a fazer �e perorrê-la at�e ao apagamento e desarregar179



toda a sua emo�~ao, porque sen~ao o aso �ar�a retardado.A omputa�~ao de aliado �e a idiotie, ao n��vel da mente reativa, de que a sobrevivênia depende daAv�o, da Tia Susana ou de alguma riada faleida h�a trinta anos. Quem ajudou o indiv��duo quandoele estava doente, as pessoas que pediram �a sua m~ae gr�avida que parasse de o tentar abortar, que oalimentaram ou que de algum modo tentaram impedir que ele se magoasse: esses s~ao os aliados.A mente reativa opera inteiramente numa l�ogia bivalente. As oisas s~ao vida ou s~ao morte, est~aoertas ou est~ao erradas, tal omo diz o fraseado do engrama. E as personagens dos engramas s~aoamigos ou inimigos. Os amigos, os aliados, signi�am Vida! Os inimigos signi�am Morte! N~ao h�ameio-termo. Qualquer restimulador ou restimulador assoiado signi�a Vida para o engrama pr�o-sobrevivênia! E qualquer restimulador ou restimulador assoiado signi�a Morte para um engramaontra-sobrevivênia!�E laro que o auditor poder�a ser uma pessoa muito restimulativa (algu�em que �e um pseudopai,um pseudo-amante da m~ae antes do nasimento, et.), mas �e sempre um restimulador assoiativo,a pessoa que poder�a remover essas oisas terrivelmente vitais: os engramas pr�o-sobrevivênia. Osengramas ontra-sobrevivênia pesam mais do que este fator e �e laro que a mente anal��tia doprelear est�a sempre no lado do auditor e da terapia.A di�uldade surge quando a mente anal��tia �e desligada pela restimula�~ao e o auditor est�a aprourar a omputa�~ao de aliado. Ent~ao, a mente reativa do prelear esquiva-se e esapa-se.Contudo, a omputa�~ao de aliado �e simples de loalizar. E �e muito vital loaliz�a-la, pois essaomputa�~ao poder�a onter a maior parte da desarga emoional do aso. Libertar ompletamentetoda a omputa�~ao de aliado, antes de alan�ar o b�asio-b�asio, �e inteiramente imposs��vel. Mas �epreiso devolver ao prelear toda a for�a vital poss��vel, para fazer o aso trabalhar bem.Aima de tudo, a omputa�~ao de aliado enquista a for�a vital do indiv��duo. Aqui est�a, aprisionadoe retido, o sentimento livre, a palpita�~ao da pr�opria vida. Um prelear s�o �e oloado em apatia pelasomputa�~oes de aliado. O orpo pode estar quase morto na presen�a de antagonismo e ainda assimreobrar as suas for�as e lutar. Mas n~ao pode ombater os seus amigos. A lei da a�nidade foiaberrada ao ponto de se tornar uma entrada no bano de engramas reativo. E essa lei, mesmoquando destorida om as sombras turvas da irraionalidade na mente reativa, ainda funiona. �Euma boa lei. �E boa de mais quando o auditor est�a a tentar enontrar e reduzir engramas que est~aoa fazer o prelear sentir a dor da artrite ou a fazer om que tenha hemorragias internas devido a�uleras no estômago. Por que �e que ele n~ao pode \livrar-se" da sua artrite? A Mam~a disse, quandoaiu graiosamente por ima de um poro: \Oh! N~ao me posso levantar! Oh! Meu pobre bebê! Oh!O meu bebê! Ser�a que magoei o meu pobre bebê? Oh! Espero que o meu bebê ainda esteja vivo!Deus, por favor, deixa-o viver! Deus, por favor, deixa-me �ar om o meu bebê! Por favor!" S�o queo Deus a quem ela rezou era a Mente Reativa, que faz uma das suas omputa�~oes idiotas, om baseem que tudo �e igual a tudo. Um segurador, uma pree para a vida, a oluna do bebê ompletamenteontundida, a ompaix~ao da Mam~a, o grunhido de um poro, uma pree a Deus - todas estas oisass~ao iguais para a mente reativa e, assim, temos um belo aso de artrite, partiularmente porque onosso paiente prourou a sua \sobrevivênia" asando-se om uma rapariga de voz muito pareidaom a da Mam~a quando ele estava no �utero. Pedir-lhe que se livre da artrite? A mente reativa diz:\N~AO!" A artrite �e um bebê, �e um grunhido de poro, �e uma pree a Deus, �e a ompaix~ao da esposa,�e ser pobre, �e a voz da Mam~a e todas estas oisas s~ao desej�aveis. Ele manteve-se pobre, manteve asua artrite e asou-se om uma mulher que faria orar uma meretriz e isto �e pr�o-sobrevivênia. Asobrevivênia �e uma oisa formid�avel, quando �e a mente reativa que a omputa! E no aso das �uleras,aqui estava o bebê todo heio de furos (a Mam~a est�a a passar um mau boado a tentar abort�a-lo demodo que possa �ngir que foi um aborto espontâneo e, para isso, ela introduz diversos instrumentosdom�estios no olo do �utero) e alguns dos buraos atravessam, de lado a lado, o abdômen e estômagodeste bebê: ele ir�a viver porque est�a rodeado de prote��na, tem uma provis~ao alimentar e porque osao �e omo uma destas âmaras-de-ar �a prova de furos que veda ada perfura�~ao. (H�a muito, muito180



tempo que a natureza se tornou esperta em rela�~ao �a tentativa de aborto.) Aontee que a Mam~a,neste aso, n~ao era uma monologuista, embora a maior parte da atividade da Mam~a nisto seja umadramatiza�~ao e seja aompanhada de onversa�~ao. Mas tamb�em aontee que a Av�o mora na asaao lado e aparee inesperadamente, pouo depois da �ultima tentativa de liquidar o bebê. A Av�o,no seu tempo, poder�a ter tentado abortar, mas agora est�a velha e �e extremamente moral e, al�emdisso, n~ao �e a ela que este bebê est�a a provoar enjoo matinal. Por isso, ela enontra muito queensurar quando vê um pauzinho de laranjeira ensanguentado na asa de banho. O bebê ainda est�a\inonsiente". A Av�o ralha om a Mam~a: \Qualquer �lha minha que fa�a uma oisa t~ao horr��veldevia ser astigada pela vingan�a de Deus (o prin��pio de `faz o que eu digo, mas n~ao fa�as o queeu fa�o' pois, para ome�ar, quem �e que deu esta dramatiza�~ao �a Mam~a?) e arrastada pelas ruas.O teu bebê tem todo o direito de viver. Se ahas que n~ao podes uidar dele, eu om erteza que ofarei. Agora ontinua om a tua gravidez at�e ao �m, Helo��sa, e se n~ao quiseres este bebê quandoele naser, ent~ao eu �o om ele! Que id�eia a de tentar ferir esse pobrezinho!" E assim, quando onosso aso de �ulera hemorr�agia nase, ali est�a a Av�o omo prote�~ao e seguran�a. A Av�o aqui �e oaliado (e ela pode tornar-se um aliado de milhares de modos diferentes, qualquer um deles baseadono prin��pio de que ela fala ompassivamente om o bebê quando ele perde os sentidos e luta oma Mam~a a seu favor quando ele est�a \inonsiente"), e quando ele rese at�e se tornar um menino,pode-se ver que ele tem uma grande dependênia da Av�o, para grande espanto dos pais (pois elesnuna �zeram nada ao pequeno Rog�erio, eles n~ao). E o Rog�erio, quando a Av�o morre, desenvolve�uleras hemorr�agias para a ter de volta.Quem for um amigo deve ser abra�ado ontra o peito om la�os de ferro, diz este grande gênio, amente reativa, mesmo que isto mate o organismo.A omputa�~ao de aliado �e um pouo mais do que o simples �alulo idiota de que algu�em, queseja amigo, s�o pode ser onservado omo amigo atrav�es da aproxima�~ao de ondi�~oes semelhantes�aquelas em que surgiu a amizade. �E uma omputa�~ao feita om base em que s�o se pode estar seguroperto de ertas pessoas e s�o se pode estar perto delas estando doente ou louo ou pobre e geralmenteinapaitado.Mostre, a um auditor, uma rian�a que �e failmente assustada pelo astigo, que n~ao se sente �avontade em asa, que tenha aliados que lhe pare�am mais importantes do que os pais (av�os, tios,h�ospedes, m�edios, enfermeiras, et.) e que seja adoentada, e o auditor normalmente pode fazer saltar�a vista um passado de tentativas de aborto porque, na maioria das vezes, estes est~ao l�a. Mostre, aum auditor, uma rian�a que tenha demonstrado um enorme apego por um dos pais, detestando ooutro, e o auditor pode pôr �a mostra um passado em que um deles queria livrar-se da rian�a ouferi-la, e o outro n~ao.A omputa�~ao de aliado �e, ent~ao, importante. E tamb�em �e muito sereta. A tentativa de obter osverdadeiros aliados em um aso �e, muitas vezes, uma grande luta. Nalguns asos, poder�a ser que umpaiente tenha tido oito ou dez destes aliados e tentou mantê-los desesperadamente; e quando n~aoonseguiu, ele prourou e enontrou ompanheiros e amigos que eram aproxima�~oes dos seus aliados.Uma esposa, perto de quem \A" est�a ontinuamente doente, mas que ele n~ao deixar�a sob nenhumasirunstânias, normalmente �e um pseudo-aliado, o que quer dizer que ela tem alguns maneirismospareidos om os do verdadeiro aliado, tem uma voz pareida ou at�e mesmo um primeiro nomesemelhante. \B", que n~ao deixa um emprego e que, no entanto, est�a a trabalhar em um n��vel muitoabaixo da sua apaidade na vida, talvez mantenha esse emprego porque o seu hefe �e um pseudo-aliado; al�em disso, ele poder�a estar a trabalhar nesse emprego porque o aliado tinha uma posi�~aosemelhante na vida e ele est�a a ser o aliado.Qualquer oisa que possa orromper tanto a vida de uma pessoa ser�a naturalmente dif��il, emerta medida, na terapia. Porque quando lhe pedem que se livre da sua omputa�~ao de aliado, �e t~aoprov�avel que ela dê qualquer ind��io desta omo querendo que ela uspa na ara do aliado.181



Estes engramas pr�o-sobrevivênia, que ontêm a omputa�~ao de aliado, podem ser desritos omoaqueles que ontêm pessoas que defenderam a vida do paiente, em momentos quando o paienteonebeu que a sua existênia estava a ser ataada. Esta n~ao preisa de ser uma defesa real e raional:poder�a ser apenas que o onte�udo do engrama pare�a indiar isso, mas pode supor-se, om seguran�a,que as piores omputa�~oes de aliado s~ao aquelas em que a vida do paiente foi defendida, pelo aliado,ontra os ataantes. A maioria das omputa�~oes de aliado tem a sua gênese na �area pr�e-natal.Prourar a omputa�~ao de aliado �e a primeira a�~ao que se toma em qualquer aso e prouram-senovas omputa�~oes de aliado ao longo de todo o aso.Estes engramas pr�o-sobrevivênia de ompaix~ao, que onstituem as omputa�~oes de aliado, apenasdiferem do engrama pr�o-sobrevivênia normal em intensidade. Um engrama pr�o-sobrevivênia normal�e mau, somente porque algu�em expressou amizade pelo paiente ou por outra pessoa, quando eleestava \inonsiente". Este �e dif��il de desobrir e larear, mesmo quando foi inteiramente malinterpretado - isto �e, quando o onte�udo pr�o-sobrevivênia se destinava a outra pessoa que n~ao opaiente e apenas foi mal interpretado por ele. Se o paiente est�a \inonsiente" e algu�em diz: \Ele�e boa pessoa", referindo-se de fato a uma pessoa inteiramente diferente, a mente reativa egoêntriatoma essa frase omo dizendo respeito a si pr�opria. No engrama pr�o-sobrevivênia de ompaix~ao (aomputa�~ao de aliado �e omposta somente por estes), h�a algum aliado que realmente defende a pessoado perigo. Isto pode variar entre uma ena dram�atia em que algu�em estava a matar o paiente e oaliado hegou no �ultimo instante, omo a avalaria, e um inidente no qual o paiente foi simplesmentesalvo (ou onsiderou que foi salvo) da morte, omo no aso de um afogamento, atropelamento, et.E o engrama pr�o-sobrevivênia de ompaix~ao somente vale tanto quanto o seu onte�udo verbal, poiseste n~ao raionaliza a a�~ao. Têm-se desoberto engramas em que o paiente estava realmente a serassassinado, mas o onte�udo era tal, que o paiente estava onvenido de que estava a ser salvo. Umaso desses inluiria aquilo a que os auditores hamam uma \tentativa de aborto m�utua" - um paie uma m~ae a tentarem juntos o aborto - no qual a Mam~a estava inteiramente de aordo e dispôs-sea fazer a opera�~ao, mas �ou assustada e ome�ou a gritar sobre \o seu preioso bebê", em umesfor�o para se salvar de ser magoada. Os paientes om esta esp�eie de engrama pr�o-sobrevivêniade ompaix~ao podem �ar muito onfusos a respeito da m~ae.H�a v�arios aspetos insidiosos dos engramas pr�o-sobrevivênia de ompaix~ao:1. Estes alinham-se om a dinâmia de sobrevivênia fundamental no sentido mais literal e est~ao,portanto, alinhados om o prop�osito do indiv��duo.2. Estes s~ao omo quistos envolvidos por engramas ontra-sobrevivênia que servem de arapa�aexterior.3. Estes afetam mais aentuadamente a sa�ude do indiv��duo e s~ao sempre o fator b�asio subjaente�a doen�a psiossom�atia que o indiv��duo manifesta.4. Estes fazem a mente reativa (mas n~ao a mente anal��tia) resistir �a terapia.5. Estes s~ao o maior sorvedouro das unidades de for�a vital.Em (3) aima, o engrama pr�o-sobrevivênia de ompaix~ao faz mais do que simplesmente trans-portar o ferimento que se torna na doen�a psiossom�atia. Qualquer engrama �e um monte de dadosque n~ao inlui apenas todas as perep�~oes e palavras presentes, mas tamb�em a medi�~ao da emo�~aoe do estado de ser f��sio. O �ultimo, o estado de ser f��sio, seria su�ientemente s�erio. Esta medi�~aodiz que a estrutura era deste ou daquele modo, no momento em que o engrama pr�o-sobrevivêniade ompaix~ao foi reebido. Ent~ao, no aso de um engrama de embri~ao, a mente reativa, ao for�aro engrama a entrar de novo em a�~ao, tamb�em poder�a voltar a impor o padr~ao estrutural ao orpo:isto oasionalmente resulta em um desenvolvimento retardado, pele semelhante �a de um embri~ao,182



uma urvatura das ostas pareida �a do embri~ao e assim por diante. As pr�oprias glândulas, sendo�org~aos f��sios, tamb�em s~ao por vezes suprimidas no esfor�o da mente reativa para aproximar todasas ondi�~oes. As gônadas subdesenvolvidas, a tire�oide abaixo do n��vel normal, o membro inutilizado- todas essas oisas provêm frequentemente de engramas pr�o-sobrevivênia de ompaix~ao. Isto �et~ao observ�avel que, quando um indiv��duo est�a a ser lareado, o proesso de resimento ome�a atrazer o orpo de volta ao plano gen�etio, mesmo antes de o aso estar ompletado. A mudan�a queoorre no ser f��sio do paiente �e por vezes t~ao not�avel e aentuada, que �e muito mais surpreendentedo que o mero desapareimento de um at�alogo de doen�as psiossom�atias, tais omo di�uldadesoron�arias, �uleras, artrite, alergias e por a�� fora.Supor-se-ia que qualquer oisa om for�a su�iente para distorer o plano gen�etio f��sio e impediro orpo de se desenvolver, ou fazê-lo ontinuar a reser quando devia ter parado, resistiria a qualquerterapia. Isto s�o �e verdade em um sentido muito limitado. Uma vez que se esteja iente daquilo quesuprime um aso, pode-se tratar de vener os supressores, pois um engrama pr�o-sobrevivênia, aoontr�ario de um engrama ontra-sobrevivênia, tem um alanhar de Aquiles.A resposta mais funional que se onhee em Dian�etia reside no prin��pio das unidades de for�avital e na t�enia de pô-las de novo em irula�~ao. O engrama pr�o-sobrevivênia oleiona e ret�emessas unidades, de aordo om esta teoria, e olapsa quando o seu poder para reter as unidades �equebrado.Ent~ao, ao entrar em um aso em que a pessoa tem uma doen�a psiossom�atia rônia (e qual �eo aso que n~ao tem, mesmo que seja t~ao leve omo um oasional aesso de espirros ou solu�os), aprimeira oisa que o auditor faz �e explor�a-lo, passando por uma rotina de retorno para veri�ar qu~aoatr�as ela pode reuar para ir busar material, qual �e o estado da reorda�~ao sônia, qu~ao olusa est�aa juventude da pessoa e assim por diante. Quando tiver aabado esta sondagem, ele ome�a a fazera sua omputa�~ao sobre o aso: primeiro, ser�a que a rian�a foi feliz om o pai e a m~ae, e se n~ao foi,onde �e que a rian�a foi mais feliz? (Ser�a a�� que residem os aliados.) Ser�a que algum dos pais foi umfator exessivamente poderoso na forma�~ao das apaidades pensantes da rian�a? (Aqui tamb�empoder�a haver um aliado, mesmo que frao.) Ser�a que o paiente tinha av�os ou outros parentes?Como se sentia em rela�~ao a eles? Todos estes dados estar~ao mais ou menos olusos e distoridos poriruitos demônio e s~ao t~ao ��aveis omo os dados que este paiente tentar�a, inevitavelmente, obterde pais ou parentes \maluos", que n~ao s�o n~ao sabem o que lhe aonteeu, omo poder~ao estar muitoansiosos de que nada seja desoberto.O que aonteeu realmente? N~ao deixe o paiente perguntar alguma oisa aos parentes ou aospais, se puder evit�a-lo, porque eles s~ao extremamente restimulativos e nuna têm dados que voêpossa usar; o paiente est�a meramente a tentar usar essas pessoas omo iruitos de deriva�~ao, paraevitar a dor de ser ele pr�oprio a reordar as oisas. Quando o aso �e terminado, ele deixar�a de quererinomodar essas pessoas. E se voê quiser fazer uma veri�a�~ao por raz~oes de pesquisa, pegue emum dos parentes e ponha-o a reeber terapia.O auditor tem agora uma pequena id�eia de quais poder~ao ser os aliados. E aqui vem o alanharde Aquiles da omputa�~ao de aliado.Qualquer omputa�~ao de aliado poder�a inluir a perda de um aliado. E a perda de um aliadopoder�a ser o disparador que dar�a in��io �a �ss~ao em adeia. Porque aquilo que vamos tentar fazer �edissipar ou desarregar tantas unidades de for�a vital quanto poss��vel do bano de engramas reativoe enfraqueê-lo. Cada arga que retirarmos do bano refor�ar�a a apaidade do paiente para seguirem frente om a sua vida e ajudar�a a sua mente anal��tia a entrar no bano de engramas. Por isso,desarregar estas unidades imobilizadas �e uma parte vital e importante da terapia, e a ondi�~ao doaso melhorar�a na raz~ao direta do n�umero de unidades desarregadas deste modo.Considere estas unidades de vida omo energia vital livre; um engrama que as apture podeinstalar-se, para todos os efeitos, omo uma for�a vital. �E ent~ao, e s�o ent~ao, que este ser�a uma183



entidade. Os iruitos demônio, as paredes de valênia (que ompartimentam o analisador, porassim dizer, e oasionam a multivalênia), a for�a e poder do engrama em si est~ao todos dependentes,segundo a teoria e a observa�~ao na pr�atia, das unidades de vida usurpadas.Libertar essas unidades �e a tarefa prim�aria da terapia; aliviar a dor dos engramas �e a tarefaseund�aria; tornar o paiente onfort�avel durante a terapia nem sequer onta, embora n~ao hajaneessidade de ele se sentir desonfort�avel. O ar�ater dual da terapia �e, ent~ao, onstitu��do por duasse�~oes da mesma oisa: aliviar engramas. Contudo, esta natureza dual existe nos engramas, vistoque eles têm emo�~ao dolorosa (que signi�a for�a vital usurpada) e dor f��sia (que signi�a dor deferimento, doen�a, et.).Reuar o mais para tr�as quanto poss��vel, t~ao rapidamente quanto poss��vel e enontrar o b�asio-b�asio �e a dire�~ao e prop�osito da terapia nos seus primeiros est�agios. Para onseguir isto (quando n~aopode ser feito de imediato meramente retornando e enontrando o b�asio-b�asio, algo que se pode edeve sempre tentar) alivia-se o aso e rouba-se o bano de engramas ao liberar as unidades de vida(apturadas pela emo�~ao dolorosa) das omputa�~oes de aliado.Em suma, todo o prop�osito e a�~ao da terapia onsiste em enontrar o engrama mais antigo e apag�a-lo, e depois prosseguir om o apagamento de todos os outros engramas, omo engramas, de modo quenuna mais possam ser desobertos. (Eles rearquivam-se no bano padr~ao, mas �e neess�ario um gêniopara os enontrar l�a e uma busa de muitas, muitas horas: portanto, para o auditor, pode-se dizerque estes foram \apagados", pois estes j�a n~ao s~ao engramas e passaram agora a ser experiênia.)A primeira, �ultima e �unia tarefa do auditor �e enontrar os engramas mais antigos dispon��veis eapag�a-los. �E imposs��vel dizer isto vezes de mais ou om demasiada ênfase.Os v�arios modos de onseguir isto s~ao as t�enias e artes da terapia. Qualquer oisa que oasioneeste apagamento de engramas do seu lugar e o seu rearquivamento omo experiênia �e �util e leg��tima,n~ao importando o que isso inlua. Um engenheiro pretende remover uma montanha que est�a noaminho de um rio: a sua inten�~ao e todo o seu esfor�o s~ao dirigidos �a remo�~ao dessa montanha; osmeios e modos que ele emprega para remover essa montanha, seja uma esavadora, ar��ete hidr�aulioou dinamite s~ao a arte e as t�enias apliadas para fazer o trabalho.H�a três graus de onheimento na nossa tarefa:1. Em Dian�etia, onheemos o objetivo: onheemos os resultados que s~ao produzidos quandoesse objetivo �e alan�ado.2. Sabemos qual �e o ar�ater das obstru�~oes entre n�os e o objetivo, mas nuna podemos aprenderdemasiado sobre o ar�ater exato da obstru�~ao.3. A arte e a t�enia de remover a obstru�~ao entre n�os e o objetivo s�o s~ao leg��timas atrav�es doteste de se removem, ou n~ao, a obstru�~ao.O m�etodo de ataque do problema pode sempre ser melhorado ao se aprender mais sobre o ar�aterdos fatores no problema, ao se aprender novas artes e t�enias que possam ser apliadas ao problema,e ao estudar no sentido de melhorar a nossa per��ia em pratiar as artes e t�enias existentes. Aarte e t�enias que agora existem n~ao devem ser onsideradas �otimas s�o porque fazem o trabalho. �Eposs��vel enurtar o tempo e failitar o trabalho atrav�es de novas t�enias ou melhorando a e�iêniadas t�enias existentes.Tudo isto est�a a ser interalado neste texto para que Dian�etia, ao ontr�ario da l�ogia aristot�eliae da hist�oria natural, seja reonheida omo uma iênia que avan�a e que muda. Isto est�a a serintroduzido neste ponto porque nenhum auditor deve simplesmente enostar-se a esta rotina, semnuna tentar melhor�a-la.Muito bem, esta �e a rotina. Esta funiona, mas pode-se fazer om que funione r�apido e bem.184



1. Ponha o paiente em rêverie e explore a �area pr�e-natal para ver se h�a engramas dispon��veis parase levantarem sem trabalho adiional. Se houver e estes podem ser enontrados, retire-lhes aarga e apague-os se for poss��vel. N~ao tente apagar uma oisa t~ao afastada do b�asio-b�asioomo o nasimento, a menos que o arquivista insista em apresentar o nasimento. Por outraspalavras, ponha o sujeito na �area pr�e-natal e proure os engramas mais antigos. N~ao pe�aoasi~oes espe���as, partiularmente para uma oisa omo o nasimento; tome apenas o quefor apresentado. Se n~ao puder ir muito para tr�as, fa�a o passo dois.2. Explore a vida do paiente enquanto ele estiver em rêverie (fa�a isto de qualquer modo, maisedo ou mais tarde, se o aso abrandar, mas s�o se este abrandar at�e um ponto em que en-gramas antigos n~ao estejam a reduzir-se ou n~ao tenham qualquer emo�~ao). Estabele�a, nessaexplora�~ao, todas as pessoas de quem o paiente possa ter dependido e suspeite sempre de queele n~ao lhe disse quais eram os aliados realmente importantes, mas n~ao lhe diga que suspeitadisso.3. Desubra quando �e que o paiente perdeu algum aliado por morte ou partida. Aproxime-sedesse momento e, de alguma maneira, obtendo material anterior e este inidente ou obtendoapenas este inidente, desarregue a tristeza da perda que h�a nos inidentes. Trate qualquerinidente em que o aliado se vai embora, ou em que o paiente �e separado do aliado, omo umengrama e apague-o omo tal ou perorra-o at�e este j�a n~ao onter nenhuma \arga" de tristeza.Se a \arga" se mant�em, suspeite de um momento antigo de tristeza referente a este aliado,enontre-o e trate-o omo um engrama.4. Primeiro, por �ultimo e sempre, a tarefa �e obter o b�asio-b�asio e depois, em ontinua�~ao, vai-seobtendo sempre o momento mais antigo de dor ou tristeza que exista nessa oasi~ao, apagandoada inidente, �a medida que este for apresentado pelo arquivista ou enontrado pela T�eniade Repeti�~ao.5. Qualquer inidente que �que enravado tem sempre um inidente anterior semelhante, e opaiente deve ser levado para tr�as, para o inidente anterior, quando um engrama n~ao se\reduz" om a reontagem.6. Em qualquer altura que os engramas omeem a manifestar uma ausênia de emo�~ao no tom,mesmo que se reduzam, suspeite de outra omputa�~ao de aliado e, quer seja edo ou tardena vida do paiente, obtenha-a e reduza-a, pelo menos at�e a desarga emoional ter aabado.N~ao fa�a om que tudo o que h�a em um aso seja restimulado ao mudar de um inidente n~aoreduzido para uma oisa que pare�a mais frut��fera, mas reduza tudo o que estiver �a vista, antesde sair �a proura de uma nova arga de tristeza.7. �E melhor reduzir um engrama antigo que n~ao manifeste emo�~ao do que transtornar o aso, aoimportun�a-lo em busa de uma omputa�~ao de aliado, quando uma busa h�abil n~ao onseguiurevelar a sua presen�a. Apagar engramas sem emo�~ao antigos aabar�a por pôr a desobertouma nova omputa�~ao de aliado, se voê prour�a-la oasionalmente.8. Considere que qualquer delonga em um aso, qualquer m�a vontade em ooperar, prov�em deuma omputa�~ao de aliado.9. Trate todos os iruitos demônio omo oisas mantidas no lugar por unidades de for�a vitalabsorvidas pelo bano e aborde o problema dos iruitos demônio liberando argas de tristeza.10. Considere que a perda de um aliado, por morte ou partida, �e idêntia �a morte de alguma partedo paiente e que a redu�~ao de uma morte ou partida de um aliado devolver�a essa mesmaquantidade de vida ao paiente. E lembre-se que grandes argas de tristeza nem sempre s~aode morte ou partida, mas poder~ao ser meramente uma invers~ao s�ubita de posi�~ao por parte doaliado. 185



Tenha sempre em mente que a pessoa que mais se identi�a om a pessoa do paiente, omo umam~ae, um pai, avô, parente ou amigo ompassivos, �e onsiderada pela mente reativa omo sendo parteda pr�opria pessoa, e que qualquer oisa que tenha aonteido a essa personagem ompassiva podeser onsiderada omo tendo aonteido ao paiente. Num aso desses em que se veri�ou que umaliado morreu de anro, por vezes �e poss��vel veri�ar que o paiente tem uma ferida ou um pontoesamoso, no s��tio onde ele supôs ter sido o anro do aliado.A mente reativa s�o pensa por identidades. O engrama pr�o-sobrevivênia de ompaix~ao identi�ao paiente om outro indiv��duo. A morte ou perda (por partida ou rep�udio) do outro indiv��duo �e,portanto, uma onvi�~ao da mente reativa de que o paiente sofreu alguma por�~ao da morte.Qualquer engrama poder�a onter argas emoionais: a emo�~ao transmite-se, no mesmo n��vel detom, das pessoas �a volta da pessoa \inonsiente" para a sua mente reativa. A ira entra em umengrama omo ira, a apatia omo apatia, a vergonha omo vergonha. Qualquer oisa que as pessoastenham sentido emoionalmente, �a volta de um indiv��duo \inonsiente", ser�a enontrada no engramaque resultou do inidente. Quando o tom emoional das pessoas no engrama �e obviamente de ira ouapatia, segundo o onte�udo verbal e, no entanto, o paiente ao reontar n~ao o sente, h�a alguma oisa,nalgum lugar, que tem uma parede de valênia entre o paiente e o tom emoional, e essa paredede valênia �e quase sempre derrubada pela desoberta de um engrama om arga de tristeza, numaoasi~ao anterior ou posterior na vida do paiente.A �unia raz~ao leg��tima para entrar em por�~oes mais reentes da vida de uma pessoa, antes de a�area pr�e-natal ter sido bem esgotada, �e para prourar desargas de tristeza oasionada pela morte,perda ou rep�udio de um aliado. E por \rep�udio" queremos dizer que o aliado se tornou um inimigoativo (real ou imagin�ario) do paiente. O hom�ologo do aliado, o pseudo-aliado, �e uma pessoa que amente reativa onfundiu om o aliado real. A morte, perda ou rep�udio de um pseudo-aliado podeonter uma arga de tristeza.De aordo om a teoria, a �unia oisa que pode aprisionar unidades de vida �e esta emo�~ao deperda. Se existisse algum m�etodo de n~ao fazer mais nada sen~ao libertar todas as unidades de vida,a dor f��sia poderia ser negligeniada.Um Liberado �e produzido, de um modo ou de outro, libertando o m�aximo poss��vel de unidadesde vida dos per��odos de perda, om uma abordagem m��nima aos engramas reais.A perda de um aliado ou pseudo-aliado n~ao preisa de onter qualquer dor f��sia ou \inonsiênia",al�em daquela oasionada pela perda em si. Isto j�a �e bastante s�erio. Isto produz um engrama.Qualquer pessoa que subitamente se desubra estar olusa na vida de um paiente pode, omalguma seguran�a, ser onsiderada um aliado ou pseudo-aliado. Se, ao lembrar ou retornar, faltamgrandes se�~oes de relaionamento do paiente om outra pessoa, pode-se dizer que essa pessoa est�aolusa. Se a olus~ao rodeia a morte da pessoa, a partida dessa pessoa ou rep�udio por parte dessapessoa, essa �e a melhor garantia de que se trata de um aliado. Tamb�em �e poss��vel haver olus~aodevido a astigo, querendo isto dizer que a pessoa olusa tamb�em poder�a ser um grande inimigo.No entanto, em tal aso, qualquer mem�oria que exista ser�a referente �a morte, derrota ou doen�a dapessoa Olusa. A olus~ao do funeral de uma pessoa na mem�oria de um paiente iria, teoriamente,rotular essa pessoa omo um aliado ou pseudo-aliado. Uma lembran�a do funeral de uma pessoa,mas om a olus~ao de um relaionamento agrad�avel, poder�a indiar que a pessoa era um inimigo.Estas regras s~ao experimentais. Mas �e erto que qualquer olus~ao signi�a que uma pessoa teve umsigni�ado grande e oulto na vida de um paiente, que deveria ser expliado.Poder�a menionar-se neste ponto que a reupera�~ao do paiente depender�a, em grande medida,das unidades de vida libertadas do seu bano reativo. Isto �e uma desarga de tristeza e poder�aser bastante violenta. A pr�atia omum �e \esqueer" tais oisas e \quanto mais depressa foremesqueidas, mais depressa se uram". Infelizmente isto n~ao funiona; seria bom se funionasse.Qualquer oisa esqueida �e uma ferida supurante quando esta ontêm qualquer desespero. O auditor186



desobrir�a que todas as vezes que ele loalizar este grande negador, \esquee isso", ele enontrar�a oengrama que o negador suprimiu; quando n~ao onsegue loalizar o engrama e no entanto enontrouum som�atio, existir�a um \esquee isso", \n~ao penses nisso", \n~ao onsigo lembrar-me disso", \n~aome lembro" ou algum outro negador no ontexto do engrama. Esqueer �e t~ao prejudiial �a sa�udeque, quando uma oisa foi \posta fora do pensamento", ela foi posta diretamente dentro do banode engramas reativo e l�a dentro esta pode absorver unidades de vida. Esta omputa�~ao \malua",de que esqueer oisas torna-as suport�aveis, �e inr��vel quando se toma em onsidera�~ao o fato deque o hipnotizador, por exemplo, obt�em resultados om uma sugest~ao positiva quando oloa umdesses negadores no �nal desta. Isto �e onheido h�a muitos milênios: essa foi uma das primeirasoisas que ensinaram ao autor quando ele estudou as pr�atias asi�atias: h�a muito tempo atr�as, isto�ltrou-se da �India para a Gr�eia e Roma, e veio at�e n�os por interm�edio de Anton Mesmer: este �e umprin��pio fundamental em diversas artes m��stias: at�e o urandeiro Sioux onheia as suas meânias.No entanto, as pessoas em geral, at�e agora sem qualquer orienta�~ao a este respeito, e talvez porquelhes faltava algum rem�edio real, areditavam que a oisa a fazer om a tristeza era \esqueê-la".At�e Hip�orates omentou que uma opera�~ao n~ao �a inteiramente aabada, enquanto o paiente n~aotiver reontado o inidente a todos os seus amigos, um por um. E embora isto seja uma terapiainadequada, ela foi, omo a on�ss~ao, uma parte da sabedoria popular ao longo de muitas eras. E,no entanto, as pessoas teimam em suprimir a tristeza.Muitas vezes, na atividade do auditor, o paiente pedir-lhe-�a: \N~ao me fale a respeito da morte defulano tal". Se ele for su�ientemente tolo para dar ouvidos a este pedido horoso quando o paienteest�a em rêverie, ent~ao o auditor estar�a a bloquear ativamente uma Libera�~ao. Esse �e o primeiroinidente que ele deve obter!Seria mau, talvez, sem a t�enia de Dian�etia, hegar perto de tais oisas, mas om a nossa arte �ef�ail n~ao s�o entrar no momento real do inidente, mas tamb�em reont�a-lo at�e as l�agrimas e lamentosserem apenas eos no livro de aso. Tratar essa perda omo um engrama, reont�a-la at�e esta deixarde ser emoionalmente dolorosa, �e devolver o paiente �a vitalidade que ele n~ao tem tido desde que oinidente oorreu. E se o inidente n~ao diminuir ap�os uma d�uzia de reontagens, deslize para tr�as nasua linha de tristeza, omo faria om qualquer outro engrama, e enontre momentos ada vez maisantigos. Um paiente que omee a desarregar tristeza om a idade de inquenta anos poder�a darpor si, duas horas mais tarde, l�a em baixo na �area b�asia, a reontar o momento prim�ario de tristeza,na oasi~ao em que o aliado perdido se tornou iniialmente um aliado. Se o auditor puder obter aadeia inteira de algum aliado, esgotando a tristeza ontida nesta desde o inidente mais reente parao mais antigo, retirando toda a tristeza que puder obter de ada inidente e despojando a arga das�erie inteira de engramas, ele poder�a, om pouas horas de trabalho, livrar o aso de arga emoionalsu�iente para ent~ao ome�ar um apagamento ordeiro.Fa�a o favor de observar esta diferen�a: o alanhar de Aquiles da omputa�~ao de aliado pode seronsiderado omo estando em um ponto reente na adeia de inidentes relativa a esse aliado, o quequer dizer que temos aqui um funil, vertial no tempo, no qual se pode entrar em tempo reente edepois seguir para tr�as no tempo. O alanhar de Aquiles da adeia de engramas ontra-sobrevivêniaest�a nos inidentes mais antigos, exatamente o oposto dos engramas emoionalmente dolorosos.Para reuperar unidades de vida ao bano de engramas, de modo a dispor de emo�~ao livre su�ientepara Liberar ou Clarear um aso, omee om perdas reentes de aliados ou pseudo-aliados e trabalheem dire�~ao �as mais antigas.Para liberar a dor f��sia do indiv��duo no bano de engramas, omee edo (t~ao perto da onep�~aoquanto puder hegar) e ontinue a trabalhar em dire�~ao �as mais reentes.Dor f��sia na adeia ontra-sobrevivênia pode suprimir emo�~ao dolorosa na adeia pr�o-sobrevivênia.Emo�~ao dolorosa na adeia pr�o-sobrevivênia pode suprimir dor f��sia nos engramas ontra-sobrevivênia. 187



Se �zesse um desenho da �area pr�e-natal do bano de engramas reativo, esta teria mais ou menoseste aspeto: uma linha omprida tra�ada horizontalmente, representando o tempo, que teria man-has esuras representando engramas; uma extremidade da linha representaria a onep�~ao, a outraextremidade o nasimento: por ima desta linha haveria uma �area esura, omo uma n�evoa densa,estendendo-se de uma extremidade �a outra da linha e quase aindo at�e toar nesta: aima destan�evoa esura, haveria outra linha horizontal, a linha do tempo aparente ao longo da qual o paienteretorna. A primeira linha omprida �e a linha do tempo real; a n�evoa �e emo�~ao dolorosa. A linhaesura superior �e aquilo que o paiente onfunde om a sua linha do tempo e usa omo tal.A emo�~ao dolorosa �e, laro, oasionalmente toada na �area pr�e-natal e a oportunidade de adispersar, quando se desobrem argas emoionais pr�e-natais deste modo, nuna deve ser desuradapelo auditor: na verdade, logo que grande parte da emo�~ao dolorosa da vida mais reente sejadesarregada, muita emo�~ao dolorosa pode ser enontrada entre os engramas mais antigos. A maiorparte desta n�evoa, e a primeira parte que o auditor frequentemente ontata, est�a na vida reente:embora seja originada, omo arga, na vida reente, pode-se dizer que ela se enontra nesta �areapr�e-natal.Momentos de perda, a perda por morte ou partida de qualquer dos aliados do paiente e a perdade um aliado por este se virar ontra o paiente, aprisionam essas argas emoionais e interp~oem-nas entre o paiente e a realidade. Embora o momento de perda tenha sido ap�os o nasimento, nainfânia, adolesênia ou quando adulto, este estava a suprimir retroativamente os engramas antigos.Este aspeto da emo�~ao dolorosa �e um key-in dos inidentes antigos provoado pelo momento deperda. Por outras palavras, um momento de grande perda suprime o indiv��duo na Esala de Tomat�e um ponto em que ele se aproxima do n��vel dos engramas antigos e estes, estando ativados pelokey-in, retêm as unidades de arga da�� em diante.Unidades de vida apanhadas deste modo s~ao retidas e s~ao a vida dos engramas. Como na eletri-idade, uma arga positiva desvia-se de uma arga positiva, argas iguais repelem-se uma �a outra.Pode-se dizer, por analogia, que o analisador, operando om o mesmo tipo de arga que a ontidano engrama, afasta-se do engrama, que desse modo permanee ignorado e intato.Ao retornar �a �area dos engramas antigos - que ontinuam ativados por ausa das argas tomadasdos inidentes reentes - o indiv��duo pode, onfortavelmente, passar ao lado de enormes quantidadesde material aberrativo, sem sequer suspeitar da sua presen�a. Contudo, quando os momentos reentesde emo�~ao dolorosa s~ao liberados, o auditor pode ir imediatamente para dentro da �area antiga eenontrar engramas de dor f��sia, que at�e ent~ao n~ao tinha sido apaz de desobrir.De fato, tanto os momentos reentes omo os antigos s~ao engramas: a not��ia ou a observa�~aoda perda desliga o analisador e tudo o que entra depois nesta �e engrâmio e �e arquivado na mentereativa. Devido �a vis~ao e uma mem�oria de atividade que est�a ligada ao presente, que servem todaspara manter um indiv��duo orientado, uma pessoa pode frequentemente reordar o momento de perda- ao passo que n~ao onsegue reordar material pr�e-natal, pois faltava-lhe naquela �area qualquerliga�~ao om fatores de orienta�~ao que se impingissem ao analisador. Embora o bebê pr�e-natal tenhade�nitivamente um analisador, espeialmente nos est�agios mais avan�ados, a experiênia e a mem�orian~ao est~ao oordenadas e ent~ao a mente anal��tia n~ao suspeita da existênia de engramas. Isto n~ao �everdade quanto aos per��odos posteriores da vida, partiularmente os que vêm depois da aprendizageme uso da fala. O fato �e que mais tarde na vida, esta apaidade de reordar as irunstânias queestavam presentes em determinado momento sem sentir qualquer dor extrema, tamb�em serve paraesonder aqui a existênia de um engrama real: uma pessoa sente que sabe, analitiamente, tudo arespeito desse momento de perda. Na realidade, ela n~ao tem ontato om o pr�oprio engrama, queontêm um momento de \inonsiênia" de menos profundidade do que, por exemplo, a variedadeanest�esia. Contudo, as perdas de aliados na infânia podem estar t~ao olusas que n~ao h�a lembran�ados pr�oprios aliados. 188



O auditor veri�ar�a que os engramas muito reentes s~ao f�aeis de ontatar. E tamb�em desobrir�aoutra oisa. O paiente, enquanto est�a retornado a esse momento de perda, poder�a n~ao estar aoupar o seu pr�oprio orpo. Este \fenômeno" �e onheido h�a milhares de anos e at�e mesmo a �ultimamen�~ao que foi feita a esse respeito dizia apenas que isso era \interessante", sem fazer qualqueresfor�o adiional para desobrir a raz~ao por que uma pessoa, retornada a uma �area em regress~aohipn�otia, �as vezes podia ser enontrada dentro de si mesma (o que signi�a a ver as oisas omosendo ela pr�opria) e �as vezes via as oisas e ela pr�opria inlu��da omo parte do en�ario (omo seestivesse a ver de fora). Por termos desoberto que uma fun�~ao natural da mente �e retornar emum estado desperto a inidentes passados, n~ao altera o fato de que nos deparamos om aspetos at�eagora onheidos omo \fenômenos" misteriosos dos sonhos de drogas e do hipnotismo. N~ao estamosde modo nenhum a pratiar hipnotismo: portanto, isto signi�a que o hipnotismo e Dian�etia usamapaidades semelhantes da mente; isso n~ao signi�a que tais apaidades perten�am ao ampo dohipnotismo. E um dos v�arios aspetos do retorno �e que este oasionalmente - ou ontinuamente,em alguns paientes - enontra �areas em que o paiente est�a \fora" do seu orpo. Essas vis~oesexteriorizadas do Eu têm duas explia�~oes: uma delas �e a valênia, pela qual o paiente tomoupara si a identidade de outra pessoa e vê a ena atrav�es dos olhos dessa outra pessoa; a outra �e aexterioriza�~ao, em que a emo�~ao dolorosa est�a presente em tal quantidade, que o paiente n~ao podeoupar-se a si pr�oprio. Essa emo�~ao dolorosa poder�a provir de inidentes anteriores ou posterioresao momento em que o paiente est�a a preseniar uma ena a que foi retornado por Dian�etia.Reontando a ena v�arias vezes, o paiente aproximar-se-�a ada vez mais da oupa�~ao do seu orpo,at�e que por �m, vê a ena a partir de dentro do seu orpo. �As vezes n~ao oorre nenhuma desargaemoional (l�agrimas, et.) at�e o paiente ter repassado o inidente diversas vezes e at�e estar dentrodo seu pr�oprio orpo. �E omo se, estando retornado, ele tivesse de explorar o terreno para desobrirse era seguro oupar-se a si pr�oprio. Se, ap�os algumas reontagens, n~ao oorre nenhuma desargaomo as l�agrimas, ent~ao a emo�~ao est�a suspensa noutro lugar, antes ou depois, mas normalmenteest�a muito depois disso. Para todos os �ns e prop�ositos do auditor, a exterioriza�~ao por ausa daemo�~ao �e o mesmo que a exterioriza�~ao por ausa da dor f��sia. Quando enontra um aso que est�aontinuamente exterior, em toda a extens~ao da linha do tempo, o auditor deve dirigir a sua per��ia�a libera�~ao de momentos de emo�~ao dolorosa.Todos os paientes pareem ter a id�eia de que o tempo ura e que algum inidente om dez ouvinte anos j�a n~ao tem qualquer efeito sobre eles. O tempo �e um Grande Charlat~ao, n~ao um GrandeCurador, omo j�a se disse. O tempo faz altera�~oes atrav�es dos proessos de resimento e deadênia,e o ambiente apresenta novos rostos e atividades e, assim, altera os restimuladores: um momento deemo�~ao dolorosa do passado tem, tal omo qualquer outro engrama, os seus pr�oprios restimuladores eest�a, al�em disso, a manter em um estado de key-in todos os engramas antigos que se relaionam omele para que os restimuladores destes tamb�em funionem. Cada restimulador tem um onjunto derestimuladores que est~ao assoiados a ele pela mente anal��tia, que n~ao onsegue ver o restimuladorreal. Tudo isto ria um padr~ao omplexo, mas s�o ser�a omplexo na terapia se n~ao se onheer afonte de aberra�~ao. Se o auditor retornar o paiente a qualquer momento de emo�~ao dolorosa dopassado e o perorrer omo um engrama, ele desobrir�a que toda a sua arga original est�a presentee se desarregar�a.Ele normalmente enontrar�a o paiente a esquivar-se a qualquer id�eia de entrar no engrama real: oprelear poder�a tentar dar detalhes sobre toda a esp�eie de briabraque, os seus pr�oprios pensamentos,as raz~oes pelas quais isto j�a n~ao �e doloroso para ele e assim por diante. Esses pensamentos e dados,antes ou depois do fato, têm tanta utilidade quando se perorre um engrama omo tinha umadisserta�~ao sobre \ilus~oes infantis" para o problema de remover aberra�~oes da mente humana. Oauditor que der ouvidos a estas \raz~oes" e oisas de que \eu me lembro" em vez de trabalhar oengrama em si, n~ao por�a o seu paiente bom e desperdi�ar�a horas valiosas de terapia. Um auditorque �zer isto pertene �a esola de pensamento das palmadinhas na m~ao, a qual aredita que aompaix~ao tem valor. O lugar dele n~ao �e na adeira de auditor. �E tempo perdido, tempo valioso189



perdido, dar ouvidos a qualquer oisa que o paiente pensou, disse, fez ou areditou quando eledevia estar a entrar no engrama e a perorrê-lo omo engrama. H�a ertamente uma neessidade dedesobrir, pela onversa do paiente, onde est�a o engrama, mas uma vez que este esteja loalizado,tudo o resto s~ao es�orias.Veja, por exemplo, um momento em que a rian�a �e informada da morte dos seus pais. O auditorvem a saber que os pais morreram quando a rian�a tinha dois anos de idade. Ele pode deduzir,ent~ao, sem di�uldades ou perguntas adiionais, que algu�em deve ter falado om este paiente aerada morte dos pais, que houve um momento preiso em que o paiente, ent~ao uma rian�a, soubedessas mortes. Reontando o assunto em tempo presente, sem estar retornado, o paiente est�a ausar todos os anos interm�edios omo amorteedores ontra a emo�~ao dolorosa. O auditor retornao paiente, sem mais preâmbulos al�em da rotina usual de pôr o paiente em rêverie, ao momentoem que ele soube da morte dos pais. Ele poder�a andar um pouo �as apalpadelas para se orientarno passado, mas n~ao demora muito a ontatar o instante em que algu�em o informou. Pode ter aerteza de que, se essa rian�a tinha algum amor aos pais, existe ali um engrama. O engrama ome�ano primeiro momento em que a rian�a �e informada, quando seria de esperar que o analisador setivesse desligado. O �m do engrama �e um momento, uma hora, um dia ou mesmo uma semana maistarde, quando o analisador voltou a ligar-se. Entre o primeiro momento de atenua�~ao anal��tia e areupera�~ao do poder anal��tio, est�a o engrama. Os primeiros minutos s~ao os mais severos. Perorreruma hora disto (uma hora do inidente, n~ao de terapia) deve ser mais do que su�iente. A maioriados auditores apenas perorre os primeiros minutos diversas vezes, para fazer um teste de se vaiou n~ao haver alguma desarga emoional. Perorra tal per��odo de perda, que deve onter emo�~aodolorosa, exatamente omo perorreria um per��odo de dor f��sia e \inonsiênia" de outra fonte.Porque o per��odo de emo�~ao dolorosa �e um per��odo de \inonsiênia", tal omo se o paiente tivessesido atingido om uma lava. Se for poss��vel ontatar a emo�~ao neste per��odo om quatro ou inoreontagens (ome�ando de ada vez do prin��pio, assegurando que o paiente esteja retornado e emontato om todos os per�eptios do inidente, perorrendo-o por aquilo que �e, um engrama), ent~aoo engrama deve ser reontado at�e que desapare�a a emo�~ao que este ontêm e at�e que o paienteesteja aborreido ou mesmo alegre om isso. Se ap�os quatro ou ino reontagens o paiente aindaest�a bastante exteriorizado e ainda n~ao ontatou nenhuma emo�~ao, ent~ao a arga est�a suspensanoutro ponto, antes ou depois, e devem fazer-se tentativas em termos de outras perdas, n~ao importaa quantos anos de distânia do inidente emperrado, para obter uma desarga. Depois de umadesarga ter sido feita noutro ponto, o inidente abordado primeiro, omo no aso da rian�a de doisanos que perdeu os pais, poder�a desarregar. �E erto que, mais edo ou mais tarde, tal inidente sedesarregar�a e tamb�em �e erto que enquanto um inidente de tal gravidade n~ao for bem desarregado,o aso n~ao far�a muito progresso em obter um grande n�umero de engramas �siamente dolorosos.Muitas vezes as desargas s~ao ontatadas em lugares muito improv�aveis. Estas têm, algures, umontato su�iente om a superf��ie para que um toque do paiente retornado permita que as unidadesse libertem, permita que os engramas fa�am key-out e saltem �a vista na linha do tempo nos seusdevidos lugares.O bano de engramas �a severamente distorido pela emo�~ao dolorosa e as �areas de emo�~aodolorosa �am severamente distoridas pela dor f��sia noutro lugar. O sistema de arquivo da mentereativa �e p�essimo. O arquivista �e apaz de reuperar, e de entregar ao auditor, apenas um erton�umero de engramas de emo�~ao dolorosa ou de dor f��sia de ada vez. As posi�~oes destes na linhado tempo poder~ao estar desordenadas, o que signi�a que o auditor poder�a ontatar um engrama�siamente doloroso antigo (o que �e sempre a sua tarefa mais importante), depois ontatar um en-grama no meio da �area pr�e-natal, depois um engrama p�os-nasimento e da�� em diante paree n~aohaver mais nenhum engrama da variedade de dor f��sia (engramas da variedade f��sia que ontêmperdas de onsiênia oasionadas por aidentes, doen�as, irurgia ou ferimento). Isto n~ao quer dizerque o aso est�a em um impasse ou que o paiente est�a Clareado. �E mais prov�avel que signi�queque h�a inidentes da outra variedade de engrama (emo�~ao dolorosa, proveniente de perda por morte,190



partida ou invers~ao dos aliados), que podem agora ser toados. O auditor proura ent~ao, e esgota, aarga emoional dos engramas de perda, normalmente na vida mais reente. Estes, om as unidadeslibertadas novamente em irula�~ao, permitem o apareimento de engramas de dor f��sia anteriores eo auditor reduz ada um dos que puder ontatar. Assim que ele j�a n~ao onsegue enontrar engramas�siamente dolorosos, ele volta a prourar engramas de emo�~ao dolorosa, e assim por diante, alter-nando onforme for neess�ario. A mente, sendo um meanismo autoprotetor, mais edo ou mais tardebloquear�a os engramas de dor f��sia ao paiente se houver engramas de emo�~ao dolorosa dispon��veis,e bloquear�a engramas de emo�~ao dolorosa assim que houver engramas de dor f��sia dispon��veis.Comee em per��odos reentes para obter emo�~ao dolorosa e trabalhe para tr�as at�e ao prin��pio.Comee a obter engramas de dor f��sia antigos, perto do prin��pio, e trabalhe em dire�~ao aos per��odosreentes, perto do presente. E sempre que qualquer engrama for ontatado, perorra-o at�e que estedeixe de ausar quaisquer di�uldades ao paiente ou at�e que tenha desapareido ompletamente(rearquivado, mas desapareido segundo aquilo que o auditor e o paiente podem dizer no momento).Se um inidente, ap�os muitas reontagens, n~ao apresenta sinais de estar a �ar mais leve (o som�ation~ao est�a a diminuir ou a emo�~ao n~ao se est�a a expressar ou a diminuir), s�o ent~ao �e que o auditor deveprourar outro inidente. Num engrama de emo�~ao dolorosa, a arga est�a frequentemente mais tarde.Num engrama de dor f��sia, a suspens~ao �e invariavelmente ausada pela existênia da mesma fraseem um engrama de dor f��sia anterior que pode ser ontatado e, em tal aso, o auditor deve voltar apassar pelas frases que o levaram ao som�atio at�e enontrar um ontato e levantar o engrama.Nesta altura, j�a deve estar extremamente laro que a raionaliza�~ao3 a respeito da a�~ao, ondutaou ondi�~oes n~ao avan�a a terapia e n~ao tem nenhuma utilidade, para al�em de ser uma ajuda oasionalna loaliza�~ao de engramas. Deve estar igualmente laro que nenhuma quantidade de explia�~oes,palmadinhas nas m~aos ou avalia�~ao por parte do auditor adiantar�a o apagamento dos engramas.Deve estar laro que aquilo que a pessoa pensou, na oasi~ao do inidente, n~ao era aberrativo. Deveestar laro que a emo�~ao dolorosa oloa os ompartimentos e os iruitos demônio na mente, e queos engramas f��sios mantêm a aberra�~ao e a dor f��sia no orpo.Toda esta opera�~ao �e meânia. N~ao tem nada a ver om o pensamento justi�ativo, vergonha ouraz~oes. S�o diz respeito ao esgotamento do bano de engramas. Quando tiver desapareido a maiorparte da emo�~ao dolorosa, a pessoa est�a Liberada. Quando o bano de engramas estiver esgotado doseu onte�udo, a pessoa est�a Clareada.A mente �e omo uma exelente pe�a de equipamento. Como mente e omo meanismo, esta �equase imposs��vel de destruir, exeto pela remo�~ao de algumas das suas partes: os engramas n~aoremovem partes da mente, adiionam-lhe oisas desneess�arias. Visualize uma m�aquina bela e e�-iente, operando na perfei�~ao: isso seria a mente sem as adi�~oes de dor e emo�~ao dolorosa. Agoravisualize esta bela m�aquina nas m~aos de uma equipe de meânios idiotas: eles ome�am a trabalharnela e n~ao fazem absolutamente nenhuma id�eia de que aquilo que eles fazem afeta a m�aquina. Agoraeles vêem que h�a alguma oisa mal na m�aquina e n~ao têm a m��nima no�~ao de que oloaram v�ariostipos de haves-inglesas, al�netes de hap�eu, pontas de igarro velhas e o lixo do dia anterior dentrodesta m�aquina e �a sua volta. A primeira oisa em que pensam �e pôr alguma oisa nova em ima oudentro da m�aquina para orrigir o seu funionamento e aresentam-lhe dispositivos arbitr�arios parareparar a opera�~ao da m�aquina. Alguns desses dispositivos pareem ajudar a m�aquina (engramas deompaix~ao) e podem ser usados, na presen�a dos briabraques restantes, pela pr�opria m�aquina paraajudar a sua estabilidade. Os idiotas interrompem o abasteimento de ombust��vel (engramas deemo�~ao dolorosa) ou, omo a pessoa que batia no arro om uma hibata quando este n~ao andava,tentam aguilhoar a m�aquina (est��mulo pelo astigo) e assim aresentam mais di�uldades. Por �m,esta m�aquina paree um destro�o sem onserto, quase esondida sob tudo o que lhe aresentarame atiraram para dentro dela, e os meânios idiotas abanam a abe�a e dizem: \Temos de lhe pôr3Raionaliza�~ao signi�a pensamento justi�ativo - as desulpas que uma pessoa d�a para expliar o seu omporta-mento irraional. 191



outra oisa qualquer, sen~ao ela parar�a!" Eles fazem isso e a m�aquina paree parar (�a insana).Em Dian�etia, faz-se um trabalho h�abil de limpar os detritos que est~ao dentro e �a volta da m�aquina.N~ao se faz isto aresentando mais detritos. Os meânios idiotas (o onte�udo da mente reativa)pareem desanimados om esta a�~ao. Mas a m�aquina em si, subitamente onsiente de que se est�a afazer alguma oisa por ela que de fato voltar�a a pô-la em um bom estado de funionamento, ome�a aajudar. Quanto mais detritos se retiram, melhor ela funiona e menos for�a têm os meânios idiotas.O urso do melhoramento deve ser, e �e, r�apido. Podemos parar quando a m�aquina est�a a funionarpelo menos t~ao bem quanto a m�aquina \normal" (um Liberado) ou podemos parar quando tivermosretirado todos os detritos da m�aquina (um Clear). Quando produzimos um Clear, ontemplamosalgo que jamais foi ontemplado antes, pois este nuna existiu em um estado livre de destro�os: umam�aquina perfeita, e�iente, poderosa, reluzente, apaz de ajustar e uidar de todas as suas pr�opriasopera�~oes, sem qualquer tipo de aux��lio terapêutio adiional.
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Cap��tulo 8Alguns Tipos de EngramasS~ao dados dois exemplos de ada tipo de engrama, para que o auditor possa ompreender laramenteas suas diferen�as.8.1 Engrama ontra-sobrevivêniaEste �e qualquer tipo de engrama que se atravessa nas dinâmias e que n~ao tem nenhum alinhamentoom o prop�osito.Uma luta entre a m~ae e o pai, pouo depois da onep�~ao. O pai atinge a m~ae no estômago. Elagrita (os primeiros pereptos s~ao a dor, a press~ao, o som do golpe e o grito) e ele diz: \Que Deuste amaldi�oe, eu odeio-te! Tu n~ao prestas. Vou-te matar!" A m~ae diz: \Por favor, n~ao me batasmais. Por favor. Estou ferida. Estou ferida. Estou aita om dores!" O pai diz: \Fia a�� e apodree,maldita! Adeus!"Neste engrama, n�os temos uma situa�~ao severamente aberrativa: primeiro porque oorre bastanteedo; segundo, porque o seu onte�udo diz que a pessoa que o possui est�a ferida e aita; tereiro, porqueontêm um segurador e, portanto, tem uma tendênia para se tornar rônio (\Fia a��"); quarto,porque pode produzir doen�a (\e apodree"); quinto, porque tem uma onota�~ao religiosa a respeitode Deus e ser amaldi�oado; sexto, porque d�a ao indiv��duo um sentimento de que as outras pessoasn~ao prestam (\tu" normalmente aplia-se a outras pessoas); s�etimo, porque pelo onte�udo, este temum tom emoional de hostilidade (\eu odeio-te"); e oitavo, porque o indiv��duo, ap�os o nasimento,tem de viver om estas pessoas restimuladoras: o seu pai e a sua m~ae. Isto tem outros efeitosadiionais, dando ao indiv��duo, omo todos os engramas, duas valênias adiionais e desneess�arias,uma das quais, a da m~ae, �e uma valênia ovarde e a outra, a do pai, �e uma valênia amea�adora. Oindiv��duo poder�a dramatizar isto de diversos modos: se n~ao o dramatiza, ele sente a dor (pois nesseaso estar�a na sua pr�opria valênia) sempre que o engrama seja restimulado; se dramatiza a m~ae,ele sentir�a a dor que ela reebeu om a panada no estômago (enquanto que a sua pr�opria dor �e naabe�a e no ora�~ao); se dramatiza o pai, ele ter�a problemas om a soiedade, j�a para n~ao falar dasua pr�opria mulher e �lhos. N~ao h�a nada a ganhar om qualquer engrama de qualquer esp�eie, masenquanto uma pessoa tem engramas, alguns tipos, partiularmente o engrama de ompaix~ao, servempara manter os engramas antagônios afastados.O segundo exemplo de ontra-sobrevivênia �e um engrama de enjoo matinal, no qual a m~ae est�aa vomitar om tanta for�a, que h�a uma severa ompress~ao da rian�a que a p~oe \inonsiente". Am~ae est�a a vomitar, arquejando e dizendo para si pr�opria, entre os espasmos: \Oh! Porque �e que eunasi? Sabia que n~ao devia tê-lo deixado vir-se dentro de mim. Eu sabia, eu sabia. Era um erro,mas mesmo assim ele tinha de fazê-lo. Ai! Que horror! O sexo �e nojento. �E terr��vel. Odeio o sexo.Odeio os homens. Odeio-os. Oh! Ai, isto n~ao vem para ima, isto n~ao vem para ima. Estou t~ao193



mal do estômago e isto n~ao sai."Neste engrama, temos algo que uma mulher poder�a dramatizar se estiver gr�avida, mas que umhomem jamais poderia dramatizar omo gravidez, exeto ao �ar enjoado do estômago. Muitos dosenjoos matinais pareem ser uma aberra�~ao que prov�em de engramas: algures l�a atr�as no tempo,alguma m~ae poder�a ter vomitado por ter omido omida estragada e foi a�� que tudo ome�ou, talvezno tempo em que o ser humano ainda andava nas �arvores. Agora note que a m~ae est�a a vomitar,que o onte�udo do seu estômago est�a a ser regurgitado; no entanto, o engrama diz que isto n~ao vempara ima. Quando isto �e dramatizado, om o indiv��duo na sua pr�opria valênia, ele experimentapress~ao em ima de si e \inonsiênia" e, onsequentemente, tal dramatiza�~ao �e imposs��vel; quandoisto �e dramatizado, tem de ser dramatizado omo a m~ae, mas a a�~ao n~ao �e dramatizada tanto omoo omando e surge uma ondi�~ao em que o indiv��duo om tal engrama, quando enjoado, n~ao podevomitar. O omando do engrama �e mais importante do que as a�~oes que as pessoas fazem dentrodeste. Num n��vel reativo n~ao h�a qualquer raionalidade. Se isto fosse em um n��vel onsiente, noqual n~ao seria aberrativo, �e laro que a a�~ao poderia ser imitada e de fato onteria vômito, visto queno n��vel onsiente a a�~ao �e mais importante do que o onte�udo verbal.Em terapia, quando enontramos este engrama, poderemos ter di�uldade em entrar nele, pois estediz que: \N~ao o devia ter deixado vir-se dentro de mim", o que �e um negador. Enontramos tamb�emo \Isto n~ao vem para ima", um segurador. O engrama ir�a om toda a erteza levantar-se assim queestas palavras e o som�atio se levantarem, e estas palavras j�a n~ao possam interromper o engrama.Se o engrama n~ao se levanta, �e porque h�a um engrama pr�evio om um onte�udo muito semelhante(o aberrado tem um padr~ao de dramatiza�~ao que ele repete, vez ap�os vez, ap�os vez, apresentando �aspessoas que o rodeiam muitos inidentes que s~ao mais ou menos iguais, om a exep�~ao do seu pontono tempo). Isto poderia ser restimulado no ambiente (mas n~ao na terapia) at�e um ponto em queausasse louura, pois \isto" tamb�em poder�a referir-se �a rian�a que, identi�ando-se om a palavra\isto", depois n~ao onsegue subir para tempo presente. Em terapia, o poder do engrama �e esgotadoat�e erto ponto, s�o por ser toado om a mente anal��tia retornada; al�em disso, o auditor desobreque o paiente n~ao se est�a a mover na linha do tempo e uma explora�~ao da situa�~ao depressa enontraum segurador, pois o paiente, mais edo ou mais tarde, dir�a que \n~ao pode vir para ima", mesmoque o auditor n~ao o tenha adivinhado.Na esfera aberrativa, este engrama provavelmente oloaria um bloqueio pesado em toda a Se-gunda Dinâmia e a pessoa, em uja mente reativa isto estivesse, seria fr��gida, afetada e �aspera omrian�as (todas estas oisas podem juntar-se em v�arias ombina�~oes). Al�em disso, enontrar��amosuma apreens~ao de que \ele" teria de fazer alguma oisa quando veri�asse que algo era um erro.Na esfera psiossom�atia, isto poder�a ausar dores de abe�a durante ou por ausa do oito, ouuma tendênia para �ar enjoado sempre que pratiasse o oito. Qualquer uma das frases desteengrama, omo quaisquer outras frases em qualquer outro engrama, tenderia a dar-lhe o som�atio ea aberra�~ao, desde que o indiv��duo estivesse em um estado de baixo poder anal��tio, omo suede noansa�o ou doen�a ligeira. Assim, este �a �a espera at�e que algu�em diga, durante um per��odo futurode \inonsiênia", de preferênia numa voz pareida om a da m~ae quando esta soava atrav�es dasparedes do abdômen e do �utero: \Ai! Que nojento!", ou alguma outra frase que lhe �zesse key-in.\Nojie", por aaso, n~ao lhe faria key-in. \A��", apesar de ser semelhante a \Ai", n~ao lhe faria key-in.Mas o barulho do vômito provavelmente far-lhe-ia key-in.8.2 Engrama pr�o-sobrevivêniaEste poderia ser qualquer engrama que, s�o pelo onte�udo, n~ao por qualquer aux��lio real que este dêao indiv��duo que o tenha, �ngisse ontribuir para a sobrevivênia.Tomemos um engrama de oito: a m~ae e o pai est~ao a realizar o ato sexual que, pela press~ao,194



�e doloroso para o nasituro e deixa-o \inonsiente" (isto �e uma oorrênia omum, omo o enjoomatinal, que normalmente est�a presente em qualquer bano de engramas). A m~ae est�a dizer: \Oh!N~ao posso viver sem isto. �E maravilhoso! �E maravilhoso! Oh! Como �e bom. Oh! Faz isso outravez!" E o pai est�a a dizer: \Vem-te! Vem-te! Oh! Tu �es t~ao boa! Tu �es t~ao maravilhosa! Ahhhh!"O orgasmo da m~ae d�a o toque �nal na \inonsiênia" da rian�a. A m~ae diz: \�E t~ao bonito". Opai, que agora aabou, diz: \Levanta-te", o que signi�a que ela deve fazer uma irriga�~ao (eles n~aosabem que ela est�a gr�avida) e ent~ao ome�a a ressonar.Este �e obviamente um inidente valioso, porque a pessoa \n~ao pode viver sem isto". Al�em domais, este \�e t~ao bonito". E tamb�em \�e maravilhoso". Mas tamb�em �e extremamente doloroso. Esteinidente n~ao pode ser seguido porque ome�a por ter uma oisa que hama de volta parte da mente,\Vem-te!" e depois, mais tarde diz-lhe \Levanta-te". Coisas que s~ao \bonitas" e \maravilhosas"podem ausar um orgasmo �a nossa paiente, fora da terapia, quando ela olha para oisas bonitas emaravilhosas, desde que tenham sido rotuladas omo tal.A dramatiza�~ao disto pode ser feita na valênia do pai ou da m~ae: dramatiz�a-lo na sua pr�opriavalênia signi�aria dor f��sia. Assim, o indiv��duo que tem este inidente modi�ado apenas pelosoutros engramas de oito que ele tem, enontrar-se-�a omo o pai, enojado ap�os o ato e a dizer �a suapareira para \Levantar-se". A emo�~ao est�a ontida na maneira omo a palavra \Levanta-te" foiproferida: isto �e uma emo�~ao transmitida pelos tons de voz, n~ao pelo onte�udo verbal: os engramasontêm sempre ambas as oisas.Na terapia, n�os veri�amos que a mente reativa est�a a ser muito autelosa quanto a deixar queeste engrama apare�a �a vista porque, a�nal de ontas, a pessoa \n~ao pode viver sem isto". H�a lassesinteiras destas frases de avalia�~oes favor�avel nos engramas e sempre que esbarra om uma, o auditorenontrar�a a mente reativa do prelear a resistir-lhe. \N~ao quero perder-te", \Segura-te a isto", \N~aoposso largar isto, sen~ao aio" e assim por diante. Mas isto �e, a�nal de ontas, simplesmente outroengrama e �e aberrativo, quer seja \agrad�avel" ou n~ao.Os impulsos masoquistas e s�adios provêm, frequentemente, de engramas de oito que ontêmessas oisas espe���as. Mas o auditor n~ao deve supor que, s�o porque este oito �e doloroso para arian�a, isso far�a dela um masoquista ou um s�adio. Se h�a masoquismo ou sadismo no paiente, este�e ausado por engramas que ontêm viola�~oes, bater para obter satisfa�~ao sexual, desfrute da dor,et., e por engramas que, homonimiamente, pareem delarar que o sexo e a dor s~ao semelhantes, talomo um oito \normal" que diz: \�E t~ao bom que at�e d�oi! Magoa-me outra vez, Pedro. Magoa-meoutra vez! Oh! En�a-o dentro de mim, at�e aima! Faz doer para que eu me possa vir." Dramatizadopor um rapaz, isto poder�a muito bem dar origem a sodomia, porque o engrama n~ao �e uma a�~aoobservada, mas uma s�erie de omandos tomados literalmente.Assim, o engrama de oito pr�o-sobrevivênia, omo o primeiro exemplo que demos aqui, �e rela-tivamente inoente no padr~ao aberrativo de uma pessoa. Por�em, por um aaso de palavras, estepoderia ser muito diferente no seu efeito aberrativo.O segundo exemplo de pr�o-sobrevivênia refere-se a outro engrama pr�e-natal. (Um auditor o-mentou, enquanto estava a ser lareado: \Eu tinha pensado que a minha vida, antes de Dian�etia,era um gr�a�o de anos em que o tempo que ia da onep�~ao ao nasimento oupava a quinquag�esimaparte da distânia linear entre a onep�~ao e o tempo presente, mas agora penso no per��odo pr�e-natalomo oupando dois ter�os da distânia entre o prin��pio e o agora." A �area pr�e-natal, depois delareada, voltou a ser a quinquag�esima parte.)A m~ae, sujeita a tens~ao arterial alta, provoava ontinuamente uma ondi�~ao de grande dor nonasituro, partiularmente quando ela estava agitada. (Esta �e a prinipal fonte da enxaquea.)Desonhee-se aquilo que a deixou agitada ao ponto de ter a tens~ao arterial alta no momento em queeste engrama foi reebido - e muito do \enredo" da vida pr�e-natal poder�a permaneer desonheido,pois os dados expliativos poder~ao vir antes da dor e do engrama, e uma grava�~ao ompleta s�o oorre195



ap�os o instante de dor, quando surge algum grau de \inonsiênia". A m~ae, no ome�o do engrama,quando a tens~ao ome�ou a subir e a fazer press~ao no nasituro, estava a horar. Estava sozinha.\Oh! Como �e que eu vou alguma vez onseguir sair disto? Paree-me tudo t~ao sombrio e sem or.Oh! Por que �e que eu fui ome�ar isto; �e-me imposs��vel levar isto at�e ao �m. Mas tenho de onseguir,tenho de onseguir. Fiaria doente se n~ao onseguisse. Oh, Senhor, aontee-me tudo ao mesmotempo. Estou totalmente aprisionada. Mas agora vou om isto at�e ao �m, vou sentir-me melhor.Vou ter oragem e onseguir. Tenho de ter oragem. Sou orajosa. Eu sou a pessoa mais orajosado mundo. Tenho de ser e sou." A tens~ao baixou.O que isto era exatamente permaneer�a um mist�erio para o auditor que o reduziu, para o paienteque o tinha, para o autor e para o leitor: muitas vezes �e isso que aontee om os engramas. Estess~ao onebidos em inompreens~ao e n~ao s~ao para ser ompreendidos, exeto meaniamente, e apenasapagados do bano de engramas.�E partiularmente perigoso ter este engrama, pois ontêm um man��ao nas palavras: \A pessoamais orajosa do mundo". �E laro que o \Eu" normalmente �e usado pelo nasituro omo sendo elepr�oprio, quando o engrama for �nalmente apaz de afetar um analisador em que existe a fala. Antesdesse momento, h�a apenas uma grava�~ao sem o signi�ado das palavras, embora o engrama possaser aberrativo, mesmo antes de as palavras reeberem o seu signi�ado. Este �e ainda mais perigoso,porque diz: \Estou aprisionada" e porque diz: \Aontee-me tudo ao mesmo tempo". \Aprisionada"�e o nosso inimigo, o segurador. Mas \aontee-me tudo ao mesmo tempo" �e um agrupador. Al�emdisso, o resto do onte�udo, omo engrama, n~ao �e omput�avel no analisador. Este diz que \tenhode ir om isto at�e ao �m", mas que \n~ao onsigo levar isto at�e ao �m", que \�aria doente se n~aoonseguisse", mas que isso \�e imposs��vel". Visto que tudo �e igual a tudo, segundo omputa a nossainimiga idiota, a mente reativa, este engrama n~ao s�o repele omo atrai a terapia: isto ria umaondi�~ao de indeis~ao insuport�avel na mente anal��tia.O indiv��duo que tem este engrama poder�a enontrar-se - quando isto atua omo aberra�~ao -primeiro, na por�~ao man��aa de ser a pessoa mais orajosa do mundo e depois, regredindo um pouodevido a uma ligeira mudan�a de restimuladores omo o agravamento da enxaquea, enontrar-setotalmente indeiso sobre qualquer urso de a�~ao e om a emo�~ao transmitida, ontida nas l�agrimas,de estar muito deprimido. Mas isto �e pr�o-sobrevivênia, porque aparentemente imp~oe uma maneirade sair de uma situa�~ao. Como fator adiional - devido �a sua frase aera de \paree-me tudo t~aosombrio e sem or" - isto ausa daltonismo, pelo menos na reorda�~ao, de modo que a mente \vê" asimagens reordadas do passado omo n~ao tendo or. Se sofrer o ar�esimo de su�ientes dramatiza�~oessubsequentes, este engrama pode ausar um daltonismo per�eptio real. �E bastante prov�avel queo engrama inteiro, quando ombinado om outros fatores, leve o indiv��duo a ser internado em ummaniômio om o seu som�atio ompletamente ligado (enxaquea) e, devido ao agrupador, om todasas outras dores que sentiu na sua vida, igualmente ligadas. Este agrupador junta toda a linha dobano de engramas em um s�o lugar e depois p~oe o indiv��duo preisamente nesse ponto.Em terapia, quando isto foi ontatado, um aso que tinha sido lassi�ado omo \insano" veiopara um estado Liberado de \normal". A paiente tinha estado internada, estava na posi�~ao fetale tinha regredido �siamente. O fato de que ela estava sempre a gritar essas palavras exatas, e ahorar, tinha sido anotado na sua �ha omo a manifesta�~ao de uma delus~ao de infânia. O asofoi aberto pela T�enia de Repeti�~ao, usando as palavras que ela estava sempre a gritar, depois de asua aten�~ao ter sido �xada no auditor atrav�es de barulho alto e mon�otono. Havia alguns inidentesmais antigos, que ontinham essas palavras, que tiveram de ser alan�ados antes que o inidente emdramatiza�~ao se atenuasse. Contudo, normalmente ontata-se engramas omo este em pessoas maisou menos \normais", e estes s~ao aliviados de forma rotineira. Esta paiente tinha experimentadoum grau muito elevado de restimula�~ao e tinham oorrido v�arios engramas de perda graves quemantiveram o key-in do onte�udo anterior.Tamb�em se poder�a omentar aera de todos estes asos de \aprisionado", \apanhado", \n~ao on-196



sigo sair disto" (ou seja, onde h�a alguns seguradores e tamb�em uma grande quantidade de emo�~aodolorosa) que ertos aspetos fetais s~ao vis��veis, mesmo quando o aso �e \normal". Uma pele bri-lhante, uma urvatura da oluna, gônadas s�o parialmente desenvolvidas - todas estas oisas s~aoomuns e um ou muitos desses sinais poder~ao estar presentes.8.3 Engrama de ompaix~aoO primeiro exemplo �e uma doen�a que um paiente teve quando era um menino. Aos dois anos emeio de idade, ele �ou doente om pneumonia. Ele tinha um passado onsider�avel de tentativas deaborto e a arga engrâmia usual reebida de pais aberrados. Ele estava extremamente preoupadoom as disuss~oes e os transtornos do seu pr�oprio lar; muitos dos seus engramas tinham feito key-in eentre estes estava a sua pneumonia. A av�o veio e levou-o para a sua asa, pois sempre que ele �avadoente a m~ae ia-se embora e deixava-o. O inidente estava extremamente oluso e s�o foi alan�adodepois de alguns engramas de emo�~ao dolorosa, mais reentes na vida, terem sido desarregadose depois de quase em engramas pr�e-natais de dor f��sia terem sido liberados. A av�o, quando elehorava no del��rio, interpretou a sua atividade omo uma prova de que ele estava \onsiente", o quen~ao era verdade, e prourou ham�a-lo �a raz~ao. Ela disse: \Essas pessoas n~ao querem realmente sert~ao m�as para ti, querido. Sei que elas na verdade têm um bom ora�~ao. Simplesmente faz o que elaste mandam, aredita no que elas te dizem e �ar�as bem. Agora promete-me que far�as isso, querido."A rian�a, nas �ultimas profundidades da rea�~ao, respondeu e prometeu que areditaria nelas e fariao que lhe dissessem. \Eu amo-te muito", ontinuou a av�o, \e tomarei onta de ti. Agora, n~ao tepreoupes, querido. Esquee isso agora. Apenas desansa um pouo."As frases ontidas neste engrama, por estarem em um n��vel de transe e por poderem ser mantidasno lugar pela sua febre e dor, produziram um efeito muito profundo no mi�udo. Ele tinha de areditarem tudo o que lhe dissessem. Isto signi�a uma ren�a literal e ustou-lhe, entre outras oisas, muitodo seu sentido de humor. Por querer estar bem, ele tinha de areditar naquilo que os pais diziam;as oisas que eles tinham dito, no per��odo pr�e-natal, ontinham toda a esp�eie poss��vel de dadosnegativos a respeito de quem mandava, de omo era divertido bater na m~ae e por a�� fora. Tudoisto foi, ent~ao, transformado em \dados verdadeiros", nos quais ele tinha de areditar, porque oseu engrama de ompaix~ao assim o dizia. N~ao �e poss��vel rogar uma praga pior a algu�em do queaquelas dos engramas de ompaix~ao que dizem: \Aredita no que te dizem", \Aredita no que lês",\Aredita nas pessoas", porque esse engrama signi�a, literalmente, que o oitado do analisadornuna mais ser�a apaz de avaliar os seus pr�oprios dados da�� em diante, a menos que, por meio deuma rebeli~ao total, o indiv��duo se volte ontra o mundo inteiro, o que oasionalmente pode ser feito.No entanto, deixe que o indiv��duo se ase, omo este fez, om uma mulher que tenha arater��stiassemelhantes �as da sua av�o (uma pseudo-av�o) e ele torna-se v��tima de: (a) a dor e doen�a rônias queexperimentou nos engramas de ompaix~ao da av�o (neess�arias para onseguir e manter a ompaix~aodela); e (b) todos os seus pr�e-natais, visto que a pseudo-av�o atira-o para a sua pr�opria valênia. Istof�a-lo disutir, o que faz a sua mulher ripostar e, subitamente, esta mulher n~ao �e a pseudo-av�o, masa pseudom~ae. L�a se vai a sanidade.Em terapia, quando �nalmente enontramos este engrama de ompaix~ao, veri�ou-se que estepermaneeu enterrado de duas maneiras;1. Este estava alinhado om o prop�osito.2. Este ontinha um meanismo esqueedor.Por ausa de (1), a autoprote�~ao da mente s�o lhe permitiu entregar o engrama depois de se terretirado tens~ao su�iente do aso, para permitir que a mente passasse sem este engrama.197



Em (2), temos um dispositivo que �e omum nos engramas. Sempre que tentamos perorrer umengrama que tem som�atios su�ientes, at�e mesmo para fazer o prelear rebolar-se no div~a, mas quen~ao tem onte�udo verbal, n�os suspeitamos de um meanismo esqueedor. Existem, evidentemente,pessoas neste mundo que pensam que o esqueimento �e a panaeia para todo o desonforto mental.\Tira isso da abe�a", \Se eu me lembrasse disso �aria maluo", \Filho, tu nuna te lembras denada do que eu te digo", \Ningu�em se pode lembrar de nada", \N~ao me onsigo lembrar" e o simples\Eu n~ao sei", assim omo o mestre de toda essa fam��lia de frases, \Esquee isso!" s~ao todas frases quebarram a informa�~ao ao analisador. Um aso inteiro, re�em-aberto, poder�a estar sempre a respondera tudo om um desses negadores (h�a muitos outros tipos de negadores, omo se deve reordar).A T�enia de Repeti�~ao aabar�a por ome�ar a liberar a frase de v�arios engramas e ome�ar�a aapresentar inidentes. Ter uma av�o que diz: \Esquee isso!" ontinuamente, todas as vezes que umarian�a se magoa, �e ser mais amaldi�oado do que Mabeth. Um esqueedor, usado por um aliado,ir�a, por si s�o e sem pratiamente qualquer dor ou emo�~ao presente, submergir dados que, ao seremreordados n~ao seriam aberrativos, mas que enterrados deste modo - por um esqueedor - tornam asoisas ditas, logo antes deste, aberrativas e literais.Foi por esta raz~ao que este engrama permaneeu totalmente esondido at�e o aso estar quaseterminado e assim que este foi ontatado, o bano reativo, j�a desintensi�ado, desmoronou-se e opaiente foi Clareado.O segundo exemplo do engrama de ompaix~ao tem a ver om uma experiênia de infânia de umpaiente que, no ome�o da terapia, era um indiv��duo notavelmente onfuso. Eis um exemplo de umengrama de ompaix~ao que n~ao �e invulgar. (N~ao ser�a o prinipal em qualquer omputa�~ao de aliado,mas por ser frequentemente repetido no mesmo aso, este torna-se aberrativo.) Este inidente oorreuquando a rian�a foi gravemente ferida em um aidente. Teve uma fratura no rânio e uma onuss~ao,�ando muitos dias em oma. O paiente nuna soubera que este inidente lhe havia aonteido,embora um exame posterior revelasse a evidênia da fratura. Este exame tamb�em revelou que ele,onquanto soubesse que tinha um sulo no rânio, nuna se tinha interrogado aera disso, nem porum instante. O pai e a m~ae estavam, na altura, �a beira do div�orio e, na presen�a da rian�a que estavas�o parialmente onsiente, disutiram v�arias vezes nesses pouos dias, evidentemente transtornadospelo aidente e ausando-se mutuamente sobre quem teve a ulpa. A primeira parte da s�erie deengramas inlu��dos neste grande engrama n~ao �e importante omo exemplo, exeto na medida emque oasionou uma ondi�~ao em que a m~ae se apresentou omo uma defensora da rian�a, que nemsequer estava a ser ataada pelo pai. A onversa da m~ae indiava aberrativamente que o pai estavaa ataar a rian�a (e s~ao as palavras ontidas em um engrama, mais do que a a�~ao, que importamomo fatores aberrativos). Finalmente, o pai foi-se embora e saiu de asa. A m~ae sentou-se ao ladoda ama do menino e, horando, disse-lhe que n~ao o deixaria morrer, que \trabalharia omo umaesrava e gastaria os dedos at�e aos ossos" para mantê-lo vivo e: \Eu sou a �unia raz~ao por tu estaresvivo. Defendi-te ontra aquela besta, aquele monstro. Se n~ao fosse por mim, tu terias morrido h�amuito tempo e eu vou uidar de ti e proteger-te. Por isso, n~ao prestes aten�~ao a nada do que aspessoas te digam. Sou uma boa m~ae. Tenho sido sempre uma boa m~ae. N~ao os esutes. Por favor,querido, �a aqui e �a bom, por favor!"Tantos disparates sa��ram, sem d�uvida, diretamente da mente reativa dela. N~ao se sentia ulpadapelo modo omo estava a uidar do bebê embora, iliamente, tivesse feito oisas terr��veis a estarian�a desde a onep�~ao. (N~ao existe tal oisa omo ulpa, ou um omplexo de ulpa, que n~ao saiadiretamente de um engrama que diga: \Sou ulpado" ou alguma frase semelhante.)Aqui est�a a ambivalênia em a�~ao. Por ambivalênia queremos dizer poder em dois lados. Seriamelhor hamar-lhe multivalênia, pois pode-se demonstrar que as pessoas têm muitas valênias en~ao �e invulgar que um \normal" tenha vinte ou trinta. Esta m~ae, om as suas s�uplias louas esentimentalismo piegas, troava de valênias omo um dervixe rodopiante. Ela foi apaz de sertremendamente ruel, torturando o seu �lho, onforme se diz na Marinha, om \astigos aprihosose invulgares", embora uma dessas valênias, que infelizmente para o paiente s�o apareia quando ele198



estava doente, protegesse a rian�a ferozmente e lhe assegurasse que a amava e que nuna a deixariamorrer de fome, et. A m~ae formou neste mi�udo, devido ao seu pr�oprio padr~ao reativo e �as suasinapaidades, perto de mil engramas antes de ele ter dez anos de idade. Este exemplo partiularera bastante normal.O aspeto aberrativo deste engrama era uma \onvi�~ao" de que, se a m~ae n~ao estivesse por pertoe se ele n~ao estivesse de boas rela�~oes om ela, ele passaria fome, morreria ou sofreria de um modogeral. Signi�ava tamb�em, por ausa do momento em que foi dado, ter uma forte dor de abe�a seele quisesse viver. A s�erie inteira desses engramas riou um padr~ao altamente omplexo de doen�aspsiossom�atias, inluindo sinusite, uma erup�~ao rônia, alergias e numerosas doen�as f��sias reais,apesar de o paiente ter sempre tentado ser t~ao reto quanto poss��vel relativamente ao seu ser f��sioe n~ao ser de modo algum um hipoondr��ao.Em terapia, a adeia inteira de lutas nesta �area, grande parte da �area pr�e-natal e a maioriados engramas de emo�~ao dolorosa que surgiram mais tarde na vida foram aliviados antes que esteengrama de ompaix~ao se manifestasse.Como uma nota sobre o assunto de engramas de ompaix~ao, aresenta-se que estes n~ao se enon-tram exlusivamente na infânia: existem antes e depois do nasimento, e �as vezes bastante tardena vida. Qualquer pessoa que defenda a rian�a ontra mais tentativas de aborto torna-se parte dasadeias de engramas de ompaix~ao e, logiamente, �e um aliado uja perda �e algo a temer. Engramasde ompaix~ao tardios foram desobertos na idade de inquenta anos. Um, desoberto aos trinta anos,onsistia numa enfermeira ninfoman��aa que, durante o per��odo em que o paiente estava ainda sobo efeito do �eter e ainda om dor, falou om ele obsenamente, brinou om os seus �org~aos genitaise ainda onseguiu, pelo onte�udo dos seus oment�arios, plantar um engrama de ompaix~ao que pro-duziu uma ondi�~ao ps��quia muito s�eria no paiente. (N~ao �e de modo algum verdade que existammuitos asos de brinadeira sexual enquanto o paiente est�a sob anestesia ou narotizado, mas s�opor isto ser uma rea�~ao psi�otia t��pia da delus~ao, n~ao �e raz~ao para exluir a possibilidade de oinidente oorrer oasionalmente.)O engrama de ompaix~ao s�o tem de soar omo um engrama de ompaix~ao para que se torne num:a mente reativa n~ao faz qualquer avalia�~ao da inten�~ao real.8.4 Engrama de emo�~ao dolorosaSeguem-se três exemplos para ilustrar um tipo de ada. Estes podem aonteer em qualquer per��odo,inlusive no pr�e-natal, mas s~ao mais f�aeis de toar na vida mais reente, onde depois onduzir~ao ainidentes mais antigos de dor f��sia, engramas de ompaix~ao e outros.O primeiro exemplo �e um aso de perda por morte de um aliado. Uma rapariga, na idade dedezoito anos, reebeu um engrama de emo�~ao dolorosa quando os pais lhe disseram que a sua tiatinha morrido. A tia era um aliado prinipal. A paiente, tratada quando tinha trinta e um anos,reordou a morte da tia, mas atribuiu a sua tristeza a outras oisas, tais omo uma restimula�~aodaquilo a que hamava o seu pr�oprio \instinto de morte" (que, na realidade, era onversa engrâmiada m~ae sobre desejar morrer e aabar om tudo). De fato, a tia tinha sido um grande fator emdissuadir a m~ae de \livrar-se" da rian�a e tinha feito a m~ae prometer que n~ao o faria. A tia tamb�emtinha uidado da rian�a, ap�os o nasimento, no deurso de doen�as e era, de fato, o �unio ref�ugio damenina quando uma m~ae megera e um pai religiosamente fan�atio investiam ontra ela, pois nenhumdeles a tinha desejado e tinha havido alguns esfor�os para pôr �m �a gravidez antes do tempo.O pai transmitiu a informa�~ao �a rapariga, om uma voz sonora e ar apropriadamente grave.\Quero que tu sejas muito respeitadora no funeral, �Agata." (\Qual funeral?") \A tua tia aaba depassar para o mundo do al�em." (\Ela morreu?") \Sim, a morte vem para todos n�os e preisamos199



de estar preparados para algum dia enarar o destino que espera por n�os no �m da estrada, poisa vida �e um longo aminho e Deus e o Inferno em hamas esperam no outro extremo e algum diatodos temos de morrer. N~ao te esque�as de ser muito respeitadora no funeral." Ela tinha ome�adoa empalideer om a palavra \funeral", para todos os efeitos ela estava \inonsiente" quando ouviua primeira men�~ao da palavra \morte" e permaneeu \inonsiente", apesar de andar de um ladopara o outro, durante dois dias inteiros. O aso foi muito lento, at�e que este engrama foi desobertoe perorrido. Oorreu uma enorme desarga de pesar, que nuna antes se tinha manifestado. Estafoi reduzida at�e ao tom de aborreimento om oito reontagens, nas quais o primeiro momento dainterven�~ao da tia nas tentativas de aborto foi automatiamente ontatado e liberado. A partir da��,o aso progrediu na �area pr�e-natal, tendo a proibi�~ao de \livrar-se disso" sido removida e, havendounidades de vida dispon��veis, de aordo om a teoria, a arga saiu da �area pr�e-natal. Havia outrosino aliados neste aso; pois a rapariga (om pais que tinham sido t~ao maldosos para ela) tinha-seligado a qualquer pessoa que mostrasse interesse por ela e lhe desse ref�ugio. �A medida que a dor f��siamais profunda vinha ao de ima, apareeriam mais aliados e foram desarregados mais engramas deemo�~ao dolorosa, permitindo que novos engramas de dor f��sia se manifestassem.O exemplo seguinte �e um engrama de um paiente que tinha sido riado e uidado, durantetoda a vida, por \pais endinheirados". Ele tinha uma �area pr�e-natal muito severa que, no entanto,n~ao apareia. Foi desoberto, ap�os muito tempo, que as suas amas tinham sido a �unia fonte deamor e afei�~ao, e que a m~ae, sendo uma mulher que gostava de destabilizar a vida dom�estia t~aofrequentemente quanto poss��vel, despedia uma ama todas as vezes que veri�ava que a rian�a setinha afei�oado a ela, embora a pr�opria m~ae tornasse laro que ela onsiderava a rian�a \horr��vel".O engrama: o menino vê a ama a sair da asa om a mala na m~ao. Ele para de brinar no p�atioe orre para ela para \a assustar". Ela - uma rapariga irlandesa - est�a muito zangada por ausa daena que aaba de ter e, no entanto, suaviza a express~ao e ajoelha-se ao lado dele. \Vou-me embora,Bruno. J�a n~ao posso mais �ar aqui. N~ao, agora j�a n~ao posso ser a tua ama. Mas pronto, pronto,depois vais ter outra. N~ao hores. N~ao �e bom que os meninos horem. Adeus, Bruno. Eu amo-te."E ela vai-se embora e desaparee.Ele �ou aturdido logo a partir do primeiro momento em que ela disse que se ia embora. Aproibi�~ao de horar veio de um aliado. Aquilo que um aliado diz deve ser bom e areditado, poisos aliados s~ao sobrevivênia e �e preiso sobreviver, portanto, deve-se areditar nos aliados. Ele n~aohorou, exeto em raras oasi~oes de enorme tristeza, durante todos os anos seguintes. Oito destaspartidas foram toadas sem resultado, mas om esta, todas se soltaram e desarregaram, uma ap�osa outra.Qualquer partida de um aliado ou qualquer afastamento da pessoa de um aliado ontêm umaarga emoional que, se n~ao se manifestar, est�a suprimida noutro lugar.O tereiro exemplo do engrama de emo�~ao dolorosa �e o tereiro tipo, a perda de um aliado porinvers~ao. Uma esposa amava muito o seu marido. Tinham-se dado bem juntos, at�e que os pais delevieram para a vizinhan�a e ome�aram a maldizer a esposa. Ele �ou furioso e zangou-se om eles. Amulher era um pseudo-aliado e, infelizmente, esse aliado tinha dito �a rian�a que areditasse nos seuspais. (Isto �e bastante rônio om os aliados: se dessem �a rian�a dados orretos, quando ela estavaemoionalmente perturbada ou doente, haveria menos di�uldades. Um oment�ario omo: \Bem, tuum dia reser�as e ser�as apaz de uidar de ti pr�oprio" �e muito melhor do que um monte de lugares-omuns Emersonianos.) Isto oasionou uma invers~ao tr�agia. A mente reativa, restimulada pelavis~ao da mulher (o marido estava emoionalmente perturbado e j�a estava muito restimulado pelospais), introduziu o dado de que se deve areditar nos pais. Isto fez om que a esposa n~ao prestasse,de aordo om a sua onversa aberrativa. Ele entrou na valênia do pai para fugir a esta situa�~aoimponder�avel e essa valênia batia nas mulheres. Ele bateu na mulher repetidamente, dramatizandoum dos engramas do pai: \Eu odeio-te. Tu n~ao prestas. Eu devia ter-lhes dado ouvidos mais edo.Tu n~ao prestas." 200



A mulher estava em terapia. Esta arga reprimia-se, n~ao por vergonha das a�~oes do marido,mas pela raz~ao meânia de que a �area antiga tinha de ser aliviada, antes que esta pudesse serdesarregada (arquivista esperto). O seu aso tinha abrandado at�e um ponto em que a �area pareiainteiramente limpa, embora ainda se manifestassem som�atios (que ela atribu��a a ausas naturais) eaberra�~oes (que ela dizia serem rea�~oes razo�aveis). Subitamente, este inidente apareeu, quando seusou a T�enia de Repeti�~ao om um palpite do auditor: \Eu odeio-te", pois sabia-se que ela diziaisso, uma vez por outra, ao marido. Três reontagens desarregaram essa emo�~ao dolorosa, apesarda sua violênia (isto fê-la horar quase at�e sufoar). Apareeram imediatamente doze pr�e-natais,todos de lutas entre a m~ae e o pai dela (um aliado, do qual o marido era um pseudo-aliado), em quea m~ae batia no abdômen e amaldi�oava a rian�a, estes foram apagados e o aso progrediu at�e Clear.A perda de ~aes, boneas, dinheiro, posi�~ao, mesmo a amea�a de uma perda - qualquer oisapoder�a oasionar um engrama de emo�~ao dolorosa, ontanto que seja uma perda. Poder�a ser perdapor morte, perda por partida, perda por invers~ao. Qualquer oisa ligada om a vida do paientee assoiada por ele �a sua pr�opria sobrevivênia, quando perdida, paree ser apaz de aprisionarunidades de vida. Uma ondi�~ao neess�aria para essa emo�~ao dolorosa �e que esta tenha engramas dedor f��sia anteriores aos quais se prender. O engrama �siamente doloroso ainda �e o vil~ao, mas estetem um �umplie no engrama de emo�~ao dolorosa.

201



202



Cap��tulo 9Meanismos e Aspetos da Terapia -Parte I
9.1 A abertura no asoCada aso apresenta um novo problema de abertura. N~ao h�a dois seres humanos que sejam exata-mente iguais e n~ao h�a dois asos que sigam um padr~ao exato. No entanto, isto n~ao onstitui umproblema para Dian�etia, visto que as meânias s~ao sempre as mesmas.H�a três lassi�a�~oes de asos: o de reorda�~ao sônia, o de reorda�~ao n~ao-sônia e o de reorda�~aoimagin�aria (a que os auditores hamam uma reorda�~ao de dub-in).No aso de reorda�~ao sônia, a abertura �e muito f�ail. No entanto, o proedimento b�asio �e omesmo em todos os asos. Ponha o paiente em rêverie (e n~ao se preoupe muito se ele n~ao entrarnuma rêverie muito profunda, pois a rêverie serve apenas para �xar a aten�~ao dele em si pr�oprio eno auditor, e pelo menos isso voê pode onseguir). Instale um anelador. Retorne-o �a infâniapara apanhar um inidente agrad�avel e depois enontre um inidente om uma dor menor, omo umabofetada na ara. Perorra-o atrav�es disto algumas vezes, s�o para ele ter uma id�eia da oisa. Se elen~ao responder bem, ponha-o no dia de ontem e deixe-o perorrer o aminho at�e ao loal de trabalho,perguntando-lhe por sons e vistas, depois mande-o novamente �a infânia.A �nalidade de enontrar um inidente menor omo o de uma bofetada na ara �e veri�ar seo paiente tem um desligamento de dor. Um desligamento de dor n~ao �e partiularmente dif��il emDian�etia. Voê pode ir para tr�as, para antes do omando que instalou a anestesia, mas �e interessantesabê-lo, porque preisar�a de prourar isto logo no prin��pio do aso. Veri�que depois se o paientetem um desligamento emoional. Isto tamb�em n~ao �e partiularmente embara�ante, mas uma vezmais, trata-se de dados que preisar�a de saber mais edo ou mais tarde.Veri�que se o paiente est�a dentro de si mesmo ou se est�a do lado de fora, observando-se. Se eleestiver exteriorizado, voê est�a a trabalhar om um aso que tem uma quantidade onsider�avel deemo�~ao enerrada dentro de si, que preisa de ser desarregada.Agora tente alan�ar o b�asio-b�asio. Poder�a ter a surpresa de o obter. E poder�a trabalharinquenta horas para o obter, liberando o aso enquanto o faz. Apanhe tudo aquilo que o arquivistalhe der na �area pr�e-natal e reduza o que obtiver.Quer o b�asio-b�asio seja ontatado quer n~ao, loalize tantos pr�e-natais quantos se apresentemsem muita persuas~ao e reduza ada um deles.Se n~ao enontrar quaisquer pr�e-natais, traga o paiente para tempo presente, mas fa�a-lhe lembrarque mantenha os olhos fehados. Agora fa�a-lhe algumas perguntas sobre a fam��lia, os av�os, a esposaou, aso o prelear seja uma mulher, o seu marido. Interrogue-o a respeito de maridos ou esposas203



anteriores. Pergunte-lhe sobre os �lhos. E pergunte-lhe, partiularmente, a respeito da morte. Voêest�a �a proura de um engrama de emo�~ao dolorosa, um momento de perda que se desarregue.Ao desobrir um, mesmo que seja apenas a morte de um ~ao favorito, retorne o prelear a esse eperorra o inidente desde o primeiro momento em que ele soube da not��ia e durante os minutos quese seguiram a isso. Depois omee-o de novo. Reduza o momento omo um engrama. Voê pretendeuma desarga emoional. Perorra-o diversas vezes. Se n~ao onseguir uma desarga, enontre outromomento de perda, algum fraasso, alguma oisa, qualquer oisa que possa ser desarregada: masfa�a tudo om bastante alma, omo se tivesse ompaix~ao. Se n~ao tiver êxito, iniie a T�enia deRepeti�~ao, sem dar a entender por um �unio instante que est�a outra oisa que n~ao seja almamenteinteressado no bem-estar do paiente (mesmo que algumas das voltas que ele d�a enquanto se revirao estejam a preoupar). Tente frases omo \Coitadinho de ", usando o seu nome de infânia.Quando o prelear tiver repetido isto diversas vezes (om o auditor a dizer, ao mesmo tempo, que abanda som�atia retornar�a a qualquer inidente que ontenha essa frase, para ajudar na \su�~ao"), elepoder�a dar por si em um inidente de alta tens~ao que se desarregar�a. Se ainda nada se desarregar,mantenha-se almo (todo este trabalho dar�a frutos na sess~ao seguinte ou nas posteriores), ontinuea prourar e a observar. Algures por aqui h�a arga emoional que se desarregar�a. Tente outrasombina�~oes de palavras, tais omo as que seriam ditas a uma rian�a doente e preoupada; fa�a oprelear repeti-las.Se ainda n~ao obteve qualquer suesso, fa�a um outro teste, sem dizer que �e um teste, para ver seo prelear est�a de fato a sair do tempo presente. N~ao o deixe \tentar lembrar-se" - voê quer que eleretorne e esse �e um proesso diferente, embora seja igualmente natural para o �erebro. Se ele estiverpreso em tempo presente, omee novamente om a T�enia de Repeti�~ao, sugerindo ressaltadores:\Sai daqui e nuna mais voltes!" \Tu nuna poder�as voltar!" et., os quais justi�ariam o fato deele ainda estar em tempo presente. Se ao �m de um pouo disto ele n~ao estiver a retornar, omeeom frases de seguradores: \Estou preso!", \N~ao te mexas!" e assim por diante.Mantenha-se almo, nuna pare�a ansioso. Se n~ao onseguir uma desarga nem um engrama oma T�enia de Repeti�~ao nesta primeira sess~ao e se n~ao obtiver qualquer movimenta�~ao na linha dotempo, leia este manual novamente e fa�a uma nova tentativa om o paiente, n~ao mais do quetrês dias ap�os esta primeira sess~ao. Nessa altura, alguns dos dados que voê pediu poder~ao estardispon��veis.No entanto, voê geralmente reeber�a um pr�e-natal ou uma desarga e se obtiver uma desarga,ent~ao pe�a �a banda som�atia para ir at�e ao pr�e-natal em que esta estava situada. Reduza tudo oque puder enontrar. Se o nasimento se apresentar e paree haver uma reorda�~ao ompleta deste,tente reduzi-lo, mas fa�a-o iente de que este provavelmente n~ao se levantar�a muito e iente de que�e melhor perorrê-lo vez ap�os vez, ap�os vez, para o desintensi�ar o m�aximo poss��vel.�As vezes o prelear entrar�a numa rêverie mais profunda do que voê deseja. Mas n~ao tentedespert�a-lo para um n��vel mais alto. Trabalhe-o onde ele est�a. Entretanto, se pareer que ele est�analguma oisa semelhante a um transe hipn�otio, seja muito auteloso om a sua linguagem. Nunalhe diga, por exemplo, para voltar l�a atr�as e �ar l�a at�e enontrar alguma oisa. Isso �e um segurador.Em Dian�etia, n~ao use seguradores, ressaltadores, agrupadores, et., em ningu�em. \Podes retornar�a �area pr�e-natal por favor?" \Vejamos se a banda som�atia pode loalizar um antigo momento dedor ou desonforto." \Apanha o som�atio no prin��pio e ome�a a perorrer o engrama." \O que �eque est�as a ouvir?" \Continua" (quando quiser que ele ontinue do ponto do engrama em que est�aat�e ao �m do engrama). \Reonta isso novamente, por favor."N~ao h�a raz~ao nenhuma para �ar nervoso. Se voê �ar nervoso, ent~ao ele �ar�a nervoso.Algumas vezes ir�a deparar-se om um desligamento de dor. Este tem uma tendênia para oloara dor dentro dos m�usulos e estes m�usulos ir~ao saltar e tremer e o paiente poder�a sentir isso, masn~ao sentir mais nada. Uma vez por outra, um paiente ter�a um desligamento de dor t~ao ompleto204



que ele salta de um lado para o outro, totalmente inonsiente do que est�a a fazer e quase aindo dosof�a. Se voê se deparar om isto, n~ao �que alarmado: a dor est�a tranada de algum modo. Obtenhaum ponto su�ientemente antigo e poder�a loalizar um som�atio que ele possa sentir ou poder�a irpara mais tarde e enontrar uma arga emoional.N~ao se deixe enganar se ele lhe disser, referindo-se �a emo�~ao, que j�a resolveu tudo na psian�aliseou alguma oisa semelhante. Ele poder�a ter inrustado a morte da mulher, da namorada ou do �lho,mas o engrama inteiro ainda l�a est�a, abarrotado de unidades ativas, pronto para ser perorridoexatamente omo um engrama.Caso se depare om uma arga emoional pesada, simplesmente deixe que o paiente hore,mantenha-o a perorrer o engrama om uma voz suave e ompreensiva, fa�a-o reontar o engramaat�e j�a n~ao lhe restar mais nenhuma arga e, ent~ao, perorra o paiente no in��io da �area pr�e-natal ouna primeira infânia, para obter um engrama de dor f��sia que deve ter estado por baixo dessa argaemoional e a mantê-la no lugar.A extravagânia da desarga emoional n~ao �e raz~ao para �ar alarmado. Saar o paiente para foradesta e trazê-lo subitamente para tempo presente, deixa-lo-ia bastante infeliz. Perorrer o engrama deemo�~ao dolorosa desarregar�a, om algumas reontagens, a tristeza que a soiedade tem areditadoque jamais poderia ser enfrentada ou aliviada, exeto pela repress~ao. Obtenha o primeiro momentoem que ele soube da not��ia ou observou a oisa que o fez sentir-se t~ao mal. Perorra-o desde umponto su�ientemente distante do seu prin��pio para assegurar que tem o hoque iniial - algunsminutos do tempo do engrama ser~ao o bastante - e depois fa�a o paiente reont�a-lo de novo. Logoquando ome�am, ele poder�a observar que est�a distante e muito fora de si pr�oprio. O momentopoder�a n~ao desarregar at�e que o tenha perorrido diversas vezes. Lembre-se que ele est�a retornandoao inidente, n~ao est�a a perorrê-lo omo uma mem�oria, uma oisa que n~ao traria qualquer benef��io.Nuna o deixe repetir o diso de oisa nenhuma. Repetir o diso �e um mau h�abito que algunsprelears têm de repetirem o que se lembram de ter dito da �ultima vez, em vez de progredirem denovo atrav�es do engrama em ada reontagem e ontatarem o que est�a ontido no pr�oprio engrama.Diga ao prelear que poder�a haver mais alguma oisa ontida nesse engrama, pergunte-lhe de que or�e a ama do quarto a que ele est�a retornado, mantenha a sua aten�~ao na ena, atrav�es de qualquermeanismo almo. E nuna lhe deixe repetir o diso, em nenhum engrama, em nenhuma altura: elepoderia repetir o diso eternamente, sem nenhum valor terapêutio, dizendo em ada vez aquilo quese lembrava de ter dito na �ultima vez. H�a uma diferen�a entre isto e a reexperimenta�~ao repetida doengrama para olher dados adiionais e eliminar a arga.Desarregue emo�~ao, reduza inidentes de dor f��sia t~ao edo na �area pr�e-natal quanto poss��vel.Se de in��io n~ao puder penetrar na �area pr�e-natal, �e porque esta ontêm muitos ressaltadores e aT�enia de Repeti�~ao lev�a-lo-�a a entrar nessa �area.Se o paiente estiver sempre a dizer algo omo \N~ao me onsigo lembrar", tenha paiênia - sigasempre o �odigo. Fa�a-o ome�ar a perorrer essa frase om a T�enia de Repeti�~ao. Se ele obtiverum som�atio, mas n~ao ontatar mais nada, mande-o mais para tr�as. Se ele obtiver outro som�atio,mas ainda n~ao onsegue ontatar nada usando \N~ao me onsigo lembrar", mande-o mais para tr�as;porque isto deve estar espalhado por todo o seu bano de engramas, pobre oitado. Algu�em realmenten~ao queria que ele soubesse o que lhe aonteera. Por �m, voê hegar�a a um engrama que liberar�auma frase. Quando tiver repassado a frase mais algumas vezes, ele sorrir�a, dar�a uma gargalhadaou talvez se sinta meramente aliviado. Agora voê pode perorrer o engrama em que enontrou afrase mais antiga, que �e a melhor op�~ao, ou pode voltar em dire�~ao a tempo presente, levantando afrase onforme esta apareeu posteriormente. Ou pode ome�ar om outra oisa que poder�a estar abloquear o aso.O objetivo e a totalidade do objetivo onsiste em oloar o bano padr~ao inteiramente ao alaneonsiente do indiv��duo atrav�es do apagamento de:205



1. Todos os engramas de dor f��sia antigos e subsequentes.2. Todos os iruitos demônio (que est~ao meramente ontidos nos engramas e que surgem maisou menos automatiamente).3. Todos os engramas de emo�~ao dolorosa.O proesso de trabalho onsiste em ir t~ao atr�as quanto poss��vel, de preferênia a pr�e-natais, eir muito ao prin��pio dessa �area para tentar enontrar e reduzir um engrama, ompleto om todosos som�atios (dor) e per�eptios (palavras e outras sensa�~oes). Se falhar nisto, v�a para mais tarde,para qualquer altura desde o nasimento at�e tempo presente, e enontre um momento de perda ouamea�a de perda de que possa retirar arga emoional. Depois volte atr�as, muito atr�as e enontre oengrama em que a arga se apoiava. Tente sempre onseguir o b�asio-b�asio, o engrama mais antigo,at�e ter a erteza de que o tem. Reduza tantos engramas antigos quantos puder enontrar, usando oarquivista e o sistema de Repeti�~ao e, quando pareer que est�a a �ar sem material, v�a para maistarde na vida e tente enontrar outra arga emoional.Os engramas �siamente dolorosos oultam argas emoionais mais reentes. As argas emoionaisoultam engramas �siamente dolorosos. De tr�as para a frente, da frente para tr�as. Perorra om�aximo que puder obter para tr�as: quando lhe pareer que estes est~ao a esgotar-se ou a �ar ompoua emo�~ao, obtenha algum material mais reente.�E assim que se trabalha um aso. N~ao importa o tipo de aso, n~ao importa o estado da suareorda�~ao, n~ao importa se o aso �e normal, psi�otio, neur�otio ou o que seja, esta �e a maneira omose faz.Estas s~ao as ferramentas:1. Rêverie ou aten�~ao �xada, se n~ao onseguir obter a rêverie.2. Retorno.3. T�enia de Repeti�~ao.4. Um onheimento de ressaltadores, seguradores, agrupadores, desorientadores e negadores.5. Um onheimento do engrama de emo�~ao dolorosa.6. A redu�~ao ou o apagamento.7. A resposta relâmpago.8. A mudan�a de valênia.Isto �e tudo o que preisa de fazer:1. Mantenha o paiente m�ovel, apaz de se mover na linha do tempo.2. Reduza ou apague tudo aquilo em que puser as m~aos.3. Deduza dos oment�arios do paiente, dentro ou fora da terapia, quais devem ser os seus ressal-tadores, seguradores, agrupadores, desorientadores e negadores.4. Tenha onstantemente em mente que o primeiro objetivo �e o b�asio-b�asio, o momento maisantigo de dor e \inonsiênia". 206



5. Tenha sempre em mente que o paiente poder�a ter \omputa�~oes" que tornam a sua doen�aou o seu estado aberrado \valioso" para ele e desubra de onde provêm tais \omputa�~oes",por meio da resposta relâmpago �as suas perguntas.6. Mantenha o aso a progredir, a ter ganhos, trabalhe apenas om o objetivo de progredir e terganhos, n~ao para obter resultados s�ubitos e espetaulares. Preoupe-se somente quando o asopermaneer est�atio e nessa altura preoupe-se em termos de enontrar o engrama que est�a aobstruir tudo. O seu onte�udo ser�a muito pareido om o modo em que o paiente exprime oque sente aera disso e onter�a as mesmas palavras ou palavras semelhantes.7. Traga o paiente novamente para tempo presente todas as vezes que trabalhar om ele e dê-lheo anelador. Teste-o om uma idade relâmpago, obtenha a sua primeira resposta sobre qual �ea sua idade, se ele n~ao estiver em tempo presente, enontre o segurador nessa idade.8. Mantenha a sua alma, n~ao importa aquilo que o paiente diga.9. Nuna tente dizer-lhe o que os seus dados signi�am: ele e s�o ele �e que sabe o que signi�am.10. Mantenha o sangue-frio e perorra Dian�etia; tal omo disse Farragut: \Que se danem ostorpedos! Sigam em frente."11. Mulher, �lho ou qualquer que seja a sua rela�~ao om o prelear, quando est�a a auditar voê �eo auditor. Ele n~ao pode omputar os seus pr�oprios engramas para os enontrar; se ele pudesse,estes n~ao seriam engramas. Voê pode omput�a-los. Fa�a aquilo que voê pensa que um bomauditor faria, nuna aquilo que o paiente diz, exeto apenas quando a opini~ao dele oinidiraidentalmente om aquilo que um bom auditor faria. Seja um auditor, n~ao uma m�aquina degravar. Voê e o arquivista na mente do prelear est~ao a trabalhar o aso; aquilo em que osengramas e a mente anal��tia do prelear areditam n~ao deve inueniar nenhuma das suasomputa�~oes. Voê e o arquivista do prelear sabem. Ele, em termos de \Eu", n~ao sabe.12. N~ao se surpreenda om nada. Audite.Estas s~ao as oisas que n~ao deve fazer:1. Diluir Dian�etia om alguma pr�atia ou ren�a do passado; isso somente atrasar�a ou desarri-lhar�a o aso. Analisar os dados reebidos om base em qualquer oisa que n~ao seja obter maisengramas, leva a atrasos e onfus~ao para o prelear. Quando se reebeu forma�~ao em um outroampo que n~ao o de Dian�etia existe uma tenta�~ao para usar este material para outras raz~oesque n~ao sejam obter engramas. Ceder a essa tenta�~ao antes de saber omo Dian�etia funiona�e um teste muito injusto de Dian�etia, ompletamente �a parte do fato de que isso emaranhaum aso. A tenta�~ao �e grande porque, om Dian�etia, obt�em-se uma grande abundânia dedados.2. N~ao intimide o paiente. Se o aso n~ao est�a a progredir, a falha �e do auditor. N~ao eda �avelha pr�atia de �ar zangado om um paiente s�o porque ele n~ao �a bom. Voê poder�a tera erteza de que o engrama que aabou de reduzir no seu bano de engramas reativo �e a raz~aopor que ele n~ao quer tomar banho, mas se ele ontinua a reusar-se a tomar banho, pode ter aerteza de que existe uma raz~ao anterior.3. N~ao suponha grandiosamente que tem um aso \diferente" s�o porque este n~ao se resolve rapi-damente. Todos os asos s~ao \diferentes".4. Se perder a oragem, n~ao pe�a soorro a algu�em que n~ao saiba Dian�etia. A raz~ao por queo aso n~ao progrediu ou se tornou ompliado �e mesmo essa: voê perdeu a sua oragem. S�oDian�etia pode trabalhar um problema em Dian�etia.207



5. N~ao dê ouvidos �as queixas do paiente omo queixas; use-as omo dados para obter engramas.6. S�o porque voê n~ao onsegue alan�ar engramas pr�e-natais em um aso, n~ao suponha que estesn~ao existem. H�a muitas dezenas deles em todos os asos. Lembre-se de que um engrama n~ao�e uma mem�oria; este preisa de ser desenvolvido para vir a ser poss��vel reord�a-lo. N~ao h�a um�unio ser humano na Terra hoje em dia que n~ao tenha uma grande abundânia de pr�e-natais.7. N~ao permita que o paiente use a m~ae ou a mem�oria do que lhe foi dito omo uma forma deontornar os pr�e-natais. Todas as vezes que que enontrar um paiente a falar om os verbosno tempo passado, em vez de no tempo presente, ele n~ao est�a retornado a um inidente. Amenos que ele esteja retornado, o engrama n~ao se levantar�a.8. S�o porque o paiente hoje n~ao se sente mal a respeito de uma tristeza de ontem, n~ao suponhaque n~ao h�a uma arga de desespero loalizada l�a atr�as na sua linha do tempo, na altura emque ele reebeu o impato desse desespero. O tempo poder�a enquistar, mas n~ao ura.9. N~ao pense em termos de \omplexos de ulpa" ou \vergonha", a menos que pense nisso omoonte�udo engrâmio, pois �e a�� que se enontrar~ao. Nuna sugira a um paiente que ele poder�aser ulpado de algo em um engrama.10. Qualquer desvio da onduta, raionalidade ou omportamento �otimo, da parte do paiente,�e engrâmio: n~ao \desulpe a natureza humana" tal omo voê, se fosse matem�atio, n~aodesulparia uma m�aquina de adi�~ao que lhe desse respostas erradas. Os temores sexuais, asrepress~oes, os meanismos de defesa n~ao s~ao oisas \naturais" omo foram onsideradas nopassado.11. N~ao se preoupe om as aberra�~oes do paiente. Trabalhe para ontatar, reduzir e apagarengramas. Enontrar�a, em qualquer paiente, aberra�~oes su�ientes para enher um diion�ario.12. N~ao se aija se o seu paiente n~ao �ar Clear numa tarde ou em um mês. Simplesmenteontinue a trabalhar. Voê tê-lo-�a aima do normal t~ao rapidamente que nem sequer dar�a porter passado esse ponto. Aima disso, voê estar�a a visar um objetivo muito alto.9.2 Preso em tempo presenteQuando iniiados, os asos enontram-se em v�arias posi�~oes e situa�~oes na linha do tempo; �as vezesest~ao inteiramente fora da linha do tempo e �as vezes a linha do tempo est�a toda enredada, omouma bola. De vez em quando, a linha do tempo enontra-se em boas ondi�~oes e os engramas est~aodispon��veis, mas isto n~ao �e omum.N~ao se pode dizer que um aso �e mais dif��il do que outro, exeto quanto a reorda�~oes, dub-inse desligamentos. Mas o aso que paree estar preso em tempo presente e no qual nenhuma frasede repeti�~ao funiona �e, om frequênia, muito desonertante para um auditor. O prelear n~aoretornar�a aos engramas. Normalmente poder�a haver desligamentos de dor e de emo�~ao, e a emo�~aodolorosa n~ao pode ser desarregada rapidamente. �As vezes ligam-se som�atios, mas n~ao se onsegueobter nenhum onte�udo. �As vezes n~ao h�a nenhum som�atio, mas s�o onte�udo. As situa�~oes s~aobastante variadas.H�a diversas oisas que um auditor pode fazer. A primeira delas �e usar a sua inteligênia. Aseguinte �e instruir o paiente sobre o retorno. Esta instru�~ao �e bastante simples. O auditor leva opaiente para algumas horas antes e pede ao paiente para dizer-lhe o que vê. O sônio e o visiopoder~ao estar olusos, mas o paiente poder�a ter alguma id�eia do que est�a a aonteer. Ent~ao, oauditor leva-o a reuar alguns dias, depois alguns meses e, �nalmente, v�arios anos, ada vez fazendo208



om que o paiente desreva as suas \redondezas" o melhor que puder. O paiente tem ent~ao aid�eia do retorno. Pelo menos pode viajar ao longo de por�~oes da sua vida que n~ao est~ao olusas porengramas.Quando o paiente est�a retornado a um momento antigo da sua vida, omee a usar a T�enia deRepeti�~ao, visando alan�ar oisas �obvias omo os desligamentos de sentimento (repetindo a palavra\sentir") ou meanismos esqueedores (omo \esquee"). Ent~ao ser�a poss��vel ontatar e reduzir umengrama.Se a T�enia de Repeti�~ao ainda n~ao funionar e n~ao obtiver dados, diagnostique, pelo seu om-portamento na terapia e pelas suas a�rma�~oes, aquilo que deve estar a perturb�a-lo ou a oluir assuas reorda�~oes e, mais uma vez, use essas suposi�~oes para a repeti�~ao. Por exemplo, ele poder�an~ao ter qualquer reorda�~ao de algum membro da sua fam��lia. Fa�a-o repetir o nome familiar. Oufa�a-o repetir a sua alunha de infânia, at�e que um inidente seja ontatado.Se isto tamb�em falhar, ent~ao enontre alguns loks leves, inidentes que ontêm uma dor m��nima,e perorra-os. Coisas omo quedas de um triilo, mandarem-no sair da mesa, levar umas palmadasno traseiro ou repreens~oes, reterem-no ap�os as aulas e assim por diante servem perfeitamente. Depoisde ele ter reduzido v�arios loks, tente enontrar novamente um engrama.Perorrer loks n~ao oasionar�a nenhuma grande reupera�~ao e h�a milhares e milhares de loksem qualquer aso, a maior parte dos quais desapareer�a sem assistênia do auditor, uma vez que osengramas severos tenham sido loalizados. Mas os loks poder~ao ser usados para instruir o paientesobre o retorno e a terapia em geral, e poder~ao at�e produzir uma melhoria de ondi�~ao no paienteao demonstrar-lhe que ele pode enarar o seu passado.As oisas mais importantes a fazer no ome�o de qualquer aso s~ao:1. Tentar loalizar e apagar o b�asio-b�asio.2. Desarregar a emo�~ao dolorosa. Quanto mais edo a emo�~ao puder ser liberada, melhor, eh�a sempre emo�~ao em um aso, tal omo h�a sempre uma grande quantidade de inidentespr�e-natais.Por�em, quando um aso est�a preso em tempo presente, quer quando este �e iniiado quer quandoeste est�a em progresso, ele est�a altamente arregado de emo�~ao olusa e est�a a obedeer a um engramarestimulado que diz algo no sentido de que este tem de ir para o agora e �ar l�a. Normalmente, opr�oprio paiente dir�a o fraseado desse engrama ao queixar-se da sua di�uldade. Quando isso oorre,usa-se a T�enia de Repeti�~ao om esta pista dada pelo paiente. Se isso falhar, instrua o paienteao lev�a-lo de novo atr�as para aquilo que ele onsegue ontatar e, quando essa instru�~ao tiver sidofeita, onforme desrito aima, omee mais uma vez a usar T�enia de Repeti�~ao.H�a um lema que se aplia a toda a terapia: \Se voê ontinuar a pedi-lo, obtê-lo-�a". Todo equalquer engrama rende-se na base de fazer o paiente retornar a essa �area, vez ap�os vez, sess~ao ap�ossess~ao. O bano de engramas poder�a ser teimoso, mas se lhe pedirmos vezes su�ientes, mais edoou mais tarde, este apresentar�a quaisquer dados que ontenha. Simplesmente ontinue a perguntarpor eles, mantenha a rotina da terapia a deorrer. At�e mesmo um aso \preso em tempo presente"ome�ar�a, por �m, a retornar apenas om base no prin��pio da T�enia de Repeti�~ao.O auditor poder�a estar a fazer ertas oisas que est~ao erradas. Poder�a estar a tentar trabalharo aso om base em dados tomados dos pais ou dos parentes, o que ostuma ser infrut��fero, porquemina a f�e do prelear nos seus pr�oprios dados (todos os dados orresponder~ao aos dos parentes;simplesmente n~ao se preoupe em onferi-los at�e que o aso esteja onlu��do). Ou ele poder�a estara tentar trabalhar o aso na presen�a de outras pessoas. Ou ele poder�a estar a violar o C�odigo doAuditor. H�a uma lista destes empeilhos ao progresso que poder�a ser enontrada noutro ponto destevolume. 209



9.3 B�asio-b�asioO primeiro objetivo do auditor �e o b�asio-b�asio e depois deste �e sempre o momento mais antigo dedor ou desonforto que ele possa alan�ar. Ele poder�a preisar de ir para per��odos mais reentes,em busa de argas emoionais e mesmo essas poder~ao ser �siamente dolorosas. A emo�~ao poder�aimpedir o paiente de alan�ar o b�asio-b�asio. Mas aquela primeira vez em que o analisador sedesliga �e sempre importante e quando �e obtida, os engramas subsequentes s~ao muito mais f�aeis dereduzir.O b�asio-b�asio �e o alvo vital, por duas raz~oes:1. Este ontêm um desligamento do analisador que �e restimulado todas as vezes que um novo en-grama �e reebido. O denominador omum a todos os engramas �e o desligamento do analisador.Ligue-o na primeira vez em que foi desligado e oorrer�a um grande melhoramento no aso, poisda�� em diante o desligamento do analisador n~ao ser�a t~ao profundo.2. Um apagamento (o que quer dizer uma remo�~ao aparente do engrama dos arquivos do banode engramas e o seu rearquivamento no bano padr~ao omo mem�oria) do b�asio-b�asio alargaonsideravelmente a linha do tempo para al�em deste e p~oe �a vista muitos engramas novos.O b�asio-b�asio enontra-se, oasionalmente, semanas antes da primeira falta do per��odo menstrualda m~ae, um fato que o oloa muito antes de qualquer exame de gravidez ou tentativa de aborto. �Asvezes em um aso n~ao-sônio, �e poss��vel desobrir sônio no b�asio-b�asio, mas nem sempre �e assim.Poder�a ser apagada uma grande quantidade de material antes de apareer o b�asio-b�asio.Algumas vezes o b�asio-b�asio �e apagado sem o auditor nem o prelear saberem que este foialan�ado, pois o b�asio-b�asio �e meramente outro engrama na �area b�asia. �As vezes �e preisodesarregar muita emo�~ao dolorosa nas �areas mais reentes da vida, antes de o b�asio-b�asio serevelar.No entanto, o b�asio-b�asio �e sempre o alvo e at�e que ele tenha uma boa id�eia de que o alan�ou,o auditor, uma vez em ada sess~ao, faz um esfor�o para o obter. Da�� em diante, ele tenta obtero momento mais antigo de dor ou desonforto que possa alan�ar em ada sess~ao. Se n~ao puderalan�ar nada antigo, ele proura desarregar um engrama de emo�~ao reente. Quando este estiverompletamente desarregado - reduzido ou apagado omo engrama - ent~ao ele vai para o materialmais antigo que o arquivista lhe der.O auditor proura retirar toda a arga de qualquer oisa que surja, quer essa arga seja de dorou emo�~ao, antes de prosseguir para novo material. Isto �e feito meramente retornando o paiente denovo ao inidente muitas vezes, at�e que este deixe de o afetar dolorosa ou emoionalmente, ou at�eque pare�a ter desapareido.9.4 A redu�~ao e o apagamentoEstes dois termos s~ao bastante oloquiais. Foi feito um esfor�o s�erio para deter o seu uso e substitu��-los por algo sonoro e maravilhosamente latino, mas at�e �a data n~ao se fez nenhum progresso. Osauditores insistem em usar termos oloquiais, tais omo \AA" para tentativa de aborto (attemptedabortion em inglês), \enleios" para engramas que aberram seriamente, \aberrado" para uma pessoaque n~ao �e Liberada ou Clareada, \morto-vivo" para um aso de eletrohoque ou de neuroirurgiae assim por diante. Teme-se que possa haver, nestes termos, uma tendênia para mostrar algumdesrespeito pelos volumes onsagrados e santi�ados de outrora, pela dignidade de autoridades do210



passado que muito rotularam e pouo �zeram. Qualquer que seja o aso, \redu�~ao" e \apagamento"s~ao palavras de uso t~ao omum que nem �e neess�ario mud�a-las.Reduzir signi�a retirar toda a arga ou dor de um inidente. Signi�a fazer o prelear reontaro inidente do prin��pio ao �m (enquanto retornado a este em rêverie), vez ap�os vez, apanhandotodos os som�atios e perep�~oes presentes, tal omo se o inidente estivesse a aonteer naquelemomento. Reduzir signi�a, teniamente, livrar o aso de material aberrativo, tanto quanto sejaposs��vel para fazer o aso progredir. Apagar um engrama signi�a reont�a-lo at�e que este desapare�aompletamente. H�a uma diferen�a n��tida entre uma redu�~ao e um apagamento. A diferen�a dependemais daquilo que o engrama vai fazer do que daquilo que o auditor quer que este fa�a. Se o engrama�e antigo, se este n~ao tem material anterior que o mantenha suspenso, esse engrama apagar-se-�a. Opaiente, ao tentar enontr�a-lo novamente para uma segunda ou uma sexta reontagem, subitamenteveri�ar�a que n~ao tem a m��nima id�eia do que este ontinha. Ele poder�a perguntar ao auditor que,obviamente, n~ao lhe dar�a nenhuma informa�~ao. (O auditor que sirva de ponto [de apoio℄ estar�aa atrasar a terapia ao fazer-se passar pela mem�oria do paiente.) Atravessar o engrama e tentarenontr�a-lo poder�a divertir o paiente quando ele n~ao onsegue fazê-lo. Ou poder�a deix�a-lo intrigado,pois aqui estava uma oisa que, ao primeiro ontato, tinha um som�atio doloroso e onte�udo altamenteaberrativo, que agora paree j�a n~ao existir. Isso �e um apagamento. Teniamente, o engrama n~aoest�a apagada. Se o auditor quiser gastar algum tempo s�o para prop�ositos de pesquisa, enontrar�aesse engrama agora nos banos padr~ao, rotulado omo \anteriormente aberrativo: bastante divertido:informa�~ao que poder�a ser analitiamente �util". Tal busa n~ao tem nada a ver om a terapia. Se oinidente tinha um som�atio, foi reontado algumas vezes e depois desapareeu quando se enontrouo �ultimo material novo, este est�a apagado no que diz respeito ao bano de engramas. J�a n~ao est�a\soldado" aos iruitos motores, j�a n~ao �e dramatizado, j�a n~ao bloqueia uma dinâmia e j�a n~ao �e umengrama, mas sim uma mem�oria.A redu�~ao tem alguns aspetos interessantes. Tomemos um inidente de infânia (digamos aosquatro anos de idade) que tinha a ver om um esald~ao. Este �e ontatado enquanto ainda restammuitos dados na �area b�asia. Este tem muitas oisas por baixo dele que o manter~ao no lugar ontudo,este tem arga emoional e a terapia torna-se mais lenta por ausa dessa arga. O arquivista entregao esald~ao. Este ainda n~ao se apagar�a, mas ir�a reduzir. Esta �e uma tarefa que toma mais tempo doque um apagamento. E esta tarefa poder�a ter v�arios aspetos.O som�atio �e ontatado, ome�a-se a trabalhar o inidente t~ao pr�oximo do prin��pio quanto oauditor onseguir hegar e este �e ent~ao reontado. Este esald~ao, digamos, tem apatia omo tomemoional (Tom 0.5). O prelear arrasta-se atrav�es do inidente apatiamente, bastante exteriori-zado, vendo-se a ser esaldado. Ent~ao, subitamente, talvez saia uma desarga emoional, mas n~aoneessariamente. O prelear retorna ao prin��pio e reonta (reexperimenta) a oisa toda mais umavez. Depois mais uma e outra vez. Ao �m de pouo tempo, ele ome�a a �ar irado om as pessoasenvolvidas no inidente por serem t~ao desuidadas ou t~ao ru�eis. Ele subiu para ira (Tom 1.5). Oauditor, embora o paiente gostasse de dizer omo os seus pais s~ao malvados ou omo ele aha quedevia haver leis a respeito de esaldar rian�as, paientemente faz o prelear atravessar de novo oinidente. Agora o prelear deixa de estar irado e veri�a que est�a aborreido om o material. Elesubiu para aborreimento na Esala de Tom (Tom 2. 5). Ele poder�a protestar om o auditor deque isto �e uma perda de tempo. O auditor p~oe-no a atravessar o inidente novamente. Novos dadospoder~ao apareer. O som�atio poder�a ou n~ao estar ainda presente neste per��odo, mas o tom emoio-nal ainda est�a baixo. O auditor p~oe novamente o prelear a passar atrav�es do inidente e o prelearpoder�a, mas nem sempre, ome�ar a ser sar�astio ou faeto. O inidente �e novamente reontado.Subitamente, o prelear poder�a ahar o assunto engra�ado, mas nem sempre, e o inidente, quandohegou obviamente a um tom alto, poder�a ser abandonado. Este provavelmente deair�a ao �m dealguns dias. Mas isso n~ao tem grande importânia, pois o inidente ser�a inteiramente apagado du-rante o retorno do b�asio-b�asio. De qualquer modo, o engrama jamais ser�a t~ao aberrativo omo eraantes da redu�~ao. 211



�As vezes uma redu�~ao resultar�a no desapareimento aparente do engrama inteiro. Mas �e �obvioquando isto vai oorrer. Sem se levantar muito na Esala de Tom, o inidente, por repeti�~ao,simplesmente se perde de vista. Isso �e reduzir at�e �a reess~ao. Dentro de pouos dias, esse inidenteestar�a a atuar novamente, quase om tanta for�a omo antes. H�a material antes desse inidente earga emoional depois desse inidente que o tornam dif��il de manejar.Diversas oisas podem, ent~ao, aonteer a um engrama no deurso do trabalho. Este pode reduzir-se, o que signi�a desarregar-se emoional e somatiamente, e deixar de ter grande poder aberrativoda�� em diante. Pode reduzir-se at�e �a reess~ao, o que signi�a que meramente se perde de vista ap�osv�arias reontagens. Pode apagar-se, o que signi�a desapareer e deixar de existir da�� em diante, noque diz respeito ao bano de engramas.Um pouo de experiênia dir�a ao auditor aquilo que os engramas far~ao depois de os ter ontatado.O apagamento normalmente s�o oorre depois de o b�asio-b�asio ter sido alan�ado ou quando a�area b�asia est�a a ser trabalhada. A redu�~ao oorre om uma desarga emoional. A redu�~ao at�e �areess~ao aontee quando h�a demasiadas oisas no bano de engramas a suprimir o inidente.De vez em quando, at�e o melhor auditor apanhar�a um engrama e deidir�a remoê-lo, uma vez queo tenha ontatado. Essa �e uma tarefa triste. Talvez seja melhor remoê-lo do que apenas restimul�a-loe deixar o paiente �ar irritado por isso durante alguns dias. Talvez n~ao. Mas de qualquer modo,esse engrama que apenas se reduz at�e �a reess~ao estaria melhor se para ome�ar nem tivesse sidoontatado.Os auditores novos est~ao sempre a ataar o nasimento omo o alvo �obvio. Toda a gente tem umnasimento: na maioria dos paientes este pode ser loalizado om bastante failidade. Mas esse �eum inidente doloroso e at�e que a �area b�asia tenha sido ompletamente trabalhada, at�e que tenhasido desarregada a emo�~ao dolorosa da vida mais reente e at�e que o arquivista esteja pronto paraapresentar o nasimento, �e melhor deixar o inidente em paz. Normalmente, este reduzir-se-�a at�e �areess~ao e, depois disso, ontinuar�a a surgir para atormentar o auditor. O paiente �a om doresde abe�a misteriosas, apanha um resfriado e sente-se desonfort�avel depois disso, a menos que onasimento seja removido no retorno (da �area b�asia). O auditor est�a evidentemente a perder tempoquando tenta remover essas dores de abe�a e resfriados, pois o nasimento, om toda a �area da vidapr�e-natal antes dele, n~ao se reduzir�a adequadamente, nem se apagar�a, mas apenas ir�a retroeder.Mas aontee demasiadas vezes que o nasimento, se ontatado prematuramente, dar�a ao paienteuma dor de abe�a e uma onstipa�~ao. Esses desonfortos s~ao menores e sem grande importânia,mas o trabalho que o auditor poder�a ter investido em trabalhar em um inidente que s�o se reduzir�aat�e �a reess~ao, �e trabalho perdido. �E verdade que o arquivista �as vezes apresenta o nasimento: se o�zer, este ontêm uma arga emoional que se desarregar�a e o inidente reduzir-se-�a adequadamente,o auditor deve ertamente tom�a-lo. �E verdade que �as vezes um aso �a atolado e o auditor perorreo nasimento, apesar de tudo, s�o para ver se pode apressar as oisas. Por�em, voltar ao nasimento s�opara pôr as m~aos em um engrama, porque ele sabe que este est�a ali, oasionar�a desonforto e perdade tempo. V�a o mais longe poss��vel na �area pr�e-natal e veja aquilo que o arquivista entrega. Tentea T�enia de Repeti�~ao na �area b�asia. Poder�a obter inidentes que se apagar~ao. Se n~ao houver l�anada, proure um engrama de emo�~ao dolorosa na vida mais reente, a morte de um amigo, a perdade um aliado, um fraasso nos neg�oios, alguma oisa. Dissipe a arga disso e reduza-o omo umengrama, depois volte tanto quanto poss��vel para tr�as, para a �area pr�e-natal e veja o que apareeu.Se o arquivista ahar que voê preisa do nasimento, ele dar-lho-�a. Mas n~ao pe�a o nasimento s�opara ter um engrama para trabalhar, pois isso poder�a ser um esfor�o totalmente desonfort�avel einfrut��fero. O nasimento apareer�a quando apareer pois o arquivista sabe do seu of��io.Ataar qualquer per��odo reente de \inonsiênia", tal omo a anestesia ir�urgia, onde a dor f��siaest�a presente em grandes quantidades, pode oasionar esta restimula�~ao desneess�aria. Voê pode,naturalmente, sair-se melhor nessas oisas om a rêverie do que om a hipnose ou a naross��ntese,nas quais tal restimula�~ao poder�a ausar resultados severos. Em rêverie o efeito �e leve.212



9.5 Manejar a banda som�atiaH�a \dois homenzinhos" de ada lado do �erebro, um par para ada l�obulo, \pendurados pelos al-anhares". O do lado de fora �e a banda motora, o do lado de dentro �e a banda sensorial1. Sequiser saber mais sobre a estrutura desses pares, a pesquisa de Dian�etia ter�a a resposta dentro demais alguns anos. Atualmente, h�a uma oisa que sabemos a esse respeito, uma desri�~ao. Para umengenheiro que onhe�a Dian�etia, a desri�~ao atual que enontrar�a na bibliotea n~ao �e inteiramentel�ogia. Possivelmente, estas bandas s~ao alguma esp�eie de pain�eis de ontrole. H�a medi�~oes quese podem fazer na sua vizinhan�a - logo por tr�as das têmporas - se tiver um galvanômetro muitosens��vel, mais sens��vel do que aqueles que existem no merado de hoje. Essas medi�~oes mostramemana�~oes de alguma esp�eie de ampo. Quando tivermos estabeleido o tipo exato de energia queui aqui, provavelmente poderemos medi-lo om mais preis~ao. Quando soubermos exatamente ondeo pensamento �e efetuado no orpo, saberemos mais a respeito destas bandas. Tudo o que a pesquisade Dian�etia estabeleeu at�e �a data �e que, por baixo da onfus~ao de r�otulos, n~ao se sabe realmentenada aera dessas estruturas que valha a pena repetir, al�em do fato de que têm alguma oisa a verom a oordena�~ao de v�arias partes do orpo. Contudo, referimo-nos a elas por falta de algo melhor,no deurso da terapia. Agora que sabemos alguma oisa sobre fun�~ao, a ontinua�~ao da pesquisan~ao poder�a deixar de produzir respostas preisas aera de estrutura.O auditor pode ligar e desligar som�atios em um paiente, tal omo um engenheiro maneja in-terruptores. Mais preisamente, ele pode lig�a-los e deslig�a-los no orpo do mesmo modo que umondutor onduz um [trem℄ el�etrio ao longo de um trilho. Temos aqui o jogo a que nos referimosanteriormente quando falamos sobre a linha do tempo.Num paiente que esteja a trabalhar bem, a banda som�atia pode ser omandada para ir a qualquerparte da linha do tempo. Dia ap�os dia, hora ap�os hora, na vida normal, a banda som�atia perorreesta linha para ima e para baixo, �a medida que os engramas s~ao restimulados. O auditor, aotrabalhar om um paiente, poder�a veri�ar que a sua pr�opria banda som�atia est�a a obedeer aosseus pr�oprios omandos e que alguns dos seus pr�oprios som�atios est~ao a ligar e a desligar, um fatoque �e, na pior das hip�oteses, ligeiramente desonfort�avel. N~ao sabemos realmente o que se est�a amover, se �e o orpo todo, se s~ao as �elulas ou qualquer outra oisa. Mas podemos lidar om isto epodemos presumir que isto pelo menos passa pelo painel de ontrole dos homenzinhos penduradospelos alanhares.\A banda som�atia ir�a agora para o nasimento", diz o auditor.O paiente em rêverie ome�a a sentir a press~ao de ontra�~oes, impelindo-o pelo anal do nasi-mento abaixo.\A banda som�atia ir�a agora para a �ultima vez em que te feriste", diz o auditor.O prelear sente, talvez, uma leve reprodu�~ao da dor de uma panada no joelho. Se tem re-orda�~ao sônia e visual, ele ver�a onde est�a e, subitamente, ompreender�a no esrit�orio: ele ouviraos funion�arios e as m�aquinas de esrever e o barulho de arros l�a fora.\A banda som�atia ir�a agora para a �area pr�e-natal", diz o auditor.E o paiente d�a por si na �area, provavelmente a utuar, sem desonforto.\A banda som�atia ir�a para o primeiro momento de dor ou desonforto que pode ser alan�adoagora", diz o auditor.O paiente anda �a deriva por um momento e, subitamente, sente uma dor no peito. Come�a atossir e sente depress~ao �a sua volta, por todos os lados. A mam~a est�a a tossir (muitas vezes isso �e afonte de tosses rônias).1A banda sensorial pode ser onsiderada omo o lado \mental" do painel de ontrole; a banda motora, o lado f��sio.213



\Come�a a passar atrav�es da tosse", diz o auditor.O paiente d�a por si no prin��pio do engrama e ome�a a perorrê-lo. \Tosse, tosse, tosse", diz opaiente. Ent~ao ele boeja. \Isto d�oi e n~ao onsigo parar" ele ita a sua m~ae.\Vai para o prin��pio e ome�a a passar atrav�es disso novamente", diz o auditor.\Tosse, tosse, tosse", ome�a o paiente, mas agora n~ao esta a tossir tanto. Ele boeja maisprofundamente. \Ai. Isto est�a a doer, est�a a doer e paree que n~ao onsigo parar" ita o prelear,ouvindo-o diretamente se ele tiver sônio, obtendo impress~oes do que �e dito, se n~ao tiver. Eleapanhou as palavras que estavam suprimidas no inidente pela \inonsiênia". A \inonsiênia"est�a a ome�ar a sair om os boejos.\Repassa-o novamente", diz o auditor.\N~ao onsigo parar", diz o prelear, itando tudo o que enontra desta vez. O som�atio desaparee.Ele boeja de novo. O engrama est�a apagado.\A banda som�atia ir�a agora para o seguinte momento de dor ou desonforto", diz o auditor.O som�atio n~ao est�a a ligar-se. O paiente entra em um sono estranho. Murmura algo aera deum sonho. Subitamente, o som�atio torna-se mais forte. O paiente ome�a a tremer.\O que est�a a aonteer?" pergunta o auditor.\Ou�o �agua a orrer", responde o prelear.\A banda som�atia ir�a para o prin��pio do inidente", diz o auditor. \Come�a a passar atrav�esdo inidente."\Continuo a ouvir a �agua", diz o prelear. (Ele deve estar preso, os som�atios n~ao se moveram.Isto �e um segurador.)\A banda som�atia ir�a para aquilo que a esteja a segurar", diz o auditor.\Vou mantê-lo ali dentro por um pouo, para ver se faz algum bem", ita o prelear.\Agora apanha o prin��pio do inidente e ome�a a perorrê-lo", diz o auditor.\Eu sinto-me a ser empurrado" diz o prelear. \Ai! Levei uma panada de alguma oisa."\Apanha o prin��pio e ome�a a perorrê-lo", diz o auditor.\Tenho a erteza de que estou gr�avida", ita o prelear. \Vou mantê-lo ali dentro por um pouo,para ver se faz algum bem."\H�a alguma oisa anterior?" diz o auditor.A banda do prelear vai para o momento anterior em que ele sente press~ao enquanto ela tentaintroduzir algo no olo do �utero. Depois ele perorre o engrama e este apaga-se.Isto �e o manejo da banda som�atia. Ela pode ser mandada para qualuer lado. Normalmente, elaapanhar�a primeiro o som�atio e depois o onte�udo. Usando a T�enia de Repeti�~ao, a banda som�atia�e \sugada" para baixo at�e ao inidente e os som�atios ligam-se. Depois o inidente �e perorrido. Seeste n~ao se levanta, enontre um inidente anterior simplesmente dizendo �a banda som�atia para irao inidente anterior.Se a banda som�atia n~ao se move, isto �e, se os som�atios (sensa�~oes f��sias) n~ao se ligam e desligam,�e porque o paiente est�a preso algures na linha do tempo. Ele pode estar preso em tempo presente,o que signi�a que tem um ressaltador impelindo-o por toda a linha do tempo aima. Use a T�eniade Repeti�~ao ou simplesmente tente mandar a banda som�atia para tr�as. Se ela n~ao for, obtenhav�arias frases ressaltadoras omo \N~ao posso voltar", \P~oe-te a milhas", et., e om essas frases fa�aom que a banda som�atia seja sugada para o inidente e perorra-o.214



A banda som�atia poder�a mover-se atrav�es de um inidente om sensa�~ao ompleta e, no entanto,o fato de retornar v�arias vezes sobre o mesmo terreno n~ao apresentar�a dados. Isto pode ser feitovez ap�os vez nalguns engramas, sem resultado: os som�atios permaneem quase iguais, ondulandoatrav�es do inidente todas as vezes, mas sem qualquer onte�udo adiional. Ent~ao o auditor est�a a\enfrentar" um negador, uma frase omo \Isto �e um segredo", \N~ao lhe digas", \Esquee isso", et.Em tal aso, ele manda a banda som�atia para a frase que nega os dados:\Vai para o momento em que �e dita uma frase que nega estes dados", diz o auditor.Ap�os um momento, o prelear ita algo, tirando do sônio ou de impress~oes: \Ele morreria seviesse a desobrir isto."Ent~ao o auditor manda a banda som�atia voltar para o prin��pio do inidente e esta passa atrav�esdo inidente, mas desta vez om onte�udo per�eptio adiional. Os som�atios, a menos que o ini-dente seja um pr�e-natal muito tardio om uma �area b�asia heia de material, ondulam (utuam deaordo om a a�~ao do engrama) e diminuem at�e �a redu�~ao ou at�e ao apagamento om reontagensonseutivas.O auditor diz �a banda som�atia para ir mais para tr�as e �as vezes ela vai mais para a frente. Isto �eum desorientador. \N~ao sei dizer para onde estou a ir", \Estou a andar para tr�as", \Faz exatamenteo ontr�ario" s~ao os tipos de frases do desorientador. O auditor reonhee que o prelear tem umadessas frases, adivinha qual �e ou desobre-a atrav�es daquilo que o prelear diz quando se queixaaera do que est�a a fazer e, por repeti�~ao ou omando direto da banda, apanha a frase e o engrama,reduz ou apaga o engrama e ontinua.Se a banda som�atia n~ao responde de aordo om o omando, ent~ao um ressaltador, um segurador,um desorientador ou um agrupador foi restimulado e deve ser desarregado. A banda som�atia estar�aonde se enontra o omando que a pro��be de funionar onforme �e desejado.H�a bons e maus ondutores desta banda som�atia. O bom ondutor trabalha de perto om oarquivista, usando ordens gerais, omo por exemplo: \A banda som�atia apanhar�a o momento maisantigo de dor ou desonforto que pode ser alan�ado" ou \A banda som�atia ir�a para o ponto de maiorintensidade do som�atio que tens agora" (quando um som�atio est�a a inomodar o paiente). O mauondutor esolhe inidentes espe���os que ele pensa ser aberrativos, manda a banda som�atia ir paraestes �a for�a e rebate-os de algum modo. H�a momentos em que �e neess�ario ser bastante persuasivoom a banda e momentos em que �e neess�ario seleionar inidentes de dor f��sia, mas o auditor�e o melhor juiz daquilo que deve oorrer. Enquanto a banda trabalhar suavemente, enontrandoinidentes novos e repassando-os, ele n~ao deve interferir mais do que �e neess�ario para se assegurarde que reduz tudo o que a banda ontata.Um modo muito bom de arruinar inteiramente um aso �e oloar a banda som�atia em uminidente, deidir que outra oisa �e mais importante e preipitar-se para ela, levantar metade dessaoutra oisa e partir para outra. Quando hegar ao ponto em que três ou quatro inidentes tiverem sidotoados dessa maneira, mas n~ao reduzidos, a banda emperra, a linha do tempo ome�a a amontoare o auditor vê-se em um enredo que poder�a tomar-lhe muitas horas de terapia, ou uma semana ouduas de reequil��brio (deixar o aso assentar) para o trazer de volta a um estado em que possa sertrabalhado.O paiente querer�a por vezes que um som�atio seja desligado. Este tem estado a inomod�a-lo. Issosigni�a que a banda est�a de algum modo pendurada em um inidente que a terapia, ou o ambientedo paiente, restimulou. Normalmente, n~ao vale a pena gastar o tempo e o trabalho para loalizar oinidente. Isso assentar�a por si s�o ao �m de um dia ou dois e poder�a ser um inidente imposs��vel dereduzir devido a engramas anteriores.A banda som�atia �e manejada em um inidente tardio da mesma forma que esta �e enviada paraum inidente anterior. As argas de desespero s~ao ontatadas da mesma forma.215



Se quiser um teste para ver se a banda est�a a mover-se, ou para testar a reorda�~ao, mande-apara algumas horas antes e veja o que pode obter. Embora nalguns asos seja mais f�ail alan�ara �area pr�e-natal do que o dia de ontem, voê obter�a alguma id�eia do modo omo o paiente est�a atrabalhar.
9.6 Tempo presenteO prin��pio �e a onep�~ao. Os seus paientes �as vezes têm a sensa�~ao de serem espermatoz�oides ou�ovulos no ome�o da linha do tempo: em Dian�etia, hama-se a isto o sonho do esperma. Este n~aotem grande valor, segundo o que sabemos nesta altura. Mas �e muito interessante. N~ao preisa de sersugerido ao prelear. Ser�a su�iente mand�a-lo para o prin��pio da linha do tempo e ouvir o que eletem a dizer. �As vezes ele tem um antigo engrama onfundido om a onep�~ao.Na extremidade mais reente da linha do tempo est�a, evidentemente, o agora. Isto �e o tempopresente. Aontee, uma vez por outra, que os paientes n~ao est~ao a voltar para tempo presente por-que esbarraram om seguradores pelo aminho. A T�enia de Repeti�~ao om seguradores geralmentelibertar�a a banda e tr�a-la-�a para tempo presente.Um paiente poder�a �ar um pouo grogue om todas as oisas que têm estado a aonteer-lheno deurso de uma sess~ao de terapia. E poder�a aonteer que ele reduz a resistênia aos engramas �amedida que volta a subir pela linha do tempo aima e desse modo poder�a aionar um segurador. Oauditor deve erti�ar-se muito bem de que o paiente est�a em tempo presente. Oasionalmente, eleestar�a t~ao ompletamente preso e a hora j�a ser�a t~ao avan�ada, que o esfor�o de trazê-lo por toda alinha aima n~ao �e vi�avel na altura. Um per��odo de sono, geralmente resolver�a isso.Existe um teste pelo qual o auditor pode saber se o prelear est�a em tempo presente. Ele faz umapergunta ao prelear, estalando os dedos: \Qual �e a tua idade?" O prelear d�a-lhe uma \respostarelâmpago". Se for a idade erta do prelear, o prelear est�a em tempo presente. Se for uma idadeanterior, h�a ali um segurador e o paiente n~ao est�a em tempo presente. H�a outros m�etodos dedeterminar isto, mas geralmente este ponto n~ao �e muito importante se o paiente realmente falharem onsegui-lo.O ato de fazer perguntas e estalar os dedos, inquirindo sobre a idade das pessoas, obt�em algumasrespostas surpreendentes. Estar preso na linha do tempo �e t~ao omum em pessoas \normais" que ofato de o prelear estar a um dia ou dois, ou uma semana ou duas, de distânia do tempo presenteest�a longe de ser alarmante.Qualquer pessoa que tenha uma doen�a psiossom�atia rônia est�a de�nitivamente presa emalgum ponto da linha do tempo. Perguntas om um estalo dos dedos normalmente obtêm \três" ou\dez anos" ou alguma resposta desse gênero, mesmo quando s~ao feitas a pessoas que sup~oem queest~ao de boa sa�ude. A rêverie mostra-lhes onde elas est~ao na linha do tempo. �As vezes, na primeirasess~ao, um prelear feha os olhos em rêverie para se enontrar numa adeira de dentista aos três anosde idade. Ele tem l�a estado durante os �ultimos trinta anos, porque o dentista e a m~ae, ambos lhedisseram para \�ar ali" enquanto ele se enontrava em hoque por ausa da dor e do �oxido nitroso- e ele assim fez, e os problemas dent�arios rônios que ele teve durante toda a sua vida, eram essesom�atio.Isto n~ao aontee muito frequentemente, mas pode enontrar algu�em que onhee que daria,ertamente, a resposta relâmpago de \dez anos" e, posto em rêverie, enontrar-se-ia, logo que oengrama fosse avistado, deitado de ostas em um ampo de futebol, ou numa situa�~ao semelhante,om algu�em a dizer-lhe para n~ao se mexer at�e a ambulânia hegar: isto �e a sua artrite!Tente fazê-lo a algu�em. 216



9.7 A resposta relâmpagoUm truque de uso omum na terapia �e a resposta relâmpago. Isto �e feito de duas maneiras. Aprimeira menionada aqui �e a menos usada.\Quando eu ontar at�e ino", diz o auditor, \uma frase relampear�a na tua mente para desreveronde est�as na linha do tempo. Um, dois, três, quatro, ino!"\Pr�e-natal tardio", diz o prelear, ou \ontem" ou aquilo que lhe oorrer.A resposta relâmpago �e a primeira oisa que vem �a abe�a da pessoa quando lhe �e feita umapergunta. Usualmente vir�a do bano de engramas e ser�a �util. Poder�a ser \onversa de demônio",mas geralmente est�a erta. O auditor meramente faz uma pergunta, omo por exemplo, aquilo queest�a a segurar o paiente, o que lhe nega onheimento, et., aresentando ao prin��pio da pergunta:\Eu quero uma resposta relâmpago para isto".\Eu quero uma resposta relâmpago para isto", diz o auditor. \O que aonteeria se �asses s~ao?"\Morreria", diz o paiente.\O que aonteeria se morresses?", diz o auditor.\Fiaria bom", diz o paiente.E om estes dados, eles fazem ent~ao uma estimativa da atual omputa�~ao de aliados ou algoassim. Neste aso, o aliado disse ao prelear, quando ele estava doente: \Morreria, simplesmentemorreria, se n~ao �asses bom. Se �ares doente por muito mais tempo, ainda �arei maluo." E umengrama anterior dizia que o prelear tinha de estar doente. E isto �e, a�nal de ontas, apenas umengrama. Por isso, usa-se a T�enia de Repeti�~ao om a palavra \morrer" e desobre-se um aliadoque o prelear nuna soube que existia e uma arga �e dissipada.Muitos dados valiosos podem ser reuperados pelo uso inteligente da resposta relâmpago. Sen~ao houver resposta absolutamente nenhuma, isso signi�a que a resposta est�a olusa e essa �e umaresposta quase t~ao boa omo dados reais, visto que india alguma esp�eie de enobrimento.9.8 SonhosOs sonhos têm sido onsideravelmente usados por v�arias esolas de ura mental. A sua \simbologia" �euma exentriidade m��stia apresentada para expliar uma oisa sobre a qual os m��stios n~ao sabiamnada. Os sonhos s~ao os espelhos distoridos, atrav�es dos quais o analisador olha para dentro dobano de engramas.Os sonhos s~ao troadilhos de palavras e de situa�~oes existentes no bano de engramas.Os sonhos n~ao s~ao uma grande ajuda, por serem troadilhos.N~ao se usam muito os sonhos em Dian�etia.Voê ouvir�a sonhos ontados pelos paientes. Os paientes s~ao dif��eis de alar quando ome�ama ontar sonhos. Se quiser perder o seu tempo, ou�a-os.9.9 Mudan�a de valêniaA mudan�a de valênia �e um meanismo usado em Dian�etia.Sabemos o modo omo um paiente entra em valênias quando dramatiza os seus engramas navida: ele torna-se uma valênia venedora e ele diz e faz pratiamente a mesma oisa que a pessoa217



na valênia venedora fez naquele engrama.A teoria que est�a por tr�as disto �e a seguinte: retornado a uma oasi~ao na qual o paiente poder�aonsiderar demasiado doloroso entrar, ele pode ser mudado para uma valênia que n~ao sentiu qualquerdor. Um m�etodo pouo inteligente de o persuadir �e dizer-lhe que ele n~ao preisa de sentir a dor oua emo�~ao e deix�a-lo atravessar o engrama. Isso �e uma p�essima pr�atia de Dian�etia, por ser umasugest~ao positiva e �e preiso tomar todas as preau�~oes para evitar dar sugest~oes ao paiente, poisele poder�a ser muito sugestion�avel, mesmo quando �nge n~ao o ser. Mas existe a mudan�a de valêniae isto permite ao paiente esapar �a dor e, mesmo assim, permaneer no engrama at�e que ele possareont�a-lo.Exemplo: o pai est�a a bater na m~ae e o nasituro �e posto \inonsiente". Os dados est~ao dispon��veissem dor na valênia do pai, na valênia da m~ae om a dor dela e na valênia da rian�a om a suapr�opria dor.O modo de lidar om isto, se o paiente se reusar terminantemente a entrar no inidente emboratenha som�atios, �e tro�a-lo de valênia.O auditor diz: \Entra na valênia do teu pai e passa a ser o teu pai por uns momentos."Ap�os alguma persuas~ao, o paiente faz isso.\Grita om a tua m~ae", diz o auditor. \D�a-lhe uma boa reprimenda."O paiente agora esta naquele iruito que n~ao ontêm \inonsiênia" e aproxima-se da emo�~aoe das palavras que o pai usou om a m~ae. O auditor deixa-o fazer isto duas ou três vezes at�e a argasair um pouo do engrama. Depois muda a valênia do prelear para a m~ae:\Passa a ser a tua m~ae por uns momentos e responde ao teu pai", diz o auditor.O paiente troa de valênia e �e a m~ae, repetindo as frases da m~ae.\Agora sê tu mesmo", diz o auditor, \e reonta, por favor, o inidente inteiro om todos ossom�atios e emo�~oes."O paiente �e apaz de reexperimentar o inidente omo ele pr�oprio.Isto funiona muito bem quando se est�a a tentar obter um aliado.\Muda de valênia", diz o auditor ao paiente retornado, \e suplia a tua m~ae para que n~ao mateo bebê."\Agora sê uma ama" diz o auditor om o prelear retornado a um inidente em que ele paree termuito medo de entrar, \e suplia que um menino �que bom."O paiente orrigir�a a id�eia que o auditor tem do gui~ao e normalmente prosseguir�a.O paiente muitas vezes reusar-se-�a a entrar numa valênia porque a odeia. Isto signi�a quedeve haver uma arga onsider�avel na pessoa que ele se reusa a ser.Este meanismo raramente �e usado, mas �e pr�atio quando um aso est�a a emperrar. O pai n~aoobedeeu aos seguradores ou omandos, foi ele que os proferiu. A ama n~ao obedeeria aos seuspr�oprios omandos e assim por diante. Deste modo, pode-se fazer muitos seguradores e negadoressaltar �a vista. Isto �e �util no in��io de um aso.22A mudan�a de valênia raramente �e usda, exeto quando se suspeita que o paiente n~ao abordar�a um engramade outra forma. Por vezes, ele abordar�a o engrama om a mudan�a de valênia quando se reusa a abord�a-lo omoele pr�oprio. A mudan�a de valênia �e um tanto indesej�avel quando usada om um indiv��duo sugestion�avel, porqueviola a regra de Dian�etia de n~ao usar sugest~oes positivas al�em das absolutamente neess�arias para fazer o paienteretornar, reontar e desobrir dados. Por isso, a mudan�a de valênia raramente �e utilizada e menos ainda numapessoa sugestion�avel. Deve ser onsiderada omo �ultimo reurso e pratiada apenas quando o prelear for total eompletamente inapaz de onfrontar e ataar um engrama de uja presen�a o auditor est�a erto - e isto �e raro.218



9.10 Tipos de adeiasOs engramas, partiularmente na �area pr�e-natal, est~ao em adeias. Isto quer dizer que existe umas�erie de inidentes de tipos semelhantes. Esta lassi�a�~ao �e �util porque onduz a algumas solu�~oes.As adeias que se podem ontatar om mais failidade em um prelear s~ao as menos arregadas. Asadeias mais aberrativas normalmente s~ao as mais dif��eis de alan�ar, porque ontêm os dados maisativos. Lembre-se da regra de que aquilo que o auditor tem di�uldade em alan�ar, o analisador dopaiente tamb�em tem ahado dif��il de alan�ar.Eis uma lista de adeias - n~ao s~ao, de modo algum, todas as adeias poss��veis - enontradas emum aso que passou por \normal" durante trinta e seis anos da sua vida.Cadeia de oito, pai. Primeiro inidente, zigoto. Cinquenta e seis inidentes suessivos.Dois ramos, pai bêbado e pai s�obrio.Cadeia de oito, amante. Primeiro inidente, embri~ao. Dezoito inidentes suessivos.Todos dolorosos devido ao entusiasmo do amante.Cadeia de pris~ao de ventre. Primeiro inidente, zigoto. Cinquenta e um inidentessuessivos. Cada inidente aumulando grande press~ao sobre a rian�a.Cadeia de irriga�~ao. Primeiro inidente, embri~ao. Vinte e um inidentes suessivos. Umairriga�~ao por dia at�e o per��odo menstrual ter faltado, todas no olo do �utero.Cadeia de doen�a. Primeiro inidente, embri~ao. Cino inidentes suessivos. Três ons-tipa�~oes. Um aso de gripe. Um aesso de vômitos, ressaa.Cadeia de enjoo matinal. Primeiro inidente, embri~ao. Trinta e dois inidentes suessi-vos.Cadeia de antionepionais. Primeiro inidente, zigoto. Um inidente. Algumasubstânia pastosa no olo do �utero.Cadeia de luta. Primeiro inidente, embri~ao. Trinta e oito inidentes suessivos. Trêsquedas, vozes altas, sem espanamento.Tentativa de aborto, ir�urgio. Primeiro inidente, embri~ao. Vinte e um inidentessuessivos.Tentativa de aborto, irriga�~ao. Primeiro inidente, feto. Dois inidentes. Um om ouso de pasta, outro om o uso de lisol, muito forte.Tentativa de aborto, press~ao. Primeiro inidente feto. Três inidentes. Um do paisentado em ima da m~ae. Dois da m~ae pulando de ima de aixas.Cadeia de solu�os. Primeiro inidente, feto. Cino inidentes.Cadeia de aidentes. Primeiro inidente, embri~ao. Dezoito inidentes. V�arias quedas eolis~oes.Cadeia de masturba�~ao. Primeiro inidente, embri~ao. Oitenta inidentes suessivos. Am~ae masturbando-se om os dedos, saudindo a rian�a e ferindo-a om o orgasmo.Cadeia de m�edio. Primeiro inidente, primeiro per��odo menstrual que faltou. Dezoitovisitas. Exame m�edio doloroso, mas o m�edio torna-se um aliado, ao desobrir que a m~aetentava abortar e ao ralhar muito om ela.Dores de parto prematuras. Três dias antes do nasimento real.Nasimento. Instrumento. Vinte e nove horas de trabalho de parto.Como a m~ae era uma faladora subvoal, isso riou uma quantidade onsider�avel de material paraapagar, pois o resto da vida do paiente era adiional a tudo isto. Este foi um aso de quinhentashoras, n~ao-sônio, de reorda�~oes imagin�arias que tiveram de ser anuladas atrav�es da desoberta def�abrias de mentiras, antes que os dados aima pudessem ser obtidos.H�a outras adeias poss��veis, mas este aso foi esolhido por onter as que s~ao mais usuais de seenontrar. Infelizmente, o amante da m~ae n~ao �e muito invulgar, pois este introduz tanto seretismoem um aso que, quando o aso paree ser muito, muito sereto, isso paree indiar a presen�a deum ou dois amantes. Mas n~ao os sugira ao prelear. Ele poder�a us�a-los para evitar algo.219



Tipos de som�atiosH�a dois tipos de som�atios: os que pertenem propriamente ao paiente e os que pertenem �am~ae dele ou a outra pessoa. O primeiro aonteeu de fato e o segundo tamb�em. Mas o paiente n~aodevia ter os som�atios da m~ae. Se os tem, se o enontram a queixar-se de dores de abe�a sempreque a m~ae tem uma dor de abe�a, ent~ao existe um engrama, muito antigo, dizendo que ele tem deter tudo o que ela tiver: \O bebê faz parte de mim", \Quero que ele sofra omo eu sofro", et. Ou afrase poder�a ser uma oisa inteiramente mal-entendida, tomada literalmente. No entanto, tudo istovai ao lugar om a ontinua�~ao do trabalho e n~ao deve preoupar muito o auditor.\Inonsiênia"Embora a \inonsiênia" tenha sido tratada de v�arias maneiras noutra parte, esta tem duasmanifesta�~oes espeiais na terapia. O boejo e o boil-o�.O engrama de dor f��sia ontêm \inonsiênia" profunda e se este vai levantar-se, partiularmentena �area b�asia, ela sai sob a forma de boejos. Ap�os a primeira ou segunda reontagem, o paienteome�a a boejar. Estes boejos est~ao a ligar o seu analisador.Num engrama muito extremo - um hoque el�etrio pr�e-natal reebido pela m~ae - houve inohoras de boil-o� de \inonsiênia" durante a terapia. O hoque durou menos de um minuto, maslevou o indiv��duo para t~ao perto da morte que, quando o inidente foi toado pela primeira vez emterapia, ele sentiu vertigens e estrebuhou, teve sonhos estranhos, murmurou e sussurrou duranteino horas. Isso �e um reorde. Quarenta e ino minutos deste boil-o� �e raro. Cino ou dez minutosn~ao �e invulgar.O auditor levar�a um paiente para uma �area. N~ao se liga nenhum som�atio. No entanto, opaiente ome�a a dormitar om um sono estranho. Ele desperta de vez em quando, murmuraqualquer oisa, normalmente sem sentido, volta a despertar om um sonho e geralmente paree n~aofazer qualquer progresso. Mas est�a a haver progresso. Um per��odo em que ele quase foi morto est�aa vir �a superf��ie. Em breve ligar-se-�a um som�atio e o paiente perorrer�a um engrama algumasvezes sob omando, boejar�a um pouo e depois animar-se-�a. Tal quantidade de \inonsiênia"foi, ertamente, su�iente para manter o seu analisador era de nove d�eimos desligado quandoele estava desperto, pois se estava perto do b�asio, esta fazia parte de todos os outros engramas.Tal engrama, om uma \inonsiênia" t~ao profunda, quando libertado produz um melhoramentomarado em um aso, por vezes tanto omo um engrama de emo�~ao dolorosa.Cabe ao auditor ir at�e ao �m, leve o tempo que levar. Um auditor n~ao lareado poder�a �ar muitosonolento ao observar tudo isto, mas a tarefa deve ser feita. Raramente enontrar�a um que dure umahora, mas todos os asos têm um per��odo desses que dura entre dez minutos e meia hora.Ele deve despertar o paiente de vez em quando e tentar fazê-lo atravessar o engrama. Existeum modo muito espeial de despertar um paiente: n~ao toque no orpo dele, porque isso poder�a sermuito restimulativo e poder�a deix�a-lo muito transtornado. Toque somente na sola dos p�es dele oma sua m~ao ou om os seus pr�oprios p�es e toque s�o o su�iente para despertar a aten�~ao dele por ummomento. Isso mant�em o boil-o� a deorrer e n~ao permite que o paiente aia no sono omum.Um auditor inexperiente pode onfundir o boil-o� om um omando engrâmio para dormir. Noentanto, se o auditor observar atentamente o paiente, veri�ar�a que no boil-o� o paiente tem todaa aparênia de estar drogado; enquanto em um omando para dormir, ele simplesmente adormee ef�a-lo de um modo muito suave. O boil-o� �e um pouo agitado, heio de murm�urios, estrebuhamentose sonhos. Quando ele est�a a dormir, o sono �e tranquilo.Interrompe-se um omando engrâmio para dormir, que est�a a atuar sobre o prelear retornado,enviando a banda som�atia para o momento em que �e dado o omando para dormir. Se o prelearontata-o e repassa-o, ele aordar�a rapidamente na linha do tempo e ontinuar�a om a terapia.O boil-o� poder�a estar heio de boejos, murm�urios ou ronos. Quando ele est�a a dormir, o sono220



normalmente �e almo e suave.O motivo por que se hama \boil-o�" a isto, e porque �e que os auditores gostam do termo, �eobsuro. Chamou-se-lhe original e seriamente \redu�~ao om�atia", mas tal erudi�~ao foi rejeitadapelo fato de nuna ter sido usada.Se gostar de ouvir sonhos, ir�a enontr�a-los em grande quantidade no boil-o�. Tal omo as imagensdo deserto s~ao distoridas pelas serpentes v��treas das ondas de alor, tamb�em os omandos engrâmioss~ao distoridos para o analisador atrav�es do v�eu da \inonsiênia".9.11 LoksO fato de o lok ser uma oisa que preisa de poua aten�~ao, �e uma das bên�~aos da natureza. Um lok�e um inidente que, om ou sem arga, est�a dispon��vel �a reorda�~ao onsiente e paree ser a raz~aopela qual o aberrado �e aberrado. Talvez seja uma outra maneira de o bano se proteger. Um lok �eum momento de desonforto mental que n~ao ontêm dor f��sia nem grande perda. Uma reprimenda,uma desgra�a soial - esse tipo de oisas s~ao loks. Qualquer aso tem milhares e milhares de loks.O auditor desobri-los-�a em quantidade, se quiser perder tempo a prour�a-los. O tratamento dessesloks foi o objetivo prinipal de uma velha arte onheida omo \hipnoan�alise". A maior parte delespodem ser reduzidos.O key-in de um engrama oorre nalguma data futura, a partir do momento em que o engramafoi realmente reebido. O momento de key-in ontêm uma redu�~ao anal��tia devido ao ansa�o ouuma leve doen�a. Oorreu uma situa�~ao semelhante ao engrama, que ontinha \inonsiênia", efez key-in do engrama. Este �e um lok prim�ario. Quebr�a-lo, se este puder ser enontrado, produz oefeito de fazer key-out do engrama. Mas podemos onsiderar que isto �e uma perda de tempo, mesmoque tenha algum valor terapêutio e que tenha sido usado, sem ompreens~ao, por algumas esolas dopassado.Se um auditor quiser saber omo o aso est�a a reagir �a vida, ele pode enontrar alguns dessesmuitos milhares de loks e inspeion�a-los. Mas provavelmente, esse �e todo o interesse que ele tempor estes, pois os loks desarregam-se. Estes desarregam-se automatiamente no momento em queo engrama que os est�a a segurar �e apagado. Uma vida inteira reequilibra-se quando os engramasdesapareem e os loks n~ao preisam de qualquer tratamento. Depois de ele ter sido Clareado,tamb�em n~ao �e preiso ensinar ao prelear omo pensar: tal omo a dissipa�~ao de loks, este �e umproesso autom�atio.Esses loks est~ao, por vezes, situados entre os engramas. O prelear poder�a estar profundamentena �area pr�e-natal e subitamente pensar em um tempo em que tinha vinte anos ou, omo �e omumna terapia, pensar em um engrama que ouviu de outra pessoa. Isto �e um bom ind��io. N~ao dê maisaten�~ao ao lok: enontre o engrama ao qual este se anexou, pois existe um engrama logo ao p�e dele.Nos sonhos, esses loks v~ao saindo de uma forma distorida do bano, ompliando o sonho.9.12 O aso J�uniorN~ao tome um J�unior para o seu primeiro aso, se puder evit�a-lo. Se o pai se hamava Jorge e opaiente se hama Jorge, esteja atento aos sarilhos. O bano de engramas toma o Jorge por Jorge eesse �e um pensamento-identidade de luxo.A m~ae diz: \Odeio o Jorge!" \Isso signi�a o J�unior", diz o engrama, embora a m~ae se referisseao pai. \O Jorge �e irreetido." \O Jorge n~ao deve saber." \Oh! Jorge, eu queria que tivesses algumaatra�~ao sexual, mas tu n~ao tens!" E assim v~ao os engramas. Um aso de J�unior raramente �e f�ail.221



Em Dian�etia, �e ostume tremermos s�o de pensar em aeitar um aso J�unior. Pode-se esperarque um auditor trabalhe omo um esravo quando tem um aso n~ao-sônio, que est�a fora da linhado tempo e ujo nome �e igual ao do pai ou da m~ae. Tais asos naturalmente têm solu�~ao, mas se ospais soubessem o que fazem aos �lhos quando lhes d~ao um nome que poder�a apareer no bano deengramas, tal omo o dos pais, av�os ou amigos, om erteza o ostume aabaria imediatamente.9.13 Restimular o engrama\Pe�a as vezes su�ientes e reeber�a" �e sempre verdade quando se trabalha o bano de engramas.Simplesmente por retornar a uma �area, durante vezes su�ientes, far�a apareer engramas. Se n~aoapareeu hoje, apareer�a amanh~a. Mas se n~ao apareer amanh~a, apareer�a no dia seguinte e assimpor diante. As desargas emoionais s~ao loalizadas om toda a erteza, soliitando-as vez ap�os veze retornando o paiente �a parte da linha do tempo onde se espera que esteja a arga. Aquilo que aT�enia de Repeti�~ao falhar em fazer pode ser onseguido retornando o paiente, sess~ao ap�os sess~ao,a uma por�~ao da sua vida. Esta mais edo ou mais tarde apareer�a.9.14 Pessoas e per��odos de vida olusosVeri�ar-se-�a que �areas inteiras da linha do tempo est~ao olusas. Estas ontêm supressores soba forma de omando engrâmio, omputa�~oes de aliado e emo�~ao dolorosa. As pessoas podemdesapareer ompletamente de vista por estas raz~oes. Elas apareem depois de alguns engramasterem sido levantados na �area b�asia ou depois de a �area ter sido desenvolvida, omo foi dito aima.9.15 Animosidade ontra os paisAontee sempre, quando se Clarea uma rian�a ou adulto, que o prelear passa por est�agios demelhoramento que o levam pela Esala de Tom aima e o fazem, naturalmente, passar pela segundazona, a ira. Um prelear poder�a �ar furioso om os pais e outros ofensores no bano de engramas.Tal situa�~ao �e de esperar. �E um subproduto natural da terapia e n~ao pode ser evitado.�A medida que o aso progride, �e natural que o prelear suba na Esala de Tom para um estadode aborreimento fae aos vil~oes que o prejudiaram. Por �m, ele alan�a o Tom 4, que �e o tomdo Clear. Neste ponto ele �a muito alegre e disposto a fazer amizade om pessoas, quer o tenhamprejudiado quer n~ao: �e laro que ele tem os dados sobre o que deve esperar delas, mas n~ao nutrequalquer animosidade.Se um dos progenitores sente que o �lho se voltaria ontra ele, se soubesse de tudo, ent~ao oprogenitor est�a enganado. Como aberrado, o �lho j�a se voltou totalmente ontra o progenitor, quero seu analisador saiba de tudo quer n~ao, e ontinuar a esonder a evidênia poder�a resultar numaonduta bastante inerta e desagrad�avel.Observa-se ontinuamente que um bom Liberado e o Clear n~ao sentem qualquer animosidadeontra os seus pais ou outras pessoas que lhe ausaram as suas aberra�~oes e, na verdade, eles deixamde negar, de defender-se e de lutar t~ao irraionalmente. O Clear lutar�a, ertamente, por uma boaausa e ser�a o oponente mais perigoso poss��vel. Mas ele n~ao luta por raz~oes irraionais, omo umanimal, e a sua ompreens~ao das pessoas est�a muito mais ampliada e a sua afei�~ao pode �nalmenteser profunda. Se um progenitor quer amor e oopera�~ao de um �lho, independentemente do quetenha feito a esse �lho, ele deve permitir a terapia e alan�ar esse amor e oopera�~ao om o �lho emum estado autodeterminado e que j�a n~ao esteja seretamente em apatia ou f�uria. A�nal de ontas, o222



Clear aprendeu qual �e a fonte das aberra�~oes dos pais, assim omo das suas pr�oprias; ele reonheeque eles tinham banos de engramas antes de ele ter o seu.9.16 Propiia�~aoNo deurso do trabalho passar-se-�a por um est�agio de propiia�~ao, na faixa superior de apatia. Estaonilia�~ao �e um esfor�o para satisfazer ou ofereer sarif��ios a uma for�a totalmente destrutiva.�E um estado em que o paiente, devido a um medo profundo de outrem, oferee presentes aros epalavras am�aveis, d�a a outra fae, oferee-se para apaho e geralmente faz um papel de tolo.Muitos, muitos asamentos, por exemplo, n~ao s~ao asamentos de amor, mas sim dessa p�essimasubstituta, a propiia�~ao. As pessoas têm o h�abito de asar om quem tem mentes reativas seme-lhantes. Isto �e um infort�unio, pois tais asamentos s~ao destrutivos para ambos os pareiros. Ela temum erto onjunto de aberra�~oes: estas ombinam om as dele. Ela �e pseudom~ae; ele �e pseudopai.Ela teve de se asar om ele porque o pai tentou assassin�a-la antes de ela naser. Ele teve de seasar om ela porque a m~ae lhe batia quando ele era rian�a. Por inr��vel que pare�a, esses asa-mentos s~ao muito omuns: um ou o outro pareiro torna-se mentalmente doente, ou ambos poder~aodeteriorar-se. Ele �e infeliz, os seus entusiasmos s~ao esmagados; ela sente-se profundamente desolada.Qualquer dos dois poderia ser uma pessoa feliz om outro pareiro, no entanto, por medo, eles n~aopodem separar-se. Têm de propiiar um ao outro.O auditor que enontra um asamento nestas ondi�~oes e que tenta tratar um dos ônjuges, fariamelhor em tratar os dois simultaneamente. Ou o melhor seria que os dois se tratassem um ao outro,e depressa. A tolerânia e a ompreens~ao s~ao quase sempre fomentadas pela ajuda m�utua.A propiia�~ao �e menionada aqui por ter um valor diagn�ostio. As pessoas que ome�am a trazerpresentes aros ao auditor est~ao a propii�a-lo e isto provavelmente signi�a que têm uma omputa�~aoque lhes diz, engramiamente, que morrer~ao ou �ar~ao louas se �arem mentalmente s~as. O auditorpoder�a apreiar os presentes, mas o melhor ser�a ele ome�ar a prourar um engrama de ompaix~aode que n~ao suspeitava ou que n~ao foi toado.9.17 AmorProvavelmente n~ao h�a um �unio assunto de interesse para o ser humano que tenha reebido tantaaten�~ao omo o Amor.N~ao �e mentira que onde se enontra a maior ontrov�ersia, tamb�em se enontrar�a a menor om-preens~ao. E onde os fatos s~ao menos exatos, a�� tamb�em se enontram as maiores disputas. E assimaontee om o Amor.N~ao h�a d�uvida de que o Amor arruinou mais vidas do que a guerra e deu mais feliidade do quetodos os sonhos do Para��so.Enredado om mil an�~oes por ano e submerso sob uma tonelada s�olida de literatura med��ore, oAmor devia ter uma oportunidade adequada para ser de�nido.Desobriu-se que h�a três esp�eies de Amor entre a mulher e o homem: a primeira �e abrangida pelalei da a�nidade e �e a afei�~ao que a Humanidade tem para om a Humanidade; a segunda �e a sele�~aosexual e �e um verdadeiro magnetismo entre pareiros; a tereira �e o \Amor" ompulsivo ditado poralgo t~ao razo�avel omo a aberra�~ao.Talvez nas lendas de her�ois e hero��nas tenha havido asos da segunda esp�eie; e de fato quandose olha �a nossa volta nesta soiedade, �e poss��vel desobrir n�umeros de pares felizes, baseados numa223



admira�~ao natural e fortemente afetuosa. A tereira esp�eie pode ser enontrada em abundânia: aliteratura tabl�oide dedia-se a ela e aos seus sofrimentos; ela entope os tribunais om pedidos urgentesde div�orio, atos riminosos e proessos ivis; ela manda rian�as a horar para um anto, para seafastarem das brigas; e lan�a, dos seus lares desfeitos, jovens mulheres e homens destro�ados.Dian�etia lassi�a a tereira esp�eie de amor omo \pareria de mentes reativas". Aqui est�aum enontro de mentes, mas as mentes est~ao no n��vel omputaional mais baixo que o ser humanopossui. Atra��dos um para o outro por ompuls~ao, h�a homens e mulheres que se unem e que apenasv~ao enontrar a tristeza e a redu�~ao das suas esperan�as nessa uni~ao.Ele �e o pseudo-irm~ao que lhe batia regularmente ou �e o pseudopai a quem ela tinha de prestaraten�~ao. Talvez ele at�e seja a pseudom~ae que gritava om ela inessantemente, mas a quem ela tinhade apaziguar. E ele poder�a ser o m�edio que a feriu t~ao selvatiamente. Ela poder�a ser a pseudom~aedele, a pseudo-av�o a quem ele tinha de amar, apesar do modo omo ela minava a sua deis~ao; elapoder�a ser a pseudo-enfermeira nalguma opera�~ao feita h�a muito tempo ou a pseudoprofessora queo retinha na sala depois da aula para estimular o seu sadismo sobre ele.Antes de o asamento se realizar, eles s�o sabem que h�a uma ompuls~ao para estarem juntos, umsentimento de que ada um deve ser extremamente am�avel om o outro. Depois o asamento realiza-se e eles sentem ada vez mais a restimula�~ao de dores antigas, at�e que por �m ambos est~ao doentese a vida, talvez agora ompliada por �lhos infelizes, �e uma ru��na sombria.O meanismo da propiia�~ao traz onsigo hostilidade enoberta. Presentes ofereidos sem motivoe para al�em das suas posses, sarif��ios que pareem t~ao nobres na altura, omp~oem a propiia�~ao.A propiia�~ao �e um esfor�o ap�atio para manter afastada uma \fonte" perigosa de dor. A identidadeequivoada �e um dos erros menores da mente reativa. A esperan�a da propiia�~ao �e subornar, paraanular a poss��vel ira de uma pessoa, talvez faleida h�a muito, mas que agora vive no ônjuge. Mas umhomem que n~ao luta, uma vez por outra, est�a morto. A hostilidade poder�a estar masarada e poder�aser inteiramente \desonheida" pelo indiv��duo que se entrega a esta. Claro que esta hostilidade est�asempre justi�ada na mente da pessoa que a emprega e sup~oe-se que seja uma onsequênia naturalde alguma ofensa inteiramente �obvia.A esposa que, por desuido, omete erros est�upidos diante dos onvidados, deixando esaparaidentalmente a verdade sobre o mito favorito do marido, a esposa que esquee os pequenos favoresque ele lhe pediu, a esposa que subitamente d�a uma al�netada \l�ogia" nas esperan�as dele: estass~ao as esposas que vivem om pareiros a quem têm de propiiar, devido a algum mal ausado anosantes do namoro e por algum outro homem; e estas s~ao as esposas que, propiiando, entorpeem asesperan�as dos seus ompanheiros e interpretam mal as suas tristezas.O marido que dorme om outra mulher e deixa \aidentalmente" o batom na gravata, o maridoque aha p�essima a exelente omida que a mulher faz e que a onsidera oiosa durante o dia, omarido que se esquee de pôr as artas dela no orreio, o marido que aha que as opini~oes dela s~aotolas: estes s~ao os maridos que vivem om pareiras a quem têm de propiiar.Uma montanha-russa de guerra e paz no lar, faltas de ompreens~ao, a restri�~ao m�utua de liberdadee autodeterminismo, vidas infelizes, �lhos infelizes e div�orio s~ao ausados por asamentos de mentesreativas. Compelidos a asar por uma amea�a desonheida, impedidos de on�ar por medo da dor,este \enontro de mentes" �e a prinipal ausa de todo o desastre onjugal.A lei areia de de�ni�~ao e, por isso, pôs grandes di�uldades no aminho das pessoas envolvidasem tais asamentos. O urso que isso segue �e a espiral desendente de infeliidade que aompanhatoda a restimula�~ao rônia e que apenas onduz ao fraasso e �a morte. Um dia haver�a, talvez, umalei muito mais sensata segundo a qual s�o os n~ao-aberrados possam asar e ter �lhos. A lei atual s�odetermina que os asamentos devem ser, na melhor das hip�oteses, extremamente dif��eis de desfazer.Tal lei �e omo uma senten�a de pris~ao para o marido, a mulher e os �lhos - para todos e para adaum deles. 224



Um asamento pode ser salvo lareando os ônjuges das suas aberra�~oes. Uma solu�~ao �otimade qualquer modo inluiria isto, pois �e muito dif��il uma esposa ou um marido, mesmo quandodivoriados, elevar-se a qualquer n��vel de feliidade futura; e quando h�a �lhos, se n~ao for efetuado olareamento, fez-se uma grande injusti�a.Normalmente veri�a-se, quando ambos os ônjuges de um asamento de mentes reativas s~aolareados da aberra�~ao, que a vida se torna muito mais do que toler�avel; isto aontee porque osseres humanos, om frequênia, têm uma afei�~ao natural, mesmo quando n~ao houve sele�~ao sexual.A reupera�~ao de um asamento, por meio de larear os ônjuges, poder�a n~ao dar origem a umdaqueles grandes amores antados pelos poetas, mas pelo menos produzir�a um n��vel elevado derespeito e oopera�~ao na dire�~ao do objetivo omum de tornar a vida digna de ser vivida. E emmuitos asamentos Clareados deste modo desobriu-se que os ônjuges, por baixo da apa suja daaberra�~ao, se amavam muito um ao outro.Um grande ganho desse lareamento �e o bem dos �lhos. Quase todo o desontentamento onjugaltem o sexo omo o seu prinipal fator de aberra�~ao na Segunda Dinâmia. E qualquer aberra�~aodessas inlui uma atitude nervosa para om os �lhos.Quando h�a �lhos, o div�orio n~ao resolve nada, mas o lareamento resolve. E om o lareamentovem uma nova p�agina da vida na qual se pode esrever feliidade.No aso do asamento de mentes reativas, o lareamento m�utuo �e muitas vezes ompliado porhostilidades esondidas que se enontram por baixo do meanismo da propiia�~ao. �E aonselh�avelque os ônjuges prourem, fora do lar, interessar um amigo em um interâmbio de terapia. Seesse lareamento m�utuo for iniiado, om os ônjuges a trabalhar um om o outro, �e preiso havermuita restri�~ao da ira e ter muita paiênia, e o C�odigo do Auditor deve ser severamente seguido. �Eneess�ario ter um desprendimento de santo para aguentar om o Tom 1 de um pareiro que, retornadoa uma disuss~ao, ondimenta as reontagens om mais rerimina�~ao. Se preisa de ser feito, isto podeser feito. No entanto, quando um asal tem tido muitas disuss~oes e di�uldades, �e mais f�ail se adaum deles prourar um pareiro de terapia fora do lar.Al�em disso, estabelee-se uma esp�eie de \rapport" entre qualquer auditor e prelear. E terminadaa sess~ao de terapia, o fortaleimento da a�nidade natural �e tal que um pequeno ato ou uma palavrapoder�a ser tomado omo um ataque selvagem, que resulta numa disuss~ao e na inibi�~ao da terapia.Considera-se que �e melhor os homens serem auditados por homens e as mulheres por mulheres.Esta ondi�~ao �e mudada quando se trata de uma mulher que tem aberra�~oes t~ao severas a respeitode mulheres que ela sente medo perto delas, ou quando se est�a a auditar um homem que tem ummedo profundo de homens.As dinâmias dos homens e das mulheres s~ao de erto modo diferentes e uma esposa, partiular-mente se j�a houve brigas mais ou menos intensas, por vezes aha dif��il ser su�ientemente insistentepara auditar o marido. O marido, no aso omum, poder�a auditar sem grande di�uldade, masquando ele pr�oprio est�a em terapia, o seu sentimento de que ele tem de ser superior a situa�~aoobriga-o a tentar o autoontrole, uma oisa que �e imposs��vel.9.18 O apagamentoMais edo ou mais tarde - se ontinuar a tentar - voê hegar�a ao b�asio-b�asio, o momento maisantigo de \inonsiênia" e dor f��sia. Saber�a quando o tem, talvez, apenas porque as oisas ome�ama apagar-se em vez de reduzir. Se o paiente ainda tem um desligamento sônio, voê mesmo assimpode apagar: mais edo ou mais tarde o sônio ligar-se-�a, mesmo que isso s�o aonte�a quando o asoestiver quase ompletado. Mais edo ou mais tarde, alan�ar�a o b�asio-b�asio.O proedimento do apagamento �e, ent~ao, mais ou menos o mesmo que o da abertura. Apague225



todos os engramas antigos, sempre o mais antigo que puder enontrar, e ontinue a desarregarengramas de emo�~ao dolorosa na �area b�asia ou nos per��odos ap�os o nasimento e os mais reentesna vida. Apague tanto quanto puder enontrar na parte mais antiga do aso, depois libere toda aemo�~ao que puder enontrar mais reentemente no aso (apague tudo em ada engrama que toar)e depois volte atr�as e enontre material antigo.O bano de engramas reativo �e uma balb�urdia. O arquivista deve ter muita di�uldade om este.Porque as oisas fazem key-in tanto edo omo tarde; �as vezes tudo o que ele pode obter �e materialsob ertos t�opios; outras vezes s�o onsegue obter material sob ertos som�atios (por exemplo, tudoaera de dentes); �as vezes ele pode avan�ar ordenadamente no tempo e dar inidentes onseutivos:este �ultimo �e o proedimento mais importante.Enquanto n~ao tiver trabalhado at�e esgotar ada momento de dor f��sia e desarregado todos osmomentos de emo�~ao dolorosa, o aso n~ao se Clarear�a. Haver�a oasi~oes em que ter�a a erteza deestar quase a hegar ao objetivo, s�o para desobrir, quando entra de novo na �area pr�e-natal, umanova s�erie de material posto a desoberto pela emo�~ao dolorosa mais reente que voê liberou.Um dia enontrar�a um aso que n~ao ter�a quaisquer olus~oes em nenhum lugar da linha do tempo,que j�a n~ao estar�a interessado em engramas (os asos de apatia, no ome�o, n~ao est~ao interessados; osClears, no n��vel mais elevado, tamb�em n~ao est~ao interessados, perfazendo um ilo, embora o Clearesteja a uma longa distânia da apatia), que ter�a todas as reorda�~oes, que omputar�a om exatid~aoe n~ao ometer�a erros (dentro das limita�~oes dos dados de que disp~oe) e que, em resumo, ter�a umbano de engramas esgotado. Contudo, nuna seja demasiado otimista. Continue a prourar at�e tera erteza. Observe o aso para se erti�ar de que ele n~ao exibe nenhumas aberra�~oes a respeitode nada, que as dinâmias dele s~ao altas e que a vida �e boa. Se esta pessoa sente que agora poderesolver todos os problemas da vida, vener o mundo om uma perna �as ostas e sentir-se amigo detodos os humanos, voê tem um Clear.O �unio modo de voê errar �e omputar om a id�eia de que os seres humanos est~ao heios de erros,maldade e peado, e ahar que se voê tornou um indiv��duo menos infeliz e aima do normal, eledeve ser onsiderado um Clear. Isso �e um Liberado.Ao batear ouro, �e verdade que todo o novato onfunde as pirites de ferro (o ouro dos tolos) omouro. O novato antar�a de galo alegremente om um peda�o brilhante de qualquer oisa que lheapare�a na bateia e que, na realidade, vale apenas alguns d�olares por tonelada. E depois ele vê ourode verdade! Assim que vê ouro verdadeiro na bateia, ele sabe qual �e realmente o aspeto do ouro.Este �e inonfund��vel.Al�em do fato de a psiometria revelar um Clear omo fenomenalmente inteligente, mostrando asua aptid~ao e versatilidade omo sendo bastante ampla, h�a outra qualidade: a qualidade humana deum ser humano liberto. Se levar um Liberado atrav�es da psiometria, mostrar�a que ele tamb�em est�aaima do normal. Mas um Clear �e um Clear e quando o vir, ir�a onheê-lo sem nenhum engano.O fato de um Clear j�a n~ao estar interessado nos seus engramas extintos n~ao quer dizer que ele n~aoesteja interessado nas di�uldades dos outros. O fato de uma pessoa n~ao estar interessada nos seuspr�oprios engramas n~ao demonstra neessariamente um Clear, mas poder�a muito bem ser um outromeanismo: a apatia da negligênia. Ter engramas e ignor�a-los �e uma aberra�~ao omum da mentereativa no n��vel de apatia na Esala de Tom. N~ao ter engramas e negligeni�a-los �e uma oisa diferente.Todo o aso de apatia que negligenia os seus engramas omo resposta ao seu sofrimento, insistindoque �e feliz, insistindo, enquanto se agela, que ele n~ao tem nada de errado, durante o trabalho,partiularmente depois de o b�asio-b�asio ter sido levantado, interessar-se-�a pelos seus engramas einteressar-se-�a mais pela vida. �E f�ail distinguir o aso de apatia do Clear, pois os dois est~ao emextremos opostos do espetro da vida: o Clear asendeu na dire�~ao da vit�oria e do triunfo; o aso deapatia sabe que a vit�oria e o triunfo n~ao s~ao para ele e explia que estes n~ao valem a pena.Qual ser�a a dura�~ao da vida de um Clear �e uma pergunta que n~ao pode ser respondida agora;226



pergunte dentro de em anos.Como se distingue um Clear? A que distânia est�a ele do �otimo para o ser humano? Ser�a que elepode ajustar-se om failidade ao seu ambiente? E muito mais importante, ser�a que pode ajustaresse ambiente a ele?Aos sessenta dias e tamb�em aos seis meses, depois de aparentemente ter feito um Clear, o auditordeve fazer uma nova busa por qualquer material negligeniado. Deve interrogar o poss��vel Clear,uidadosamente, quanto aos aonteimentos do intervalo de tempo que passou. Deste modo, elepode tomar onheimento de quaisquer preoupa�~oes, apreens~oes ou doen�as que possam ter oor-rido e tentar rastre�a-las a engramas. Se ele n~ao onseguir enontrar engramas, ent~ao o Clear est�ade�nitivamente e sem d�uvida Clareado. E ele permaneer�a assim.No entanto, se um aso �a meramente emperrado e n~ao se onseguem enontrar engramas,embora pare�a que h�a aberra�~ao presente, a ausa provavelmente enontra-se nas argas de desesperoompletamente masaradas: os engramas de emo�~ao dolorosa. Estes n~ao est~ao neessariamentedepois do nasimento, podem estar dentro do per��odo pr�e-natal e envolver irunstânias que s~aomuito seretas - pelo menos de aordo om aquilo que os engramas anuniam. Al�em disso, algunsasos têm emperrado e têm provado ser \impenetr�aveis" devido a uma irunstânia atual ou dopassado reente, que o paiente n~ao revelou.H�a duas raz~oes que podem atrasar um aso:1. A pessoa poder�a estar t~ao aberradamente envergonhada do seu passado ou t~ao erta de puni�~aose o revelar, que n~ao faz mais nada sen~ao evit�a-lo.2. A pessoa poder�a estar om medo devido �a existênia de alguma irunstânia ou amea�a.O auditor n~ao est�a interessado naquilo que o paiente faz. Ou no que ele fez. Dian�etia trata,em terapia, exlusivamente o que foi feito �a pessoa. O que foi feito pelo paiente n~ao interessa. Oauditor que o torna importante est�a a pratiar outra oisa que n~ao Dian�etia. No entanto, o paiente,devido aos seus engramas, poder�a �ar obeado om a id�eia de que tem de oultar algo da sua vidaao auditor. As duas lasses gerais aima desritas abrangem as ondi�~oes gerais.Estas raz~oes ativas, abrangidas por (1) aima, poder~ao ser oisas omo uma senten�a de pris~ao,um homi��dio at�e ent~ao desonheido (embora haja muitas pessoas que pensam ter ometido umhomi��dio sem nuna terem sequer amea�ado algu�em om isso), pr�atias sexuais anormais ou algumairunstânia desse tipo. O auditor deve prometer n~ao revelar nenhum assunto on�denial, pura-mente omo uma quest~ao de rotina, e expliar o prin��pio de \feito a, n~ao feito por". E nenhumauditor deve ensurar ou tro�ar de um paiente por ter sido vitimado pelos seus engramas. Em (2),poder�a existir alguma pessoa, at�e a esposa ou o marido, que tenha intimidado o paiente para quemantenha algo sereto. H�a um aso reente em que n~ao se fez nenhum progresso, embora muitos in-identes tivessem sido ontatados: os inidentes n~ao se reduziam nem apagavam, independentementede onde estivessem. Desobriu-se que este aso, uma mulher, tinha sido selvatiamente espanadae muitas vezes pelo marido, bem omo amea�ada de morte se ela dissesse uma palavra ao auditorsobre estes atos; e no entanto, estes atos ontinham todas as argas de desespero do aso e tiveramde ser liberados. Ao ver isto e tendo �nalmente suspeitado desta situa�~ao, o auditor foi apaz deganhar a on�an�a dela e loalizar as argas de desespero. Mesmo que ele n~ao tivesse onseguido asua on�an�a, atrav�es da restimula�~ao onstante das �areas mais reentes da vida, ele teria provoadoas suas l�agrimas. Num outro aso, uma rian�a, a reorda�~ao dub-in era t~ao �obvia e as f�abrias dementiras estavam t~ao ativas, que o auditor por �m ompreendeu que ele n~ao estava apenas a ten-tar penetrar no seretismo de um engrama, mas tamb�em no segredo imposto �a rian�a por algumapessoa pr�oxima. A m~ae, neste aso, por ausa da id�eia de que seria presa, tinha amea�ado a rian�afuriosamente para que n~ao dissesse nada a respeito do modo omo era tratada em asa. Havia maisdo que isso por detr�as do aso, havia oitenta e uma tentativas de aborto, um n�umero inr��vel.227



Qualquer oisa interessa ao auditor, se essa oisa se tornou em um engrama. Se a soiedade p~oeum humano na pris~ao, se n~ao vai tudo bem em asa, estas oisas s~ao feitas �a pessoa. O que a pessoafez para \mereer" este tratamento n~ao importa.9.19 O aso de l��ngua estrangeiraDe vez em quando um auditor enontrar�a um tipo estranho de demora no aso. Ele ser�a inapazde obter alguma oisa para larear ou que fa�a sentido na �area pr�e-natal, e �as vezes na �area pr�e-natal e tamb�em na infânia. Ele poder�a ter-se deparado om um \aso de l��ngua estrangeira".Oasionalmente, a rian�a n~ao sabe que naseu de outros pais (que poder~ao ter falado uma l��nguaestrangeira) que n~ao os que ela tem onheido omo os seus pais. Este, s�o por si, �e um tipo espeialde onfus~ao que �e muito failmente resolvida simplesmente perorrendo engramas. �E sempre poss��velque o paiente se esque�a de que os pais falavam outra l��ngua em asa. Uma l��ngua diferente da queo paiente est�a a usar ou diferente daquela do pa��s em que reside �e, de erto modo, uma vantagem:isto d�a uma �area pr�e-natal que �e muito dif��il de restimular, embora esta possa, mesmo assim, estara atuar sobre a mente do paiente. Mas isto n~ao �e uma vantagem para o auditor, que agora tem delidar om um paiente que n~ao sabe a l��ngua, poder�a n~ao ter reorda�~ao sônia e que, no entanto,tem um bano de engramas heio de dados que j�a tiveram signi�ado e que s~ao realmente a sual��ngua b�asia.O melhor rem�edio para tal aso �e arranjar um auditor que saiba a l��ngua usada na �area pr�e-natale tamb�em a l��ngua que o paiente est�a a usar no presente. Outro rem�edio �e apliar um diion�arioao aso e alular quais s~ao os ressaltadores, et. Outra maneira �e mandar o paiente retornar aoper��odo da infânia vezes su�ientes para ele ome�ar a apanhar a l��ngua novamente (abrindo agaveta de arquivo desta) e depois pedir frases ao paiente que, na l��ngua estrangeira, signi�ariamisto ou aquilo. Gradualmente, ele poder�a reuperar essa l��ngua e ent~ao esgotar o bano. Este asos�o �e extremamente dif��il quando n~ao houve qualquer uso da outra l��ngua na infânia. Se houvealgum uso dessa l��ngua na infânia, o auditor simplesmente ontinua a retornar o paiente �aqueleper��odo na infânia em que ele a onheia, retornando-o depois �a �area pr�e-natal: o paiente podetraduzir o que est�a a aonteer. Os lihês de outras l��nguas, que n~ao a falada pelo auditor, muitasvezes geram outros signi�ados literais, diferentes dos lihês ompar�aveis na l��ngua do auditor. Estadiferen�a de lihê �e um agente om muita responsabilidade nas aberra�~oes soiais de uma na�~ao,visto que diferem das de outro pa��s. \Eu tenho alor", diz o espanhol. \Eu sou quente", diz o inglês.Engramiamente, essas frases querem dizer oisas diferentes, apesar de signi�arem o mesmo para oanalisador.
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Cap��tulo 10Meanismos e Aspetos da Terapia -Parte II
10.1 Perep�~ao extra-sensorialSempre que o auditor tenha um aso om reorda�~ao dub-in ou que est�a muito arregado de emo�~ao,o aso poder�a retornar para a �area pr�e-natal e ome�ar a desrever o en�ario. Isto tem ausado oespanto e a admira�~ao de alguns observadores. Ali est�a o paiente dentro do �utero e, no entanto,ele pode \ver" o lado de fora. O paiente fala sobre o pai e a m~ae, onde eles est~ao sentados, qual �eo aspeto do quarto e, no entanto, ali est�a ele dentro do �utero. Podem-se apresentar algumas belasteorias para isto: uma delas �e que o feto torturado desenvolve Perep�~ao Extra-Sensorial (PES),para que possa ver o que vai aonteer a seguir. A PES �e uma teoria exelente e alguma observa�~aopoder�a on�rm�a-la, mas n~ao no feto.Devemos lembrar-nos de que o feto, mesmo que tenha �elulas altamente desenvolvidas e inteli-gentes, ainda n~ao �e um organismo verdadeiramente raional. A presen�a do engrama n~ao signi�aneessariamente que o feto possa pensar. O engrama tornou-se mais severamente aberrativo quandoa rian�a �nalmente aprendeu a falar. O engrama n~ao �e uma mem�oria, mas sim uma grava�~ao dedor e pereptos.Retornar um humano adulto ou uma rian�a �a �area pr�e-natal, faz retornar �aquele ponto umamente experiente que, ao onetar-se om esses engramas, forma onlus~oes. Ao ouvir alguns prelears,pensar��amos que eles liam Keats e tomavam limonada todas as tardes, �as quatro horas, durante todoo per��odo pr�e-natal.Fazer a raz~ao e o poder anal��tio retornarem a um per��odo em que n~ao havia raz~ao nem poderanal��tio impinge, naturalmente, muitas id�eias ao indiv��duo retornado. A �unia oisa que ele deveperorrer �e os engramas e o seu onte�udo. Ele poder�a, adiionalmente, por meio de meanismos desonho e omputa�~ao atual, tentar formar um quadro ompleto do en�ario, em teniolor.Esta PES pr�e-natal de fato n~ao existe. Foi provado, depois de testes onsider�aveis, que todasas vezes que o prelear retornado pensa ver alguma oisa, esse mesmo en�ario �e menionado nosengramas e d�a-lhe um quadro imagin�ario dessa oisa. Por outras palavras, n~ao existe PES pr�e-natal.Apenas existem desri�~oes e a�~oes que sugerem en�arios, e estas sugest~oes, atuando agora sobre aimagina�~ao, produzem o suposto visio.Isto �e mais rônio em paientes que têm f�abrias de mentiras de alta potênia. Quando o auditorvê isto, ele ome�a a formar uma no�~ao do aso em que est�a a trabalhar; ele sabe que o dub-insônio poder�a ser usado e que ele deve enontrar e desarregar toda a emo�~ao dolorosa que onseguiralan�ar, pois �e esta emo�~ao dolorosa que induz um aso a esquivar-se. O auditor pode, ent~ao,229



enontrar a pr�opria f�abria de mentiras, n~ao a f�abria de mentiras da f�abria de mentiras que produzas f�abrias de mentiras, mas sim o engrama real que ausa toda esta delus~ao.No entanto, nuna fa�a o prelear parar por ausa deste material. N~ao lhe diga que isto �e ima-gin�ario, isso levar�a a f�abria de mentiras a fazer um esfor�o maior. Porque existem aqui omputa�~oesde ompaix~ao, perdas desesperadas, grande dor pr�e-natal e abandono na infânia. N~ao seria preisomuita oisa para destruir a poua autoon�an�a que o paiente onseguiu juntar. Por isso, ande omalma, proure argas de desespero, aliados, engramas de ompaix~ao e apanhe a f�abria de mentiras.Ent~ao o aso estabilizar�a e progredir�a para Clear.
10.2 Choque el�etrioAo abrir um aso, veri�ou-se ser importante loalizar e aliviar todos os engramas ausados porqualquer tipo de hoque el�etrio. Estes pareem produzir um agrupamento de engramas, quer sejamreebidos aidentalmente antes do nasimento (omo alguns foram), quer pela m~ao dos psiquiatras.Qualquer hoque el�etrio paree ter uma for�a maior do que a habitual no bano de engramas eeste aparentemente desordena os arquivos de mem�oria, tanto dos aonteimentos passados omo dosaonteimentos futuros que rodeiam a �area do hoque. Al�em disso, o ferimento de hoque el�etrioontêm uma grande profundidade de \inonsiênia" que, da�� em diante, manter�a a mente anal��tiaem um estado reduzido.
10.3 Consentimento t�aitoNo aso de dois prelears que trabalham um om o outro, ada um assumindo na sua vez o papel deauditor, pode surgir uma ondi�~ao em que ada um impede o outro de ontatar ertos engramas.Por exemplo, o prelear A tem uma omputa�~ao de aliado a respeito de um ~ao. Sem o saber, eleproura proteger esse engrama \pr�o-sobrevivênia" em si pr�oprio, apesar do fato de que n~ao o liberardi�ultar�a a terapia. Ao auditar o prelear B, ele tem uma tendênia para projetar os seus pr�opriosproblemas no prelear B, o que signi�a que ele tem uma pequena onfus~ao de identidade. Se souberque o prelear B tem algum engrama \pr�o-sobrevivênia" a respeito de um ~ao, ent~ao o prelear A,ao auditar, de fato evitar�a levar o prelear B a ontatar o seu pr�oprio engrama. Trata-se da id�eiaerrônea de que ao deixar B onservar o seu engrama aera do ~ao, o A pode reter o seu engramaaera do ~ao. Isto �e \onsentimento t�aito". Isto pode ser resumido omo sendo um aordo: \Se n~aome �zeres �ar bom, eu n~ao te farei �ar bom." Devemos preaver-nos ontra isto: uma vez que sesaiba que esta ondi�~ao existe e que se manifesta tal relutânia em Clarear o outro, o \onsentimentot�aito" deixa de existir.Tamb�em poder�a aonteer que um asal tenha um per��odo m�utuo de brigas ou infeliidade. Em-penhados em Clarear-se um ao outro, trabalhando alternadamente omo auditores, eles evitam, semo saber mas por omputa�~ao reativa, esse per��odo m�utuo, deixando assim que engramas emoional-mente dolorosos permane�am no mesmo lugar.O onsentimento t�aito n~ao �e failmente reonheido pelos indiv��duos envolvidos nisto e os pre-lears, alternando omo auditores, devem ter muito uidado om isto, pois tal oisa s�o pode retardarum aso. 230



10.4 Desligamentos de emo�~ao e de dor1 Um aso que n~ao manifeste emo�~ao ou que n~ao possa sentir dor, quando a emo�~ao e a dor deviamestar presentes em algum inidente, est�a a sofrer de desligamento de \sensa�~ao": �e muito prov�avelque isto se enontre na �area pr�e-natal. A palavra \sensa�~ao" signi�a tanto dor omo emo�~ao; assim,a frase \N~ao onsigo sentir nada" poder�a ser um anest�esio para as duas oisas.Se houver uma vis~ao exteriorizada do inidente (em que o paiente se vê de fora e n~ao est�a dentrode si pr�oprio) ou o que pretende ser \PES" pr�e-natal, o desligamento emoional provavelmenteprov�em de engramas de emo�~ao dolorosa na vida reente ou pelo menos ap�os o nasimento. Se n~aohouver vis~ao exteriorizada e o paiente est�a dentro de si pr�oprio e, no entanto, n~ao se manifestarnenhuma dor ou emo�~ao de�nida enquanto ele est�a a perorrer um engrama, deve-se suspeitar deum desligamento emoional antigo ou de um desligamento de dor antigo que deve ser loalizado pelaT�enia de Repeti�~ao. Perorra as palavras \Nenhuma emo�~ao" at�e obter uma par�afrase. Perorraas palavras \N~ao onsigo sentir" ou alguma outra frase om o mesmo sentido e, se os engramasestiverem dispon��veis e n~ao estiverem suprimidos por outros, o paiente aabar�a por responder.Poder�a aonteer que um aso esteja a \trabalhar" muito bem, isto �e, os engramas apresentam-see podem ser perorridos e reduzidos, sem que a emo�~ao se manifeste omo parte do onte�udo e omsom�atios que s~ao fraos, n~ao sendo tanto dor, mas simplesmente press~ao. Se os desligamentos de dore emo�~ao n~ao edem ao prin��pio om a T�enia de Repeti�~ao, poder�a ser preiso perorrer muitosengramas na �area b�asia, sem dor ou emo�~ao, mas somente om press~ao e onte�udo verbal. Nesseaso, aabar-se-�a por ontatar dor e emo�~ao, e depois disso a terapia �e mais ben�e�a.10.5 Vis~oes exteriorizadasSempre que enontrar um paiente, que esteja retornado, fora de si pr�oprio e vendo-se a si mesmo,esse paiente est�a fora da linha do tempo. N~ao se deve dizer-lhe isso, mas as argas de desespero,isto �e, os engramas de emo�~ao dolorosa, devem ser enontradas logo que poss��vel e desarregadas.Isto �e um meanismo mais ou menos pareido om a PES desrita aima.10.6 TelepatiaNalguns asos, um prelear poder�a tentar impingir a telepatia omo um fator aberrativo. Isto �e omoperseguir o aro-��ris. Poder�a ser que haja telepatia. Mas at�e agora a pesquisa demonstrou que o feton~ao reebe nenhuma e, mesmo que a reeba, esta n~ao �e de modo nenhum aberrativa.Foram feitos testes exaustivos �a telepatia e �a PES e, em todos os asos, foi enontrada umaexplia�~ao que n~ao preisava de reorrer �a leitura do pensamento ou �a vis~ao radar.Quando um paiente tenta dizer ao auditor que ele est�a a reitar os pensamentos da m~ae reebidosantes de naser, esteja erto de que algures por ali h�a um engrama em que ela diz essas mesmaspalavras, em voz alta. As m~aes, espeialmente quando severamente aberradas e prinipalmentequando aberradas ao ponto de tentarem o aborto, têm muitos engramas que dramatizam. O poderda dramatiza�~ao normalmente manifesta-se omo mon�ologos. Algumas m~aes têm muito que dizera si pr�oprias, quando sozinhas. Toda esta onversa �e, evidentemente, transmitida �a rian�a quando1A banda som�atia funiona em todos os desligamentos, quer o paiente a sinta quer n~ao. A banda som�atiatamb�em obedee, mas nenhum som�atio se ativa, quando o inidente est�a oluso por \inonsiênia"; o som�atio s�oaparee depois do boil-o�. 231



ela �e magoada, e ela poder�a ser magoada sem que a m~ae o seja, omo no aso de uma tentativade aborto. Durante um per��odo de tempo onsider�avel ap�os tal ferimento, a rian�a normalmenteest�a \inonsiente" e om dor, portanto, grava esses mon�ologos nos engramas (e muitas vezes a voz�e bastante alta). A rian�a n~ao a ouve: simplesmente �a tudo gravado nas �elulas. Todos essesmon�ologos s~ao aberrativos e produzem alguns padr~oes not�aveis de insanidade e neurose.Mas na telepatia n~ao h�a nada aberrativo, de aordo om o que sabemos atualmente. Por essaraz~ao, o auditor n~ao deve aeitar a telepatia, tal omo n~ao aeitaria a PES.10.7 Condi�~oes de vida pr�e-natalO interior do �utero �e um lugar muito barulhento. Uma pessoa poder�a pensar que tem sônio e, noentanto, n~ao ouvir sons do \�utero"; isto signi�a que ela n~ao tem sônio, mas apenas dub-in. Ronose ru��dos intestinais, �agua a orrer, arrotos, atulênia e outras atividades orporais da m~ae produzemum som ont��nuo.Este tamb�em �e muito apertado na parte �nal da vida pr�e-natal.Num aso de tens~ao arterial alta, �e extremamente horr��vel estar dentro do �utero.Quando a m~ae toma quinina, poder�a surgir um zumbido agudo nos ouvidos dela e do feto - umzumbido que permaneer�a ao longo de toda a vida da pessoa.A m~ae tem enjoos matinais, tem solu�os e apanha onstipa�~oes, tosse e espirra.Isto �e a vida pr�e-natal.A �unia raz~ao por que algu�em \quis voltar ao �utero" foi porque outra pessoa bateu na m~ae egritou: \Volta aqui!" e �e isso que a pessoa faz.10.8 O sistema de arquivo de engramasOs engramas n~ao s~ao arquivados de uma maneira ordenada omo aontee em um bano padr~aoClareado. Os engramas s~ao arquivados de um modo que desa�aria Alexandre. Por isso, �e dif��ilsaber quando apareer�a o item onseutivo orreto.Data, t�opio, valor, som�atio e emo�~ao s~ao os m�etodos de arquivo.O retorno do b�asio-b�asio poder�a pareer uma progress~ao ordenada para a vida mais reente.Subitamente, uma arga de desespero �e aionada e desarregada. O auditor volta a olhar para a �areapr�e-natal e enontra toda uma nova s�erie de inidentes �a vista. Reome�a ent~ao o progresso, passoa passo, de volta para tempo presente; outra desarga �e aionada e outra s�erie de pr�e-natais aparee�a vista. Estes s~ao apagados e progride-se de novo para tempo presente, quando mais uma arga dedesespero �e liberada, fazendo om que mais pr�e-natais saltem �a vista. Estes s~ao apagados e assimpor diante.O sistema de arquivo de engramas entrega dados por som�atio, data, t�opio, valor ou emo�~ao.Usualmente, o arquivista entrega material om base na data e no t�opio. A emo�~ao existente nobano impede o arquivista de hegar a ertas s�eries de inidentes; quando a emo�~ao �e desarregada,os inidentes �am dispon��veis e s~ao trazidos para fora, at�e que outra arga emoional fa�a parar oarquivista. A inteligênia do auditor �e mais usada, n~ao para onseguir pr�e-natais, mas para enontrarestas argas emoionais na vida mais reente e desarrega-las.Ao todo, o sistema de arquivo de engramas �e muito de�iente, ao ontr�ario do bano padr~ao. Masagora que o ompreendemos, vemos que este tamb�em �e muito vulner�avel.232



Os dados do sistema de arquivo de engramas podem ser apagados. Os dados do bano padr~ao n~aopodem ser apagados. A dor �e pere��vel; o prazer perdura.10.9 Al��vioO psianalista ou o onselheiro geral em rela�~oes humanas defronta-se oasionalmente om um tipode problema que Dian�etia, apliada em pequena quantidade, pode failmente resolver.Quando uma pessoa �ou demasiado perturbada om um aonteimento do dia, �e poss��vel abordaro problema em quest~ao, para aliviar a sua perturba�~ao, om pouos minutos de trabalho.Uma mudan�a s�ubita no aspeto de um paiente, uma diminui�~ao s�ubita da sua serenidade,geralmente prov�em de algum inidente que lhe ausou ang�ustia mental. Apesar de esta mudan�amental ter a sua fonte na restimula�~ao de um engrama, o momento de restimula�~ao, que �e um lok,poder�a ser abordado e aliviado om suesso.Usando a rêverie ou simplesmente dizendo ao paiente que fehe os olhos, o analista pode pedir-lheque retorne e esteja no instante em que foi perturbado. Esse instante poder�a ser no mesmo dia ou namesma semana que a visita ao esrit�orio. Ser�a desoberto um momento de desligamento anal��tio, emque alguma pessoa ou irunstânia restimulativa perturbou o equil��brio do paiente. Este momento�e um lok. Normalmente, este lok pode ser reontado omo engrama e a fonte de tens~ao mais reenteser�a aliviada, de modo que o trabalho possa ontinuar. O engrama em si, do qual o lok depende,poder�a n~ao estar aess��vel sem uma abordagem ompleta do problema om Dian�etia.O auditor, ao enontrar um paiente muito perturbado muitas vezes pode poupar tempo aliviandoo lok que ausou a perturba�~ao presente do prelear.Loalizar loks de um modo extensivo n~ao �e ompensador do ponto de vista de Dian�etia, pois h�amilhares deles em ada aso. Loalizar o �ultimo lok, que est�a a atrapalhar o trabalho, poder�a serben�e�o.10.10 A esala de tom e a redu�~ao de engramasPor ser muito importante, o meanismo de redu�~ao de um engrama de emo�~ao dolorosa tardio deveser espei�amente detalhado.As aplia�~oes da redu�~ao em engramas tardios s~ao vastas e variadas. Quando o auditor se meterem apuros om o seu prelear, por ausa de alguma viola�~ao do C�odigo do Auditor, ele pode tratara viola�~ao omo um engrama de emo�~ao dolorosa e reduzi-lo, e nesse momento o efeito do seu errodesapareer�a no prelear. O auditor simplesmente retorna o prelear a esse erro e perorre o erroem si omo um engrama. Quando o marido brigou om a esposa, ou ela desobriu alguma oisadesagrad�avel a respeito das atividades dele, ele pode tratar a briga ou essa desoberta omo umengrama de emo�~ao dolorosa e liber�a-lo, do que resultar�a a esposa n~ao se preoupar mais om oassunto. Quando o ~ao de um mi�udo aabou de ser atropelado, o inidente pode ser tratado omoum engrama de emo�~ao dolorosa e liberado. Quando a esposa do prelear aabou de o abandonar,trate o abandono omo um engrama de emo�~ao dolorosa e libere-o. Seja qual for o hoque outranstorno, este pode ser reduzido em um indiv��duo pela t�enia regular da redu�~ao e o indiv��duodeixar�a de ser inomodado om este, em termos de emo�~ao dolorosa.N~ao importa se o engrama oorreu h�a duas horas ou h�a dez anos, a emo�~ao dolorosa que esteontêm pode ser reduzida. Este engrama �e perorrido omo qualquer outro engrama, ome�ando noin��io do primeiro hoque, om o paiente retornando a este e ontinuando ao longo deste o bastantepara abranger adequadamente o seu primeiro impato.233



O aspeto desta redu�~ao �e um padr~ao que n~ao varia muito. Se as not��ias lan�aram o indiv��duo emapatia, ent~ao �a medida que o reontar (se n~ao houver um desligamento emoional severo noutro lugar),ele progredir�a atrav�es do inidente, talvez uma ou duas vezes, antes de ontat�a-lo adequadamente.Depois vir~ao as l�agrimas e o desespero da apatia. Mais dois ou três repasses dever~ao trazer �a tona aira. Ent~ao, mais reontagens (sempre do in��io ao �m omo reexperiênia) fazem subir o tom paraaborreimento. Mais reontagens devem trazê-lo para a libera�~ao de Tom 3 ou 4 ou, de preferênia,o riso.Esta progress~ao dos tons �e a have que levou ao estabeleimento da Esala de Tom de 0 a 4. UmTom 4 �e riso.�As vezes h�a um est�agio, na �area de Tom 2, em que o paiente ome�a a mostrar desontra�~aoe irreverênia. Isto n~ao �e o Tom 4, isto denota a presen�a de mais dados. Ele poder�a resistir �areontagem neste ponto, dizendo que o inidente est�a liberado. O auditor deve insistir em maisreontagens sempre que veri�ar que o prelear n~ao est�a disposto a reontar de novo, pois h�a aquidados a serem suprimidos e h�a a presen�a de mais arga. Veri�a-se que geralmente a irreverênia �eum meanismo de fuga e �as vezes �e expressa exatamente om as palavras que ainda est~ao esondidas.Fazem-se ent~ao mais reontagens (sem que o auditor insista em que sejam enontradas palavrasespe���as) at�e que o paiente hegue ao Tom 4.Temos aqui, em esbo�o, o omportamento de todo o bano de engramas no proesso de terapia. Obano inteiro sobe do seu n��vel de tom iniial at�e hegar ao Tom 4, subindo ada vez mais �a medidaque v~ao sendo apagados ou reduzidos ada vez mais engramas. No entanto, a subida do bano n~aose faz segundo uma urva asendente suave, porque ser~ao ontatados novos engramas que ontêmapatia e alguns ontêm man��aos. Contudo, o engrama de emo�~ao dolorosa faz uma subida bastantesuave. Se de fato vier a liberar-se, este subir�a pela esala. Se n~ao subir pela esala - de apatia paraira, de ira para aborreimento, de aborreimento para alegria ou, pelo menos, para n~ao preoupa�~ao- �e porque est�a suprimido por um inidente om onte�udo semelhante.Um engrama poder�a ome�ar no Tom 1 - ira - e subir a partir desse ponto. Se veri�ar que esteest�a no Tom 2 logo no ome�o - aborreimento - di�ilmente ser�a um engrama.Este poder�a, ontudo, estar em um Tom 2 falso e estar suprimido por outros dados, de modoque o paiente meramente aparenta aborreimento e indiferen�a a respeito do engrama. Algumasreontagens poder~ao produzir a sua libera�~ao e nessa altura este deair�a instantaneamente paraapatia - Tom 0 - e depois subir�a na esala dos tons. Ou ent~ao poder�a ser neess�ario ontatar outroengrama.O ser f��sio inteiro segue esta Esala de Tom no deurso da terapia. O ser mental segue esta Esalade Tom. E os engramas de emo�~ao dolorosa tamb�em a seguem.Num apagamento, l�a em baixo na �area b�asia ou quando se vem do b�asio-b�asio, dois ou trêsrepasses apagar~ao um engrama de qualquer esp�eie, exeto se este for o b�asio de uma nova adeiade inidentes semelhantes. Mas os engramas que n~ao mostram emo�~ao em qualquer ponto da linhado tempo est~ao suprimidos por desligamentos de emo�~ao ou de sensa�~ao, emo�~ao dolorosa tardia ouengramas antigos que, em pouas palavras, simplesmente desligam a dor ou a emo�~ao.Um aso deve ser mantido \vivo". Deve haver varia�~ao da emo�~ao. �As vezes �e neess�ario umareontagem mon�otona na �area b�asia, ou seja, uma reontagem que n~ao varia o tom engrâmiomas que meramente reduz. Mas sempre que um paiente se torne ordenado, \bem treinado" e n~aoexpresse qualquer preoupa�~ao om os seus engramas quando os reonta, h�a emo�~ao dolorosa tardiapara ser extra��da ou um desligamento emoional anterior. Inversamente, se o paiente se mantiverontinuamente demasiado emotivo por tudo e por nada, se hora por algum tempo e em seguida rihisteriamente, a terapia est�a a atuar. Mas deve-se estar atento a alguma oisa engrâmia na �areapr�e-natal dizendo que ele tem de ser \demasiado emotivo", ou seja, ele tem engramas que o tornamemotivo atrav�es do seu onte�udo de omando. 234



A Esala de Tom �e muito �util e �e um bom guia. Esta ser�a mais proeminente na redu�~ao deengramas p�os-fala, mas tamb�em apareer�a antes disso.Qualquer engrama de emo�~ao dolorosa pode ser perorrido. Se estiver a reduzir adequadamentee n~ao estiver suprimido noutro lugar, este subir�a pela Esala de Tom aima at�e ao Tom 4.10.11 Se o paiente n~ao trabalha bem om a t�enia de re-peti�~aoSe, ao repetir uma frase dada pelo auditor, o paiente n~ao se mover para um inidente, três oisaspodem estar erradas: primeira, o paiente n~ao onsegue mover-se na linha do tempo; segunda, a frasepoder�a estar a ser sensatamente retida pelo arquivista at�e ao momento em que possa ser lareada;ou tereira, a frase n~ao existe omo material engrâmio.O paiente tamb�em poder�a ter engramas fortes de \ontrola-te", que se manifestam por meio deele arranar o ontrole ao auditor, tornar-se muito mand~ao ou simplesmente reusar-se a ooperar.A T�enia de Repeti�~ao, quando dirigida a \ontrola-te" e \tenho de operar" e frases relaionadas,pode ent~ao funionar.A raz~ao usual para que a T�enia de Repeti�~ao n~ao funione �e que o paiente est�a em um segurador.Se ele estiver retornado, mas n~ao se desloar na linha do tempo quando lhe �e apliada a T�enia deRepeti�~ao, use a T�enia de Repeti�~ao em seguradores.Lembre-se de que um desligamento de \sensa�~ao" pode negar todos os som�atios, de tal maneiraque o paiente n~ao os sente. Se o paiente pareer insens��vel a di�uldades na linha do tempo, eletem om erteza um desligamento de sensa�~ao.Uma grande arga emoional tamb�em poder�a inibir a T�enia de Repeti�~ao.A banda som�atia n~ao entra bem nas argas emoionais (engramas de emo�~ao dolorosa) estando,portanto, indiada a T�enia de Repeti�~ao.Se a T�enia de Repeti�~ao n~ao funionar, embora isto raramente seja neess�ario, poder-se-�a pedirao paiente que imagine \a pior oisa que poderia aonteer a um bebê" e assim por diante, podendo-se reolher, a partir da sua onversa, novas frases para trabalho de repeti�~ao que levar~ao o paientea entrar em um engrama.10.12 T�enia da palavra �uniaTanto as palavras omo os engramas existem em adeias. H�a sempre uma primeira vez em que adapalavra �e gravada na vida de uma pessoa. Poder�a enontrar-se toda a l��ngua omum dentro dobano de engramas. As poss��veis ombina�~oes dessa l��ngua omum poder~ao estar muito pr�oximasdo in�nito. Os modos omo os v�arios negadores, ressaltadores, e outros, podem ser formulados s~aosempre inont�aveis.Existem, no entanto, dois fatos \felizes" para diminuir a labuta do auditor. Primeiro, as dramatispersonae dos seus engramas est~ao, nesta data, aberradas. Cada aberrado tem dramatiza�~oes padr~aoque ele repete, vez ap�os vez, em situa�~oes restimulativas. Por exemplo, a rea�~ao do pai �a m~ae �erepetitiva: se ele diz um onjunto de frases em determinada situa�~ao engrâmia, ele dir�a as mesmasfrases em situa�~oes semelhantes subsequentes. Se a m~ae, por exemplo, tem uma atitude ausadorapara om o pai, ent~ao essa atitude ser�a expressa em determinados termos e esses termos apareer~aoem engrama ap�os engrama. O segundo fato �e que, nos asos em que o pai ou a m~ae maltratao outro ônjuge, este �ultimo aabar�a por sofrer o ont�agio da aberra�~ao e repetir�a as frases do235



primeiro. Num primogênito, em que esteja presente a brutalidade dos pais, �e poss��vel observar ospais atrav�es dos engramas do paiente e ver, tanto o pai omo a m~ae, a adoptar gradualmente asfrases do outro, quer para se preouparem aera de si mesmos, quer para voltar a us�a-las. Tudo istotende a fazer os engramas apareerem em adeias de inidentes, ada inidente muito pareido omo seguinte. Quando se tem o b�asio em ada tipo de adeia, os inidentes subsequentes nessa adeias~ao su�ientemente semelhantes para permitir que muitos inidentes sejam reduzidos ou apagadosimediatamente ap�os a desoberta do primeiro. O primeiro inidente da adeia, o b�asio dessa adeia,mant�em os outros mais ou menos no lugar e invis��veis; portanto, o objetivo �e o b�asio da adeia.Pode-se veri�ar que ada palavra no bano foi entregue a este numa primeira oasi~ao. As palavrastamb�em se reduzem por adeias, om a vantagem de que ada apareimento subsequente da palavrano bano loaliza automatiamente um novo engrama, o qual, evidentemente, �e reduzido ou apagadoassim que �e ontatado ou assim que o seu b�asio puder ser loalizado.A t�enia da palavra �unia �e muito valiosa e �util. �E um tipo espeial de T�enia de Repeti�~ao.Na maior parte dos paientes, o fato de repetirem, sozinhos, uma palavra far�a om que as palavrasassoiadas se insinuem. Assim, pedimos ao paiente que repita e retorne na palavra esqueer. Eleome�a a repetir a palavra esqueer e, em breve, tem um onjunto de palavras assoiadas formandouma frase omo: \Tu nuna me vais esqueer". Aqui temos uma frase que est�a em um engrama e oresto do engrama pode ent~ao ser perorrido.Quando foi preiso ontatar um engrama tardio para fazer progredir um aso e, no entanto, esten~ao se aliviou, �e poss��vel tomar ada palavra ou frase desse engrama tardio e perorrê-la para tr�asom a T�enia de Repeti�~ao. Assim, os engramas anteriores, que mantêm este engrama tardio nolugar, podem ser loalizados e reduzidos e, por �m, ter-se-�a reduzido o pr�oprio engrama tardio. Esta,por aaso, �e uma pr�atia omum e �util.H�a uma lei aera disto: Quando qualquer frase ou palavra em um engrama n~ao se reduz, a mesmafrase ou palavra oorre em um engrama anterior. Poder�a ser neess�ario desarregar emo�~ao tardiapara obter a frase anterior, mas normalmente a repeti�~ao da palavra �unia ou a repeti�~ao de umafrase onseguir�a obtê-la.H�a apenas algumas d�uzias de palavras neess�arias para obter pratiamente qualquer engrama. Es-tas seriam as palavras have para a repeti�~ao. S~ao palavras omo estas: esqueer, lembrar, mem�oria,ego, surdo, mudo, ver, sentir, ouvir, emo�~ao, dor, medo, terror, assustado, suportar, aguentar,deitar, apanhar, vir, tempo, diferen�a, imagina�~ao, erto, esuro, preto, profundo, para ima, parabaixo, palavras, ad�aver, morto, podre, morte, livro, ler, alma, inferno, deus, apavorado, desgra�ado,horr��vel, passado, olhar, tudo, toda a gente, sempre, nuna, em toda a parte, todos, areditar, es-utar, mat�eria, prourar, original, presente, atr�as, edo, ome�o, segredo, dizer, morrer, enontrado,ompaix~ao, maluo, doido, insano, livrar, lutar, punho, peito, dentes, queixo, estômago, dolorido,mis�eria, abe�a, sexo, palavr~oes sobre sexo e obsenidades, pele, bebê, isso, ortina, asa, barreira,parede, pensar, pensamento, esorregadio, onfuso, misturado, esperto, pobre, pequeno, doente, vida,pai, m~ae, nomes de fam��lia dos pais e quaisquer outros nomes no meio dom�estio durante os per��odospr�e-natal e de infânia, dinheiro, omida, l�agrimas, n~ao, mundo, desulpa, parar, rir, �odio, iumento,vergonha, envergonhado, ovarde, et.Ressaltadores, negadores, seguradores, agrupadores, desorientadores, et., ada um tem as suaspalavras em omum e estas s~ao pouas.O ressaltador onteria: fora, para ima, voltar, ir, tarde, mais tarde, et.O segurador onteria: apanhar, apanhado, armadilha, agarrado, para, deita-te, senta-te, �a, n~aoposso, preso, �xo, segurar, deixar, tranar, tranado, vir, et.O agrupador onteria: tempo, juntos, de uma vez, diferen�a, et.Onde a t�enia da palavra �unia brilha mais �e no aso J�unior, em que o paiente tem o nome236



de um dos pais ou av�os. Ao obliterar o nome do paiente nos engramas pr�e-natais (onde este �eapliado a outra pessoa, mas �e mal interpretado pelo paiente omo sendo ele pr�oprio), o paientepode reuperar a sua pr�opria de�ni�~ao e valênia. Use sempre o primeiro e o �ultimo nome do paiente(separadamente) omo um repetidor, seja ele um J�unior ou n~ao.Se o bano de engramas estiver em brano numa frase, provavelmente n~ao estar�a em branonuma palavra omum. Qualquer diion�ario pequeno forneer�a uma ampla provis~ao para a t�eniada palavra �unia. Use tamb�em qualquer lista de nomes pr�oprios familiares, masulinos e femininos,e poder�a desobrir aliados ou amantes, que doutro modo seriam inontat�aveis.O engrama de emo�~ao dolorosa �as vezes ede lentamente por meio de simplesmente dirigir a bandasom�atia para este. �As vezes o paiente tem di�uldade em se aproximar de uma �area sobrearregada.A t�enia da palavra �unia usando o nome do aliado, se onheido, ou palavras de ompaix~ao,arinho, morte, rejei�~ao ou despedida e, espeialmente, o nome arinhoso do paiente quando rian�a,frequentemente trar�a resultados r�apidos.A prop�osito, ao usar a T�enia de Repeti�~ao, de palavra ou frase, o auditor n~ao deve agitardemasiado o aso. Tome aquilo que aparee e reduza-o. Reduza o som�atio manifestado pela pessoaquando ela entra em rêverie e tente sempre enontr�a-lo por algum tempo, mesmo que n~ao o onsiga.Se agitar alguma oisa ao deser por uma adeia, que depois n~ao se reduz, tome nota dela para queseja reduzida quando tiver o b�asio.Usando a t�enia da palavra �unia obtêm-se frequentemente frases que de outro modo permane-eriam esondidas, mas que saltam �a vista quando se toa na palavra have. Por exemplo, ao usar\querer" omo palavra �unia, vieram ao de ima as frases que a seguiam e que tinham impedidoompletamente o progresso do aso. N~ao se estava a fazer nenhum esfor�o para ontatar tal engramana �area pr�e-natal. De fato, nuna se tinha suspeitado da existênia da adeia de \brigas", vistoque o paiente nuna a tinha dramatizado; e devido �a existênia de uma adeia pr�e-natal de brigast~ao violentas, o fato de os pais do prelear brigarem violentamente em asa tinha sido totalmenterisado dos banos padr~ao, de tal modo que se isto lhe tivesse sido sugerido, ele teria �ado hoadoe muito surpreendido, e teria negado tal oisa. O som�atio era invulgarmente severo, ausado pelopai ajoelhando-se em ima da m~ae e sufoando-a.O paiente repetiu \querer" v�arias vezes e o auditor pediu-lhe que retornasse a um inidenteontendo aquela palavra. O paiente ontinuou a repetir e ent~ao, subitamente, mergulhou em umtorpor quando alan�ou a �area pr�e-natal. Ele ontinuou nesse boil-o� durante era de trinta minutose, ent~ao, om o auditor despertando-o oasionalmente para o fazer repetir a palavra \querer", oprelear manifestou um forte som�atio. \Querer" transformou-se em \Podes rer que �as aqui!" Osom�atio tornou-se mais forte e \Podes rer que �as aqui!" foi repetido, at�e que o paiente pudessemover-se livremente na linha do tempo, atrav�es do engrama. Ele ontatou a voz do pai e teve muitarelutânia em ontinuar om o engrama, devido �a intensa violênia emoional do mesmo. Persuadidoe levado a entrar neste gradualmente pelo auditor, o engrama foi reontado:Pai: \Podes rer que �as aqui! Fia deitada, maldita adela! Desta vez vou-te matar. Disseque o fazia e vou mesmo. Toma!" (Som�atio intensi�ado �a medida que o joelho se afundavano abdômen da m~ae.) \�E melhor ome�ares a gritar. V�a l�a, pede miseri�ordia! Por que �e quen~ao te vais abaixo? N~ao te preoupes, vais aabar por ir abaixo! Vais andar por a�� a horarpelos antos, a implorar por miseri�ordia! Quanto mais gritares pior vais �ar. �E isso que euquero ouvir! Eu sou um in�util, n~ao sou? A in�util �es tu! Podia aabar ontigo agora, mas n~aovou fazer isso! (Subitamente o auditor tem um problema om o paiente, pois ele toma a �ultimafrase literalmente e para a reontagem; o auditor f�a-lo reome�ar.) Isto �e s�o uma amostra! Deonde veio isto, h�a muito mais! Espero que doa! Espero que isto te fa�a horar! Se disseresuma palavra disto a algu�em, mato-te a s�erio! (O paiente agora esta a avan�ar om uma argaemoional t~ao grande, que os omandos atuam menos sobre ele. Este omando para �ar alado�e ignorado.) Vou-te partir a ara. Tu n~ao sabes o que �e ser ferida! (O som�atio diminui om237



a remo�~ao do joelho.) Sei o que vou fazer ontigo agora! Vou-te astigar. Eu vou-te astigare Deus tamb�em te vai astigar! Vou-te violar! Vou enterrar isto em ti e rasgar-te! Quando eute mandar fazer uma oisa, tens de a fazer! Sobe para a ama! Deita-te! Fia quieta! (H�aum estado de ossos quando ela leva um soo na ara. A tens~ao arterial sobe e magoa o bebê.)Deita-te quieta! Vais �ar aqui para sempre! Vou aabar om isto! Tu �es suja! Suja e doente!Deus astigou-te e agora sou eu que te vou astigar! (O som�atio do oito ome�a om muitaviolênia, magoando mais o bebê.) Tens alguma oisa terr��vel no teu passado! Tu ahas quetens de ser mesquinha omigo! Tu tentas fazer-me sentir que eu n~ao valho nada! Tu �e que n~aovales nada! Toma, toma!" (Enxurrada de banalidades sexuais gritadas durante era de inominutos.)O paiente reontou isto três vezes e apagou-o. Era o b�asio-b�asio! Três dias depois da onep�~ao,segundo o que se pôde determinar pelos dias subsequentes at�e �a falta do per��odo menstrual. Istotrouxe �a tona quase todos os outros dados importantes do aso, que ent~ao se resolveu e foi Clareado.2A palavra �unia poderia ter feito o paiente ir parar a algum dos outros \quereres" no aso. Seisso aonteesse, seria neess�ario apanh�a-lo no seu momento mais antigo, porque sen~ao o resto doengrama poderia n~ao se apagar ou reduzir.A palavra \querer" tamb�em poderia ter feito o paiente ir parar a um per��odo mais tarde na linhado tempo. Nesse aso, os engramas teriam de ser prourados mais atr�as, at�e se enontrar um que seapagasse, reduzindo ada um �a medida que fosse enontrado, at�e se hegar ao mais antigo e nessaaltura todos se apagariam.Ao usar a repeti�~ao da palavra �unia, tal omo na repeti�~ao de frase, o auditor n~ao deve permitiruma repeti�~ao r�apida e sem inten�~ao, mas sim uma repeti�~ao lenta, enquanto o auditor pede �a bandasom�atia que retorne �aquele per��odo e pede ao paiente que ontate qualquer outra oisa que sepoder�a assoiar om a palavra.Preau�~ao: Se o paiente n~ao se est�a a mover na linha do tempo, n~ao lhe dê palavras oufrases de repeti�~ao ao aaso, pois essas empilhar~ao engramas no ponto em que o paiente est�apreso. Fa�a apenas tentativas para fazer o paiente mover-se na linha do tempo, desobrindo ereduzindo a frase que o est�a a prender.Preau�~ao: O b�asio-b�asio nem sempre ontêm palavras, sendo muitas vezes apenas do-loroso e aompanhado de sons uterinos. N~ao obstante, este manter�a tudo no lugar atrav�es dosseus per�eptios.10.13 Classes espeiais de omandosExistem v�arias lasses distintas de omandos. Estas s~ao delineadas aqui para uma onsulta f�ail,om alguns exemplos de ada.Os omandos aberrativos podem onter qualquer oisa. O auditor n~ao se preoupa muito omeles. Voltemos ao jovem do asao, na parte dois deste livro, e ali enontramos, sob a forma deomandos hipn�otios, alguma id�eia do que s~ao omandos aberrativos. \Sou um p�assaro jub-jub",2A prop�osito deste texto, isto ruzou a \adeia de brigas" om a \adeia de oito", provoando a olus~ao de ambas.Qual �e a origem deste engrama, ou de onde vieram os engramas que o ompunham �e, ertamente, uma quest~ao deantiguidade. Esta era a onduta dom�estia do Pap�a, on�rmada pelo fato de tanto a mulher omo o �lho estaremquase psi�otios. O Pap�a n~ao era \psi�otio". Era um homem \destemido, vigoroso" e \frano", presidente de umbano e onheido pela sua inexibilidade. O �lho era um �ebrio, ateu de aixa de sab~ao, que negava tudo o quepai representava, inluindo o dinheiro. O �lho, enquanto ainda em terapia, inautamente falou om o pai sobreeste engrama e o pai falou furiosamente ontra Dian�etia durante dois dias, depois dos quais adoeeu om \febrereum�atia", �ando em tal estado que ele mandou hamar o auditor deste aso para o Clarear, o que foi feito. Ambosos asos tinham desligamento sônio, assim omo desligamentos de dor e emo�~ao.238



\N~ao onsigo assobiar a m�usia Dixie", \O mundo est�a todo ontra mim", \Detesto pol��ias", \Soua pessoa mais feia do mundo", \N~ao tens p�es", \O Senhor vai astigar-me", \Tenho de estar semprea brinar om a minha oisa" poder~ao pareer muito interessantes para o paiente e at�e divertidospara o auditor, mas poder~ao ter ausado uma quantidade onsider�avel de di�uldades na vida dopaiente. No que se refere �a terapia de Dian�etia, todos estes omandos apareem na devida altura.Prourar uma aberra�~ao ou um som�atio espe���o �as vezes tem interesse e alguma utilidade, masgeralmente n~ao �e importante. Estes omandos aberrativos poder~ao onter dados su�ientes paratransformar o paiente em um fan�atio furioso, em um paran�oio ou em um peixe-gato, mas parao auditor n~ao signi�am nada. Estes apareem no seu devido tempo. Trabalhar nestes, ou �a voltadestes, �e de uma importânia seund�aria e ainda menos do que isso.A atividade prim�aria do auditor, em qualquer aso, �e manter o paiente a mover-se na linha dotempo, manter a sua banda som�atia livre para ir e vir e reduzir engramas. Assim que o paienteagir ou responder omo se n~ao estivesse a mover-se, ou assim que o arquivista n~ao forneer dados,ent~ao alguma oisa est�a mal e essa oisa tem a ver om algumas lasses de frase: os engramas ontêmmilhares dessas frases, formuladas de v�arios modos, mas h�a apenas ino lasses.10.13.1 Negadores\Deixa-me em paz", que signi�a literalmente que ele tem de deixar o inidente em paz.\N~ao posso dizer" signi�a que ele n~ao lhe pode falar desse engrama.\�E dif��il dizer" signi�a que �e dif��il dizer.\N~ao quero saber" signi�a que ele n~ao deseja onheer este engrama.\Esquee isso" �e o l�assio da sublasse de negador, o meanismo esqueedor. Quando o engramasimplesmente n~ao salta �a vista, mas h�a um som�atio ou um estremeimento musular, mande a bandasom�atia para o negador. Muitas vezes �e \Esquee isso" ou \N~ao me onsigo lembrar", omo umaparte do engrama. \N~ao sei o que se est�a a passar" poder�a ser a Mam~a a dizer alguma oisa ao Pap�a,mas o analisador do prelear, a quem isto foi impingido, depois n~ao sabe o que se est�a a passar.\Isso est�a para al�em de ruim" signi�a que ele est�a mesmo ali, mas ele pensa que n~ao est�a.\Agarra-te a isto, isto �e a tua vida!" Torna o engrama \vital" para a existênia.\N~ao pode ser alan�ado", \N~ao onsigo hegar l�a", \Ningu�em deve saber", \�E um segredo", \Sealgu�em desobrisse, eu morreria", \N~ao fales" e milhares de outros.10.13.2 SeguradoresO segurador �e o mais frequente e o mais usado, visto que quando o prelear n~ao pode desloar-sena linha do tempo ou vir para o presente, ele est�a em um segurador. Um segurador ombinado omum negador ainda segurar�a: se este n~ao puder ser enontrado, proure primeiro o negador e depoiso segurador.\Estou preso" �e a frase l�assia.\J�a n~ao se move" �e outra.\Estou embara�ada" n~ao signi�a, para o prelear, o mesmo que para a Mam~a quando ela o disse.Para ela, isso poder�a signi�ar que est�a gr�avida, mas para o prelear, isso diz que ele est�a preso nalinha do tempo.\N~ao te movas", \Senta-te a�� at�e eu te mandar mexer", \P�ara e pensa." (Quando esta �ultimafrase �e expressada numa primeira reontagem, o auditor poder�a ter de fazer o paiente ome�ar a239



mover-se de novo, pois ele faz exatamente isso: p�ara e pensa, �ando ali parado, a pensar por algumtempo. Ao trabalhar um aso, o auditor ver�a esta estranha obediênia a este ontra-senso literal.)E milhares de outros. Qualquer maneira em que as palavras ompreendidas literalmente podemparar uma pessoa ou impedi-la de mover-se.10.13.3 RessaltadoresA melhor maneira de demonstrar o ressaltador �e por meio de uma urva. O prelear vai para tr�as at�eentrar na �area pr�e-natal e depois enontra-se nos dez anos de idade ou mesmo em tempo presente.Isso �e um ressaltador em a�~ao. O prelear vai para o prin��pio da linha do tempo: o ressaltador dizvolta para ima.Quando o prelear paree n~ao poder ir mais para tr�as, existe um ressaltador a expuls�a-lo de umengrama. Pe�a-lhe um oment�ario sobre o que se est�a a passar. Tome o oment�ario ou alguma fraseque seria um ressaltador e use a T�enia de Repeti�~ao at�e que ele volte a deser para o engrama. Seele o ontatar om failidade, este n~ao voltar�a a fazê-lo ressaltar.\Sai daqui" �e o ressaltador l�assio. Normalmente, o paiente volta a tempo presente.\N~ao posso voltar atr�as neste ponto" poder�a signi�ar que a Mam~a deidiu que a�nal ter�a de tero bebê ou terminar o aborto, mas para o prelear isto signi�a que ele tem de avan�ar na linha dotempo ou que n~ao pode alan�ar algum per��odo mais antigo.\Sobe l�a para ima."\P~oe-te a milhas." (\Raspar-se" n~ao seria um ressaltador, pois signi�aria que o prelear deveraspar o engrama.)\Tenho de ir para muito, muito longe" e ele assim faz.\Estou a �ar alto", \Vir ao de ima" \Subir mais alto".E milhares de outros.10.13.4 AgrupadoresO agrupador �e o pior de todos os tipos de omando. Este pode ser expresso em frases t~ao variadase o seu efeito �e t~ao s�erio na linha do tempo, que pode enrol�a-la toda numa bola e ent~ao todos osinidentes pareem estar no mesmo lugar. Isto torna-se evidente assim que o prelear esbarra omum destes. N~ao ser�a f�ail desobrir o agrupador, mas este tornar-se-�a evidente �a medida que o asoprogride e o aso pode ser trabalhado om um agrupador em restimula�~ao.\N~ao tenho tempo" e \N~ao h�a diferen�a nenhuma nisso" s~ao os agrupadores l�assios.\Vem-me tudo ao mesmo tempo" quer dizer exatamente isso.\Junta-se tudo l�a dentro", \Fia apertado", \Enrola-se numa bola", \Est�a tudo aqui".\Tu podes lembrar-te de tudo isto em tempo presente" (um erro de auditor grave se ele usar istoom um paiente sugestion�avel, pois enredar�a maravilhosamente um aso).\Tu assoias tudo."\Estou enleado", \Mete tudo l�a para dentro ao mesmo tempo", \N~ao h�a tempo" e milhares deoutros. 240



10.13.5 DesorientadoresO desorientador �e um personagem insidioso. Quando aparee em um engrama, o paiente vai emdire�~oes erradas, para lugares errados, et.\Tu est�as a fazer isso tudo ao ontr�ario."\Agora vai tudo para ima" �e um agrupador e um desorientador.\Est~ao sempre a mandar-me isso �a para ima" p~oe o prelear uma erta distânia mais adiantena linha do tempo e ele tenta apanhar engramas a partir da��.\N~ao podes deser" �e parialmente ressaltador e parialmente desorientador.\N~ao onseguimos hegar ao fundo disto" mant�em-no fora do b�asio-b�asio.\Podes ome�ar de novo" impede-o de terminar a reontagem e, onsequentemente, ele volta aoprin��pio do engrama em vez de o perorrer.\N~ao posso passar por isso de novo" impede-o de reontar.\N~ao te posso dizer omo isto ome�ou" mant�em-no a ome�ar os seus engramas no meio e depoisestes n~ao se reduzir~ao. Existem muitas frases assim.\Vamos assentar" e todos os \assentamentos" fazem-no deslizar para tr�as na linha do tempo.\Estou a �ar onstipado" p~oe o aberrado em um engrama de onstipa�~ao omum. Pode-se ontarom que isso torne ada onstipa�~ao ainda pior.\Volta para aqui" �e realmente um hamador, mas dirige o paiente para longe de onde ele deviaestar. Um paiente que hega a tempo presente om di�uldade e depois ome�a a voltar para tr�astem um \Volta para aqui" ou um \Vamos assentar".\Para baixo e para fora" orienta-o mal, n~ao s�o para longe do tempo presente, mas para o fundoda linha do tempo e para fora dela. Este �e um desorientador e um desarrilhador ao mesmo tempo.\N~ao me podes ultrapassar" �e um desorientador do tipo inversor.\N~ao sei se estou a ir para ima ou para baixo" �e a frase l�assia.\Estou todo virado do avesso."Um aso espeial �e o desarrilhador que o \faz sair da linha" e que o faz perder o ontato oma sua linha do tempo. Esta �e uma frase muito s�eria, visto que pode produzir um esquizofrênio eenontra-se sempre alguma oisa deste gênero na esquizofrenia. Algumas das suas frases atiram-nopara outras valênias que n~ao têm linha do tempo pr�opria, algumas meramente removem o tempo,outras atiram-no �siamente para fora do tempo.\Eu n~ao tenho tempo nenhum" �e um desarrilhador e tamb�em um agrupador.\Estou aqui ao lado" signi�a que ele agora �e duas pessoas, uma ao lado da outra.\Tenho de �ngir que sou outra pessoa" �e uma frase have para a onfus~ao de identidades.\Est�as fora do tempo" e muitas mais.H�a um outro aso espeial de desorientador. O auditor diz ao prelear que v�a para \tempo pre-sente" e o arquivista entrega uma frase ontendo a palavra \presente". N~ao importa se o \presente"na frase era um presente de Natal; se isto estiver na �area pr�e-natal, o prelear vai para l�a, ignorandoaquilo que o auditor quis dizer.\Est�a tudo presente" �e uma frase mal�e�a, que p~oe tudo em tempo presente.\�E um lindo presente."E outras. \Agora" �as vezes �e onfundido om o tempo presente, mas n~ao frequentemente. O241



auditor n~ao deve dizer: \Vem para o agora", porque se o �zer, enontrar�a mais \agoras" do queaqueles om que poderia failmente lidar. \Presente" �e uma palavra engrâmia mais rara e, portanto,�e a usada. \Agora" aparee om demasiada frequênia.10.14 ResumoVeri�ou-se que muitas pessoas severamente aberradas, que tinham poua mem�oria do passado,estavam inteiramente fora das suas linhas do tempo, regressadas �a �area pr�e-natal e presas, quandose abriu o aso. Quanto �as suas fauldades mentais, elas s�o tinham alguns meses de passado, entre oponto em que estavam e a onep�~ao. E, no entanto, essas pessoas tinham de algum modo onseguidofunionar omo normais.As argas emoionais normalmente mantêm a pessoa fora da sua linha do tempo e, de fato, s~ao as�unias oisas que, segundo as desobertas atuais, d~ao qualquer poder a estes omandos engrâmios.10.15 Diferen�asH�a dois axiomas aera do funionamento da mente om os quais o auditor deve estar familiarizado.1. A mente perepiona, prop~oe e resolve problemas relativos �a sobrevivênia.2. A mente anal��tia omputa atrav�es de diferen�as. A mente reativa omputa atrav�esde identidades.O primeiro axioma �e de interesse para o auditor no seu trabalho, porque om este ele pode veri�ar,laramente, se est�a ou n~ao a onfrontar uma rea�~ao raional. A menina de sete anos que se arrepiaporque um homem a beija n~ao est�a a omputar; ela est�a a reagir a um engrama, pois aos sete anosn~ao devia ver mal nenhum em um beijo, nem mesmo em um beijo apaixonado. Deve ter havido umaexperiênia anterior, possivelmente pr�e-natal, que tornou os homens ou os beijos muito maus. Todosos desvios da raionalidade �otima s~ao �uteis para loalizar engramas. Todos os medos irraionais, epor a�� fora, s~ao peixes que vêm �a rede do auditor. O auditor, om a lei aima, deve estudar, tamb�em,a Equa�~ao da Solu�~ao �Otima. Qualquer desvio do �otimo �e suspeito. Embora ele se importe pouoom aberra�~oes, por vezes um aso �ar�a emperrado ou pareer�a n~ao ter engramas. Ele ent~ao podeobservar a onduta do seu paiente e as suas rea�~oes �a vida para obter dados.A segunda lei �e a ontribui�~ao de Dian�etia para a l�ogia. No texto �los�o�o isto �e tratadomais extensamente. O pêndulo de Arist�oteles e a sua l�ogia bivalente foram abandonados, n~ao poralguma avers~ao a Arist�oteles, mas porque havia neessidade de parâmetros mais amplos. Um dessesparâmetros foi o prin��pio do espetro, no qual se usou grada�~oes de zero a in�nito e de in�nito ain�nito, e se onsiderou os Absolutos totalmente inating��veis para prop�ositos ient���os.No segundo axioma pode-se oneber que a mente reonhee diferen�as muito amplamente e ommuita preis~ao no ponto em que mais se aproxima da plena raionalidade e depois, �a medida que seafasta da raionalidade, esta perepiona ada vez menos diferen�as, at�e que por �m, hega muitoperto da inapaidade total para omputar qualquer diferen�a de tempo, espa�o ou pensamento,podendo-se assim, onsider�a-la ompletamente insana. Quando isto segue um �unio pensamento,omo a a�rma�~ao geral de que \Todos os gatos s~ao iguais", ela est�a desatenta ou est�a insana, poisn~ao �e verdade que todos os gatos sejam iguais, mesmo dois gatos que tenham o mesmo aspeto,se omportem e soem da mesma maneira. Poder-se-ia dizer: \Os gatos s~ao pratiamente iguais" eainda se estaria a lidar om um pensamento bastante irraional. Ou poder-se-ia reonheer que havia242



uma esp�eie hamada Felis atus, mas que dentro desta os gatos eram deididamente diferentes, n~aosomente de ra�a para ra�a, omo de gato para gato. Isso seria raionalidade, n~ao porque se usou olatim, mas porque era poss��vel ver as diferen�as entre os gatos. O medo dos gatos tem omo fonteum engrama que normalmente n~ao inlui mais do que um gato e esse �e um gato muito espe���o, deuma ra�a espe���a, om uma erta (ou talvez inerta) personalidade. O prelear que tem medo detodos os gatos, na realidade, tem medo de um s�o gato e �e um gato que muito provavelmente j�a est�amorto h�a muitos anos. Assim, �a medida que nos afastamos da plena raionalidade, desendo para airraionalidade, h�a uma diminui�~ao das diferen�as at�e que estas quase que desapareem e se tornamsemelhan�as e identidades.O silogismo de Arist�oteles, segundo o qual duas oisas iguais �a mesma oisa s~ao iguais entre si,simplesmente nem hega a funionar na l�ogia. A l�ogia n~ao �e aritm�etia, que �e uma oisa arti�ialinventada pelo ser humano e que funiona. Para resolver um problema de l�ogia, a mente vagueiaatrav�es de uma enorme massa de dados e omputa om d�uzias e mesmo entenas de vari�aveis. Estan~ao pensa, e nuna pensou, na base de que duas oisas iguais a uma tereira s~ao iguais entre si, exetoao empregar a matem�atia que a mente onebeu, para melhor resolver problemas abstratos. �E umaverdade abstrata que dois e dois �e igual a quatro. Quais dois de quê e dois de quê �e que s~ao iguaisa quatro? N~ao se fez nenhuma esala, n~ao h�a nenhuma medida, nem alibrador, nem miros�opioque pudesse justi�ar, por exemplo, a realidade de que duas ma�~as mais duas ma�~as s~ao iguais aquatro ma�~as. Duas ma�~as mais duas ma�~as s~ao quatro ma�~as, se forem as mesmas ma�~as. N~aopoderiam ser iguais a quatro outras ma�~as por nenhum proesso de ultivo ou de fabrio alguma vezimaginado. O ser humano ontenta-se om alular aproxima�~oes e hamar-lhes, impreisamente,exatid~oes. N~ao existe nenhuma oisa Absoluta, salvo em termos abstratos riados pela mente pararesolver problemas exteriores e onseguir aproxima�~oes. Isto poder�a pareer uma onep�~ao ousada,mas n~ao �e. O matem�atio est�a plenamente onsiente de estar a trabalhar om aproxima�~oes digitaise anal�ogias, organizadas em sistemas que n~ao existiam neessariamente antes de o ser humano surgire que n~ao existir~ao neessariamente, depois de ele se ir embora. A l�ogia, mesmo a l�ogia mais simples,omo meditar sobre a sabedoria de ir fazer ompras �as dez horas, �e tratar de numerosas vari�aveis,inde�nidos e aproxima�~oes. Pode-se inventar matem�atia �as arradas. N~ao existe um Absoluto real,existe apenas uma estreita aproxima�~ao. S�o os nossos gram�atios, que s~ao muito antiquados, �e queinsistem, provavelmente em mem�oria do metaf��sio, em Realidade e Verdade Absolutas.Meniona-se isto aqui em parte porque poder�a interessar a algumas pessoas, mas prinipalmenteporque o auditor preisa de entender que ele tem uma bitola exata para medir a sanidade. A sanidade�e a apaidade de pereber diferen�as. Quanto melhor algu�em onseguir notar as diferen�as, pormais pequenas que sejam, e saber a extens~ao dessas diferen�as, mais raional ele ser�a. Quanto menosalgu�em onseguir notar as diferen�as e mais se aproximar do pensamento por identidades (A=A),menos s~ao ele ser�a.Um homem diz: \N~ao gosto de ~aes!" Note isso, auditor: ele tem um engrama a respeito de umou dois ~aes. Uma jovem diz: \Os homens s~ao todos iguais!" Note isso, auditor: aqui est�a umaverdadeira aberrada. \As montanhas s~ao t~ao terr��veis!" \Os joalheiros nuna v~ao a lado nenhum!"\Detesto mulheres!" Note essas frases: s~ao engramas �a plena luz do dia.Os engramas que inibem a mente anal��tia de difereniar s~ao aqueles que mais seriamente inibemo pensamento.\N~ao se onsegue ver a diferen�a" �e um engrama omum. \N~ao h�a nenhuma diferen�a", \Nadavoltar�a a fazer diferen�a para mim", \As pessoas s~ao todas m�as", \Toda a gente me detesta". Isto �euma isa para a insanidade, omo dizem os auditores, e p~oe um humano \a aminho do maniômio".H�a uma outra lasse de pensamento-identidade e esse �e o grupo que destr�oi a diferenia�~ao detempo. \Tu n~ao sabes quando isso aonteeu!" �e uma frase l�assia. \N~ao sei se ser�a tarde" e outrastêm um efeito peuliar na mente, pois esta trabalha om um ronômetro de preis~ao pr�oprio e osengramas podem ler o mostrador de uma forma totalmente inorreta. Num n��vel onsiente, n~ao se243



tem di�uldades om o tempo anal��tio. Os engramas deslizam para tr�as e para a frente, de aordoom o momento em que fazem key-in ou s~ao restimulados. Subjaente �a a�~ao de hoje poder�a estarum engrama ujo lugar na linha do tempo �e de h�a quarenta anos e que deveria estar l�a atr�as. O queaberra, n~ao �e tanto os oment�arios sobre as diferen�as de tempo, mas sim o ar�ater intemporal dosengramas. O tempo �e o Grande Charlat~ao: n~ao ura nada, somente muda os aspetos do ambiente eos ompanheiros do indiv��duo. O engrama de h�a dez anos, om toda a sua emo�~ao dolorosa, poder�aestar enquistado e \esqueido", mas est�a ali, pronto a impor a�~ao se for restimulado hoje.A mente reativa trabalha om um rel�ogio de pulso barato; a mente anal��tia trabalha om uma ba-teria de ronômetros de alta preis~ao om veri�a�~ao dupla, que fariam o orgulho de um paqu��metro.As �elulas aham que esse rel�ogio de pulso �e uma engenhoa bastante boa - e foi, h�a muito tempoatr�as, quando o antepassado do ser humano era arrastado pelas ondas e onseguia agarrar-se �a areia.Assim, um teste prim�ario da aberra�~ao �e a semelhan�a e a identidade, o teste prim�ario da raio-nalidade �e a diferenia�~ao e a min�uia ou amplitude om que esta pode ser feita.\Os homens s~ao todos iguais" diz ela. E s~ao mesmo! Para ela. Pobre oitada. Como o fulano quea violou quando ela era uma menina, omo o seu detestado pai que dizia o mesmo.10.16 Importânias relativas, \areditar" e \n~ao poder are-ditar"O auditor ser�a onfrontado om dois grandes inimigos em \tu tens de areditar nisto" e \n~ao possoareditar".A mente tem o seu pr�oprio equil��brio e apaidade, sendo t~ao ajudada pelos engramas omo umam�aquina de adi�~ao �e ajudada por um 7 pressionado3. Uma das fun�~oes mais importantes da mente�e a omputa�~ao das importânias relativas dos dados.Por exemplo, ao desobrir e onduzir a pesquisa de Dian�etia, havia milhares de milh~oes de dadossobre a mente, aumulados ao longo dos �ultimos milhares de anos. Agora, na posse de um espelhoretrovisor, de dois metros de largura, podemos olhar para tr�as e ver que, aqui e ali, houve pessoasque exprimiram opini~oes ou forneeram fatos n~ao-avaliados que atualmente s~ao dados nalguns dosaxiomas de Dian�etia ou partes das suas desobertas. Esses fatos existiam no passado, alguns existemagora em Dian�etia, mas om uma tremenda diferen�a: est~ao avaliados. A avalia�~ao dos dados emtermos da sua importânia era vital antes que a informa�~ao pudesse ter valor. O Dr. Senteniosopoder�a ter esrito, em 1200 d.C., que areditava n~ao existirem demônios reais na mente; ouviu-sea Dona So�a dizer, em 1782, que ela tinha a erteza de que a inuênia pr�e-natal tinha pervertidomuitas vidas. O Dr. Zamba poder�a ter esrito, em 1846, que se podia dizer a um paiente hipnotizadoque ele estava louo e que, da�� em diante, ele agiria omo louo. O Dr. Sentenioso tamb�em poder�ater dito que eram os anjos, e n~ao os demônios, que ausavam a doen�a mental, porque o paientetinha sido mal�e�o. A Dona So�a tamb�em poder�a ter dito que ataplasmas om �agua de malvasuravam \del��rios". O Dr. Zamba tamb�em poder�a ter delarado que os paientes hipnotizados s�opreisavam de mais algumas sugest~oes positivas para os tornar saud�aveis e fortes. Em resumo, porada dado que se aproximava da verdade, havia milhares de milh~oes que n~ao eram verdade. O quefaltava, em ada dado, era uma avalia�~ao ient���a da sua importânia para a solu�~ao. A sele�~ao dealgumas gotas espeiais de �agua, em um oeano de gotas n~ao espeiais, �e imposs��vel. O problemade desobrir os dados verdadeiros s�o poderia ser resolvido desartando todas as anteriores avalia�~oesda humanidade e da mente humana, todos os \fatos" e opini~oes de qualquer esp�eie e ome�andoda estaa zero, desenvolvendo a iênia inteira a partir de um denominador omum novo e mais3(Ou um 5, omo no aso reente em Harvard, onde um peda�o de solda manteve um 5 pressionado em umomputador eletrônio, para grande espanto dos avalheiros que dependiam deste para lhes dar respostas.)244



elevado. (E �e verdade que Dian�etia n~ao tomou nada de empr�estimo, mas foi primeiro desobertae organizada; s�o depois de se ter ompletado a organiza�~ao e de se ter desenvolvido uma t�enia, �eque ela foi omparada om a informa�~ao j�a existente.)A quest~ao aqui �e que a importânia mon�otona numa lasse de fatos s�o leva a uma grande onfus~aodesordenada. Aqui est�a uma avalia�~ao: as opini~oes n~ao valem nada, a autoridade �e in�util, os dadoss~ao seund�arios: o estabeleimento da importânia relativa �e a have. Tendo-se o mundo e as estrelasomo laborat�orio e uma mente para omputar a importânia relativa daquilo que ela perepiona,nenhum problema pode �ar por resolver. Tendo-se massas de dados om avalia�~ao mon�otona, temosuma oisa que poder�a ter bom aspeto, mas que n~ao �e �util.O olhar espantado dos guardas-marinhas re�em-hegados �a Marinha de Guerra, quando vêempela primeira vez, em metal, as oisas aera das quais leram t~ao laboriosamente �e mais do quetestemunha do sistema eduativo de�iente atualmente empregado. O sistema proura treinar umaoisa que �e perfeita, a mem�oria; este sistema pouo ou nada se alinha om o prop�osito ou a aplia�~aoe ignora a neessidade da avalia�~ao pessoal de todos os dados, tanto no que diz respeito �a neessidadedestes dados omo �a sua aplia�~ao. O olhar espantado vem do reonheimento esmagador de que,apesar de terem milhares de dados a respeito do que vêem, eles n~ao sabem se �e mais importante ler oronômetro quando usam o sextante ou usar apenas tinta azul quando esrevem no di�ario de bordo.Esses avalheiros foram prejudiados na sua edua�~ao, n~ao porque lhes tenham forneido milharesde dados aera de navios, mas porque n~ao lhes disseram qual �e a importânia relativa de ada dadoe eles n~ao experimentaram essa importânia. Eles onheem mais fatos do que os menos eduados,mas sabem menos a respeito da rela�~ao fatual.Mais pertinente para o auditor �e que h�a duas esp�eies de omandos engrâmios que d~ao umaavalia�~ao mon�otona aos dados. As pessoas que têm algum desses dois, omo prinipal onte�udo dobano de engramas, ser~ao similarmente aberradas, mesmo que ada uma delas manifeste a aberra�~aoom uma polaridade oposta.De vez em quando, algum auditor desafortunado enontra um \N~ao posso areditar nisto" nassuas m~aos. Este �e um aso extremamente penoso. Nesta ategoria temos os asos \Duvido disso",\N~ao posso ter a erteza" e \Eu n~ao sei".Este aso �e f�ail de detetar, pois logo ao iniiar a terapia ele ome�a por duvidar de Dian�etia,do auditor, de si pr�oprio, da mob��lia e da virgindade da m~ae. O duvidador rônio n~ao �e um asof�ail, porque ele n~ao pode areditar nos seus pr�oprios dados. O analisador tem um juiz inorporadoque reebe dados, pesa-os e avalia se est~ao ertos, se est~ao errados ou se s~ao um talvez. O duvidadorengrâmio tem uma \tela 7 pressionada", o que signi�a que ele tem de duvidar de tudo, o que �emuito diferente de formar um ju��zo. Ele �e initado a duvidar. Tem de duvidar. Se duvidar �e divino,ent~ao o deus �e ertamente Moloh. Ele duvida sem inspeionar, ele inspeiona as evidênias maisexatas e, mesmo assim, ontinua a duvidar.O auditor far�a o paiente retornar a um som�atio que lhe arrana metade da abe�a, que �eon�rmado pelas iatrizes, que �e on�rmado pela aberra�~ao e do qual ele duvida omo inidente.O modo de lidar om este aso onsiste em tomar as suas frases usuais e dar-lhas, em rêverie oufora de rêverie, om a T�enia de Repeti�~ao. Fa�a-o repeti-las v�arias vezes, mandando a sua bandasom�atia de volta para elas. Ao �m de pouo tempo dar-se-�a uma libera�~ao da frase. Dê-lhe todas asfrases de d�uvida que ele tiver usado desta maneira. Depois ontinue a trabalhar o aso. O objetivon~ao �e fazer dele um rente, mas olo�a-lo numa situa�~ao em que possa avaliar os seus pr�oprios dados.N~ao disuta om ele sobre Dian�etia: n~ao faz sentido disutir om engramas, visto que os pr�opriosengramas n~ao fazem qualquer sentido.Ap�os dez ou vinte horas de terapia, tal paiente ome�ar�a a enarar su�ientemente a realidadede modo que nuna mais duvida de que o sol brilha, nem duvida do auditor ou de ter tido algumtipo de passado. Esse aso s�o �e dif��il porque requer estas horas extra de trabalho. E por aaso, ele245



normalmente �e muito aberrado.O aso de \N~ao posso areditar nisto" tem di�uldade em avaliar porque lhe �e dif��il dar maisr�edito a um fato do que a qualquer outro fato. Isto produz uma inapaidade de omputar asimportânias relativas entre dados e, omo resultado, ele poder�a estar mais preoupado om a matizda gravata do patr~ao, do que om o asamento que ele pr�oprio est�a prestes a realizar. Similarmente,o aso de \Tu tens de areditar nisto" enontra di�uldade em difereniar entre as importânias dev�arios dados e poder�a defender om a mesma �rmeza a id�eia de que o papel �e feito de �arvores e aid�eia de que est�a prestes a ser despedido. Ambos os asos \preoupam-se", ou seja, s~ao inapazes deomputar bem.A omputa�~ao raional depende da omputa�~ao pessoal das importânias relativas de v�arios dados.A \omputa�~ao" reativa lida exlusivamente om a equa�~ao de que objetos ou aonteimentos muitodiferentes s~ao semelhantes ou iguais. A primeira �e sanidade, a segunda �e insanidade.O aso de \Tens de areditar nisto" apresentar�a um bano reativo onfuso, pois o bano adoptaas diferen�as mais inr��veis omo semelhan�as muito pr�oximas. O omando engrâmio \Tens deareditar nisto" pode ordenar que se aredite numa pessoa, numa lasse de pessoas ou em toda agente, independentemente do que est�a esrito ou �e dito. O auditor, ao retornar o paiente, enontrar�agrandes aberra�~oes mantidas no lugar por um lok que s�o ontêm onversa.Quando o pai �e a verdadeira fonte disto e �e um aliado do paiente, o auditor desobrir�a quequase tudo o que o pai disse era aeite literal e inquestionavelmente pelo �lho. O pai poder�a n~aoter tido onsiênia de que estabeleeu esta ondi�~ao de \Tens de areditar nisto" e poder�a mesmoser um homem jooso, dado a piadas. Veri�ar-se-�a que ada piada �e literalmente aeite, a menosque o pai a tivesse rotulado, uidadosamente, omo piada, o que signi�a que esta n~ao deve seraeite literalmente. H�a aqui um dossiê de um aso dispon��vel, em que o pai foi a fonte do \Tensde areditar nisto": um dia o pai levou a �lha de três anos de idade at�e �a beira-mar e, atrav�es donevoeiro, apontou para um farol. O farol tinha um aspeto misterioso na noite enevoada. \Aquele�e o s��tio do Sr. Billingsly" disse ele, querendo dizer que Billingsly, o faroleiro, vivia ali. A rian�aassentiu om a abe�a, areditando, se bem que estivesse um pouo assustada, pois para ela, o \Sr.Billingsly" possu��a uma vasta abeleira - as sombras - mirava a osta om um s�o olho a varrer omar e tinha trinta metros de altura. Al�em disso, o \Sr. Billingsly" soltava gemidos que pareiamser muito ferozes. O seu \s��tio" era a saliênia de uma roha. Como prelear, vinte anos maistarde, desobriu-se que a �lha �ava assustada om qualquer gemido frao. O auditor rastreoupaientemente a fonte e enontrou, para sua grande alegria e da �lha, o \Sr. Billingsly". Veri�ou-se que enormes quantidades de aberra�~ao, onep�~oes peuliares e no�~oes estranhas provinham deobserva�~oes asuais feitas pelo pai. Sendo perito na sua tarefa, o auditor n~ao se preoupou em tentarloalizar e apagar tudo o que o pai tinha dito, uma tarefa que teria levado muitos anos. Em vezdisso, ele loalizou o pr�e-natal \Tu tens de areditar em mim", assim omo os seus loks engrâmios e�e laro que todos os loks n~ao-engrâmios desapareeram, sendo automatiamente reavaliados omodados de experiênia, em vez de \7s pressionados". Naturalmente, h�a sempre muito mais oisaserradas em um aso do que um simples \Tu tens de areditar em mim", mas a mudan�a de ponto devista que a paiente experimentou imediatamente a seguir foi impressionante: ela agora estava livrepara avaliar os dados do pai, oisa que antes n~ao podia fazer.Pelo fato de ensinarem em termos de altitude4 e Autoridade, as pr�oprias institui�~oes eduaionaisformam uma aberra�~ao soial de \Tu tens de areditar nisto". �E imposs��vel reduzir toda a edua�~aouniversit�aria, mesmo que isso �as vezes pare�a desej�avel. Por�em, ao abordar os momentos em que4Por altitude queremos dizer uma diferen�a no n��vel de prest��gio - uma pessoa numa altitude maior transmiteonvi�~ao a algu�em que esteja numa altitude menor, meramente por ausa de altitude. O auditor poder�a ver-seinapaz de adquirir altitude su�iente om alguns paientes para os trabalhar om suavidade e, para outros, poder�ater tanta altitude que eles areditam em tudo o que ele diz. Quando tem altitude de menos, n~ao areditam nele;quando tem de mais, areditam demasiado nele. 246



o paiente foi for�ado a areditar ou a aeitar a esola, do jardim-de-infânia em diante, muitasmentes apinhadas de fatos podem voltar a ser �ageis, oisa que antes n~ao eram; porque os fatos ser~aoautomatiamente reavaliados pela mente quanto a importânias, em vez de serem aeites por umaavalia�~ao mon�otona, omo no aso da \edua�~ao formal".O \N~ao posso areditar nisto" �e um assunto t~ao aborreido e fatigante para o auditor que, depoisde terminados alguns asos, �e poss��vel vê-lo a fugir habilmente de um desses. O aso de \Eu n~aosei" e o de \N~ao posso ter a erteza" n~ao s~ao t~ao maus omo o de \N~ao posso areditar nisto". EmDian�etia, o aso que ganha o prêmio em mat�eria de di�uldade �e um paiente que �e um J�unior omo mesmo nome que o pai ou a m~ae, que n~ao tem apenas desligamento de dor, emo�~ao, visio e sônio,mas tamb�em dub-in dos mesmos numa base falsa, om uma f�abria de mentiras a trabalhar a todoo vapor, que �e n~ao ooperativo e que �e um \N~ao posso areditar nisto".A avalia�~ao mon�otona impede o \N~ao posso areditar nisto" de aeitar os fatos todos. Qualqueraso poder�a ter alguns \N~ao posso areditar nisto". Mas alguns asos est~ao t~ao aberrados pela fraseque desrêem n~ao s�o da realidade, mas tamb�em da sua pr�opria existênia.A mente tem um \duvidador inorporado" que, quando n~ao est�a entravado por engramas, seleionaimportânias rapidamente e, pelos seus pesos, resolve problemas e hega a onlus~oes. A menteraional aplia-se aos dados apresentados, ompara-os om a experiênia, avalia a sua veraidade e,depois, atribui-lhes uma importânia relativa na ordem das oisas. Isto �e feito por um Clear om umarapidez que �as vezes requer o fraionamento dos segundos. Para um normal, o tempo requerido �eextremamente vari�avel e as onlus~oes tendem a ver om uma opini~ao alheia ou s~ao omparadas oma Autoridade, em vez da experiênia pessoal. Esse �e o efeito fundamental da edua�~ao ontemporâneaque, por nenhuma falha em partiular e apesar de todos os esfor�os que tem feito para se libertar, �eno entanto, por falta de ferramentas, for�ada a seguir os m�etodos esol�astios. Estes, por ont�agioda aberra�~ao, persistem ontra todos os esfor�os de eduadores avan�ados. O normal, por um lado,�e ensinado a areditar porque sen~ao ser�a reprovado e, por outro lado, �e ensinado a n~ao areditaromo neessidade ient���a: a ren�a e a desren�a n~ao podem ser ensinadas, têm de ser omputadaspessoalmente. Se uma mente pudesse ser omparada a um general, servido pelo seu pr�oprio estado-maior, poder-se-ia ver que ela tinha um servi�o sereto que, omo entro de informa�~ao de ombate,reolhia fatos, pesava a sua importânia e formava uma estimativa da situa�~ao ou o valor de umaonlus~ao. Tal omo o agente dos servi�os seretos fraassaria se tivesse uma ordem assinada paradesrer de tudo, tamb�em a mente fraassa quando tem um omando reativo para desrer. Claro queuma organiza�~ao militar perderia om qualquer inimigo insigni�ante se tivesse, inversamente, umomando para areditar em tudo, e um homem fraassar�a se tiver uma ordem da mente reativa paraareditar em todas as informa�~oes do mundo que o rodeia.Os engramas de areditar e de n~ao areditar apresentam manifesta�~oes diferentes e, onquanton~ao se possa dizer que um seja mais ou menos aberrativo do que o outro, �e erto que o engrama den~ao areditar, de um modo geral, paree tornar o humano pouo soi�avel.�E laro que a desren�a oorre em v�arios graus. H�a, por exemplo, um engrama soial de desren�aque promove um tipo de literatura que �e t~ao insinera quanto pouo inteligente. A insineridade,a vergonha de mostrar emo�~ao e o medo de elogiar poder~ao provir de outras oisas al�em do meroengrama de desren�a, mas na maioria destes asos h�a om erteza um engrama de desren�a.Quando est�a a tentar abrir o aso de um \N~ao posso areditar nisto" muito forte, o auditorveri�ar�a que o paiente n~ao aredita na experiênia, n~ao aredita no auditor, n~ao aredita naesperan�a de obter resultados, e poder~ao ser apresentados os insultos e argumentos mais rid��ulos eirraionais. O paiente poder�a ontorer-se em um autêntio fosso de serpentes heio de som�atiose, ainda assim, n~ao areditar que est�a a reexperimentar alguma oisa.�E um fato tristemente rônio, que um aberrado tenha um erto onjunto de lihês vindos doseu bano reativo. Ele repetir�a esses lihês em todas as oasi~oes e irunstânias. Ver-se-�a que a247



m~ae, tendo um bano de engramas pr�oprio e o pai tendo o seu, faz pratiamente o mesmo tipo dea�rma�~ao, vez ap�os vez. Essas s~ao dramatiza�~oes. Um dos pais poder�a ter tido um \N~ao sei" prontopara preeder tudo o que ele ou ela dizia, o que produz uma \pilha" inteira de \N~ao sei" no banode engramas que mina bastante a ompreens~ao. Da mesma forma, os \Tens de areditar!" ou os\Tu n~ao podes areditar" poder~ao �ar \empilhados" no bano de engramas. Depois de um auditorter ouvido alguns engramas de um paiente, ele sabe que vir~ao muitos mais engramas semelhantesdaquela fonte. Depois de um auditor ter esutado o pessoal que est�a no bano de engramas dopaiente por um urto espa�o de tempo, o auditor saber�a muito bem o que vir�a a ter em muitosmais engramas. Por isso, qualquer frase �e susept��vel de ser muito repetida no bano de engramas,om som�atios vari�aveis e aompanhada de per�eptios. Se a m~ae sofre de tens~ao arterial alta e opai faz om que esta suba - para grande desonforto da rian�a e em um grau que frequentementeproduz uma futura enxaquea - ela �e apaz de proferir: \N~ao posso areditar que tu me trates destamaneira." Mas diga-se de passagem, ela deve ter sido dif��il de onvener (n~ao se onsegue ser muitoonvinente ontra o \raio��nio" engrâmio), pois ele tratava-a dessa maneira de três em três dias,e de três em três dias ela dizia: \N~ao posso areditar em ti", ou \N~ao posso areditar que tu mefa�as isto" ou \N~ao posso areditar em nada que tu me dizes" ou alguma oisa pareida.O \N~ao posso areditar" tende a ser bastante hostil, visto que \N~ao posso areditar" �e muitasvezes uma onversa hostil. \Tu tens de areditar em mim" tem uma maior probabilidade de ser umengrama do tipo s�uplia ou lamenta�~ao. \Aredita no que eu te digo, om os diabos!" �e, no entanto,t~ao hostil quanto um auditor poderia esperar.Um auditor que enontre um aso intensa e irraionalmente �eptio deve esperar uma pilha de\N~ao posso areditar" no bano de engramas. Se ele enontrar um paiente inapaz de manter umaopini~ao pr�opria, mas a mudar omo um ata-vento inueniado por qualquer pessoa ou a itar umaAutoridade (todas as autoridades podem ser failmente identi�adas om o pai no bano reativo),o auditor deve suspeitar de alguma forma de \Tens de areditar", bem omo de outras oisas. H�amuitas manifesta�~oes de qualquer dos asos. O aspeto rônio na terapia �e que o \N~ao possoareditar" suspeita tanto dos seus pr�oprios dados que ele altera-os ontinuamente e os engramas -que a�nal de ontas têm s�o um paote exato de onte�udo - n~ao se reduzir~ao adequadamente; o \Tensde areditar" toma omo seu ada engrama de que ouve falar e isso traz-lhe muito pouo proveito.N~ao suponha, no entanto, que qualquer aso tem um aspeto padr~ao. A l��ngua ontêm muitaspalavras e ombina�~oes de palavras, e n~ao �e invulgar enontrar aberrados que têm toda a l��nguab�asia e todas as suas express~oes idiom�atias �rmemente onetadas a um ou outro som�atio. Osasos normalmente ontêm as frases \N~ao posso areditar" e \Tenho de areditar" no mesmo bano.S�o quando essas frases ome�am a ter demasiado peso em ima, �e que a pessoa responde segundoum padr~ao �xo. Quando o padr~ao �xo �e de uma dessas duas esp�eies de frase, ent~ao o auditor est�aperante um paiente que, no m��nimo, deve ter tido uma vida muito infeliz. Mas qualquer dos doisasos se Clareia. Todos se Claream, at�e mesmo os asos J�unior.10.17 Comandos de dor f��sia e de emo�~ao dolorosaAl�em do visio e sônio, outra reorda�~ao vital para a terapia �e o som�atio, ou seja, a dor f��sia doinidente. Perorrer um inidente �siamente doloroso, sem um som�atio, �e in�util.Se a dor f��sia est�a presente, este somente poder�a apareer depois de fazer \boil-o�" de uma quan-tidade onsider�avel de \inonsiênia". Se o inidente ontêm dor, mas o som�atio n~ao est�a ligado,o paiente mexer�a os dedos dos p�es, ter�a uma respira�~ao profunda e nervosa ou poder�a ter espasmosnos m�usulos. Mexer os p�es �e um exelente indiador da presen�a de qualquer som�atio, ligado oun~ao. Respirar profundamente, espasmos nos m�usulos e v�arios estreme�~oes sem dor denotam duasoisas: h�a um negador no inidente e o onte�udo n~ao est�a a ser ontatado ou, se o prelear est�a a248



reontar, o som�atio poder�a estar desligado no inidente ou noutro lugar, quer anteriormente porum omando quer posteriormente pela emo�~ao dolorosa. O paiente que se mexe muito, ou que n~aose mexe nada, est�a a sofrer de um desligamento de dor ou de emo�~ao ou de engramas de emo�~aodolorosa tardios ou de ambos.Existe toda uma esp�eie de omandos que desligam a dor e a emo�~ao simultaneamente: isto �eporque a palavra \sentir" tem v�arios signi�ados. \N~ao posso sentir nada" �e a frase padr~ao, mas oomando varia muito e �e formulado de muitas maneiras. O auditor pode fazer o seu pr�oprio livro deomandos tirados de paientes que os revelam quando desrevem omo se sentem, ou antes, omon~ao sentem. \N~ao d�oi" �e uma lasse de frases que desliga espei�amente a dor; uma lasse queinlui oisas omo \N~ao tenho dor nenhuma", et. A emo�~ao �e desligada por uma lasse de frasesque ontêm a palavra \emo�~ao" ou que (interpretada literalmente) desliga espei�amente a emo�~ao.O auditor deve manter um registro de todos os negadores, desorientadores, seguradores, ressalta-dores e agrupadores que desobrir, ada um listado sob o seu pr�oprio t��tulo. Deste modo, ele juntamaterial que pode usar na T�enia de Repeti�~ao, quando notar que alguma oisa est�a errada nomodo omo o paiente se move na linha do tempo. Mas h�a outras quatro lasses de frases que eletamb�em deve estudar e das quais deve fazer uma lista: desligamentos, exageradores, desarrilhadorese f�abrias de mentiras. Ele tamb�em pode aresentar mais lasses.Ele desobrir�a um grande n�umero de omandos em engramas que podem produzir estes v�ariosaspetos. E ele deve interessar-se partiularmente pelos desligamentos de dor e de emo�~ao, assimomo pelos exageradores, isto �e, aqueles omandos engrâmios que d~ao o aspeto de demasiada dorou de demasiada emo�~ao. N~ao h�a raz~ao para apresentar aqui um grande n�umero desses omandos.S~ao muito variados, sendo a l��ngua aquilo que �e.H�a muitas ombina�~oes poss��veis. Pode-se veri�ar que um paiente hora pelas oisas mais banaisdo per��odo p�os-fala e, no entanto, tem pouos ou nenhuns som�atios. Isto pode ser ausado por v�ariasoisas. Ele teve uma m~ae ou um pai que horou durante os nove meses antes de ele naser, ou eletem um exagerador em a�~ao que omanda que ele seja emotivo a respeito de tudo: \Emo�~ao a mais."Em ombina�~ao om isto, ele pode ter uma oisa que diz que ele n~ao pode sentir dor, que n~ao podeser magoado ou at�e mesmo que n~ao pode sentir.Um paiente que tem dores e est�a a sofrer e que no entanto n~ao pode horar, teria um onjunto deomandos invertidos. Ele tem um omando de \n~ao emo�~ao" no prin��pio da linha do tempo ou umalonga adeia destes e, al�em disso, tem omandos que ditam dor em exesso: \N~ao onsigo aguentar ador", \A dor �e forte de mais", \Sinto que estou sempre a sofrer", et. Por outro lado, \Eu sinto-memal" �e um desligamento, porque diz que alguma oisa est�a mal no meanismo om o qual ele sentee sugere a inapaidade de sentir.Tanto a dor omo a emo�~ao podem ser exageradas por um omando. Mas uma oisa peuliar �e queo orpo n~ao fabria a dor para ser sentida. Toda a dor sentida �e genu��na, mesmo quando exagerada.A dor imagin�aria n~ao existe. A pessoa s�o \imagina" dor que j�a sentiu realmente. Ela n~ao podeimaginar dor que n~ao sentiu. Ela poder�a \imaginar" dor em um tempo posterior ao inidente real,mas se sente dor, por mais psi�otia que ela seja, desobriremos que aquela dor existe algures na sualinha do tempo. Foram efetuados testes ient���os muito uidadosos, em Dian�etia, para estabeleereste fato e este �e um fato valioso. Pode omprovar isto por si pr�oprio, pedindo a paientes quesintam v�arias dores, \imaginando-as" em tempo presente. Eles sentir~ao dores enquanto lhes pedirque sintam dores que j�a tiveram. Em determinado ponto, ver�a que o paiente, na realidade, �e inapazde sentir a dor que est�a a tentar \imaginar". Quer esteja onsiente disso ou n~ao, ele j�a teve dor emqualquer lugar que a \imagine" e estar�a simplesmente a fazer um retorno da banda som�atia, numaesala menor.Este aspeto da dor �e muito interessante, porque muitos paientes, nalguma altura das suas vidas,�ngiram que tinham uma dor perante a fam��lia ou o mundo. Quando a�rmou ter esta dor de \faz-de-249



onta", o paiente pensou que estava a mentir. Na terapia, o auditor pode usar estas \imaginag~oes",pois elas levam diretamente a engramas de ompaix~ao e a um ferimento real. Al�em disso, estas dores\imagin�arias" s~ao geralmente exibidas �a pessoa ou �a pseudopessoa que era o aliado de ompaix~aopresente no momento engrâmio. Assim, se um menino sempre �ngiu, para a sua av�o, que ele tinhauma ana magoada, embora pensasse estar a �ngir, vir�a a desobrir-se que nalguma altura anteriorda sua vida ele magoou aquela mesma ana e reebeu ompaix~ao durante o momento engrâmio,agora esondido do analisador. Os paientes, frequentemente, sentem-se bastante ulpados por ausadesses �ngimentos. �As vezes, soldados da �ultima guerra voltaram para asa �ngindo terem sidoferidos e, quando em terapia, têm medo que o auditor desubra ou os denunie aos seus parentes.O soldado poder�a n~ao ter sido ferido na guerra, mas haver�a um engrama ontendo ompaix~ao peloferimento de que ele se queixa. Ele est�a a pedir ompaix~ao om uma hist�oria olorida e areditaque est�a a mentir. Sem o informar desta desoberta de Dian�etia, o auditor pode frequentementetrazer ao de ima um engrama de ompaix~ao que, de outro modo, poderia preisar de ser arduamenteprourado.\Menino hor~ao" �e uma frase que levar�a o prelear a negar em um engrama, inibindo assim asl�agrimas. �E muito omum ver o prelear a onfundir-se om irm~as e irm~aos mais velhos que est~ao nasua vida pr�e-natal: a tro�a deles, as ordens da m~ae e por a�� fora, tudo isso �e registrado. Se o preleartem onheimento de algumas rian�as mais velhas, o auditor deve prour�a-las nos engramas da vidapr�e-natal, pois as rian�as s~ao bastante ativas e muitas vezes pulam no olo da m~ae ou olidem omela. Quaisquer frases infantis de tro�a n~ao est~ao, portanto, sempre depois do nasimento.Foi a�rmado no deurso da pesquisa de Dian�etia que se pud�essemos liberar toda a emo�~ao dolorosade uma vida, ent~ao ter��amos onseguido 90 por ento do lareamento. No entanto, a emo�~ao dolorosa�e apenas uma manifesta�~ao super�ial dos engramas de dor f��sia e n~ao seria dolorosa se a dor f��sian~ao oexistisse ou existisse previamente.Quando um aso tem desligamentos de emo�~ao e de dor, o paiente normalmente tem m�usulostensos e �e nervoso, om tendênia para ter estreme�~oes ou meramente tens~ao. Quando a dor ea emo�~ao s~ao exageradas pelos omandos, o auditor tem, nas suas m~aos, um aso muito dado adramatiza�~oes.10.18 O aliado versus o antagonista�E neess�ario que o auditor onhe�a a avalia�~ao de importânias da mente reativa. Idiota ou n~ao, amente reativa distingue, violentamente, o amigo do inimigo, o que de erto modo �e a �unia diferen-ia�~ao que ela faz.H�a um exelente teste para detetar um aliado. E reorde-se que o aliado �e uma parte dos engra-mas de ompaix~ao, as oisas que têm a maior probabilidade de produzir doen�as psiossom�atias,imaturidades e onfus~ao em grande esala. Enquanto esta puder rebelar-se e negar, a mente reativatoma onta dos inimigos na medida das suas possibilidades. �E laro que ela pode ser empurradapelas irunstânias, para dentro da valênia do inimigo e, assim, ausar grandes onfus~oes e ab-reagir em geral, se esta era uma valênia venedora. Mas normalmente ela n~ao usar�a os dados doinimigo ontidos em um engrama ontra-sobrevivênia, exeto para o negar. Quando o tom geralse aproxima da Zona 1, a mente reativa ome�a, evidentemente, a apanhar omandos antagôniose a obedeer-lhes. Assim, se o pai �e o mau da �ta, um antagonista, os omandos do pai n~ao s~aoos omandos obedeidos reativamente, mas sim os omandos que o aberrado usualmente negar�a ouevitar�a.No entanto, isto n~ao aontee no aso do aliado. O aliado, a pessoa de quem veio a ompaix~aoquando o paiente estava doente ou ferido, �e ouvido e obedeido, uma vez que o seu \prop�osito" est�aaparentemente alinhado om o prop�osito de sobrevivênia do indiv��duo. Se determinada pessoa tem250



uma oisa que est�a erta, ent~ao, de aordo om a nossa pequena amiga idiota, a mente reativa, tudoo que diz respeito a essa pessoa est�a erto, tudo o que ela diz e faz est�a erto e, partiularmente,tudo o que essa pessoa disse no engrama est�a erto.A doen�a rônia psiossom�atia normalmente vem de um engrama de ompaix~ao. Isto �e muitoimportante, pois o engrama de ompaix~ao ser�a o �ultimo ou o mais dif��il de alan�ar, por estaralinhado om o prop�osito da sobrevivênia.Um \Tens de areditar" de um aliado signi�a que a pessoa tem de areditar. Um \Tens deareditar" de um antagonista, usualmente, produz uma irunstânia em que a pessoa n~ao deveareditar.Aqui, no aliado e no antagonista, temos a velha hist�oria do her�oi e do vil~ao, da hero��na e da vil~a,de Mazda e de Ahriman, do owboy de hap�eu brano e do owboy de hap�eu preto. Veri�a-se quea trindade hindu se enontra, omo fonte, no pai, m~ae e nasituro. Mas a guerra do \bem e do mal"enontra-se, omo dados reativos no bano de engramas, sob a forma do aliado e do antagonista.A melhor l�ogia de que a mente reativa �e apaz �e a l�ogia bivalente, brano e preto, e a l�ogiabivalente somente enontra a sua resposta no bano reativo. E a mente reativa resolve todos osproblemas em termos de absolutos, produzindo monstruosidades l�ogias, pois existe o absoluto dobem, o absoluto do mal e o absoluto do pensamento-identidade. Qualquer omputa�~ao raionaldemonstra que um absoluto �e imposs��vel de uma perspetiva de verdade ou de pratiabilidade: masa mente reativa nuna se p~oe om questi�unulas, ela simplesmente reage. Ela onhee um ampe~aoquando o vê (pensa ela) e onhee um vil~ao (sup~oe ela). O aliado, o ampe~ao, �e qualquer pessoa quetenha alguma arater��stia do aliado; e o antagonista, o vil~ao, �e qualquer pessoa que tenha algumasarater��stias do antagonista. Al�em disso, qualquer oisa assoiada om o aliado �e um ampe~ao etudo o que est�a assoiado om o antagonista �e uma vilania. Se o aliado �e uma tia, ent~ao as tias s~aoboas. Se o antagonista �e um pintor de artazes, ent~ao os pintores de artazes s~ao todos maus. Emais, os naper~oes de roh�e que a tia fazia signi�am que os naper~oes de roh�e s~ao bons, que todo otrabalho de renda �e bom, que qualquer oisa que tenha renda �e boa, que qualquer oisa pareida omrenda �e boa e assim por diante, no ad absurdum que s�o a mente reativa onsegue ter sem qualqueresr�upulo. E os artazes feitos pelo pintor s~ao maus, o lugar onde se apoiam �e mau, a tinta �e m�a,o heiro da tinta �e mau, os pin�eis s~ao maus, portanto as esovas de abelo s~ao m�as, portanto aômoda onde �am as esovas de abelo �e m�a e assim por diante.H�a aqui um axioma que �e bom n~ao desurar ao trabalhar em um paiente:Qualquer doen�a psiossom�atia rônia tem a sua fonte em um engrama de om-paix~ao.E outro:Uma mente reativa n~ao permitir�a que um indiv��duo �que aberrado ou rônia epsiossomatiamente doente, a n~ao ser que a doen�a tenha valor de sobrevivênia.Isto n~ao signi�a que o indiv��duo tenha, analitiamente, um livre-arb��trio. Mas signi�a de fatoque a mente reativa, trabalhando sileniosamente e muito bem esondida at�e agora, esolhe, poromputa�~ao de identidades, ondi�~oes f��sias e mentais que se ajustem a qualquer irunstâniamesmo que remotamente semelhante a qualquer oneito ontido no bano de engramas.Existe uma oisa a que se hama n��vel de neessidade. Este sobe e faz key-out de engramas e podefazer key-out do ontrole da pr�opria mente reativa. O n��vel de neessidade frequentemente sobe. Oindiv��duo pode for��a-lo a subir, analitiamente, quer exista ou n~ao uma ausa real. Uma pessoa po-der�a n~ao ter um engrama aera de ir para a adeira el�etria por ter ometido assass��nio e, no entanto,251



ter um engrama aera de assassinar pessoas. O n��vel de neessidade sobe e esmaga, analitiamente,todo o impulso para matar, pois o analisador sabe tudo a respeito de adeiras el�etrias. Quandoo n��vel de neessidade n~ao pode subir, ent~ao est�a-se a lidar om um indiv��duo de baixa dinâmia.Um artista, terrivelmente aberrado quanto ao seu trabalho gra�as aos esfor�os am�aveis de r��tiosobsequiosamente �austios, pode no entanto erguer o n��vel de neessidade pelos seus pr�oprios meiospara produzir mais uma obra de arte, mandar para o diabo a tia que disse que ele tinha posto queixosa mais no seu retrato e rasgou a sua obra em peda�os, ou mandar para o diabo os r��tios que lhedisseram que ele era jovem de mais e o seu trabalho demasiado r�apido. O n��vel de neessidade podesubir muito aima da mente reativa, por meio de \pura garra", omo diz o sargento dos fuzileirosnavais. Se tiver demasiados restimuladores presentes, se tiver sido demasiado maltratado pela vida,um indiv��duo, apanhado na espiral desendente de engramas reativados, poder�a hegar �nalmentea um ponto em que j�a n~ao se pode manter saud�avel. Se esta �e a sua primeira dea��da s�eria e se adea��da �e profunda, apareer�a uma doen�a psiossom�atia que se tornar�a mais ou menos rônia e,isto �e importante, ela vir�a diretamente de um engrama de ompaix~ao.Todas as doen�as psiossom�atias inluem, mesmo que seja menos �obvio, omandos aberrativos, oque signi�a que uma pessoa que sofra de doen�as psiossom�atias, quer ela goste da id�eia quer n~ao,tamb�em est�a a sofrer da aberra�~ao que faz parte do mesmo engrama.Se o auditor quer enontrar os seguradores reais, as raz~oes reais pelas quais o seu aso pareeresistir �a reupera�~ao, os fatores aberrativos e as doen�as reais, ele prourar�a o aliado ou aliados,pois qualquer aso poder�a ter muitos. Ele ter�a de esgotar-lhes a emo�~ao dolorosa de perda ou rep�udioe voltar imediatamente atr�as, para enontrar os engramas subjaentes.Al�em disso, lembre-se de que a mente reativa n~ao �e su�ientemente esperta para ompreenderque dois lados da mesma pessoa s~ao a mesma pessoa. Assim, podemos ter Mam~a-o-anjo-brano eMam~a-a-megera-rabugenta. Como o anjo brano, ela �e seguida egamente; omo a megera, ela �enegada. O pai poder�a ser Pap�a-o-bene�ente e o Pap�a-mata-bebês. E o mesmo aontee om todosos aliados. Mas somente aquele aliado puro, absoluto, imut�avel que, resoluto e �rme, fez parar a m~aofria e r��gida da morte e que oloou ternamente na m~ao moribunda da rian�a desgostosa a tohaviva e brilhante da vida (ou pelo menos disse: \Pobre bebê, est�as a sentir-te t~ao mal; por favor, n~aohores") �e o modelo, o exemplo, o ��dolo de p�es dourados om aesso livre aos deuses. (Este era o Avô:ele bebia de mais e fazia batota no jogo de artas, mas a mente reativa n~ao o vê desse modo, porqueo Avô aompanhou o bebê atrav�es da sua pneumonia e fez tudo para ele se urar: estas seriam boasa�~oes, se ele n~ao tivesse sido t~ao melodram�atio a esse respeito e se n~ao tivesse falado tanto enquantoo pobre garoto estava \inonsiente".)Questione habilmente o paiente a respeito do pai e da m~ae: se ele n~ao se mostrar muito perturbadoom as suas mortes (no aso de terem morrido), se simplesmente mostrar-se indiferente em rela�~aoa eles ou se ele mostrar os dentes, eles s~ao antagonistas; os aliados est~ao noutro lugar. Se a m~aee o pai forem onsiderados om indiferen�a, om ira ou om propiia�~ao, de erteza que o paientepassou um mau boado entre a onep�~ao e o nasimento e mais tarde; e se este for o aso, deerteza que haver�a uma grande quantidade de aliados, pois a rian�a tê-los-�a prourado sempre quese arranhou ou feriu. Mas normalmente n~ao enontrar�a os aliados om meras perguntas. A mentereativa onsidera-os ouro puro, mesmo que os engramas em que eles apareem tenham som�atiossu�ientes para arruinar uma pessoa para toda a vida. Ela esonde aliados. O auditor preisa de osprourar atrav�es da desarga de emo�~ao dolorosa. A morte, a partida de um aliado ou o rep�udio porum aliado �e um engrama de emo�~ao dolorosa erto. De um modo ou de outro, trabalhando-o a partirde emo�~ao dolorosa posterior ou de engramas �siamente dolorosos anteriores, o aliado aabar�a porse revelar e poder�a ser arquivado, omo mem�oria, nos banos padr~ao e apagado, omo doen�a, nobano de engramas.A solu�~ao de doen�as psiossom�atias rônias est�a, em grande parte, no ampo dos engramasde ompaix~ao. Estes, no entanto, n~ao se apagar~ao edo, pois s~ao o baluarte interno atr�as do qual252



a mente reativa se enolhe e observa o ataque �as defesas externas pelos antagonistas. A emo�~aodolorosa da perda de aliados masara, �as vezes, n~ao apenas os aliados, mas tamb�em os antagonistas.O engrama de ompaix~ao n~ao �e, nem de longe nem de perto, a �unia fonte de doen�a psiossom�atia,mas �e a fonte da doen�a psiossom�atia rônia.A prop�osito, nada nesta disserta�~ao a respeito de aliados deve ser interpretado omo signi�andoque n~ao se deve demonstrar amor a uma rian�a. No passado, houve observadores que tiraramonlus~oes preipitadas e question�aveis, ao pensarem que a afei�~ao demonstrada aberra uma rian�a.A falta de afei�~ao poder�a mat�a-la, mas o inverso n~ao �e verdade. O �unio modo de um aliado poderaberrar uma rian�a �e falar om e mostrar ompaix~ao por uma rian�a que est�a muito doente ouinonsiente por ausa de um ferimento. Se �zer isto, ele adultera a personalidade da rian�a oma sua, ria uma possibilidade futura de doen�a psiossom�atia e aberra�~ao, e poder�a inapaitar arian�a para toda a vida (exeto, laro, se Dian�etia for apliada). Dê o m�aximo do seu amor a umarian�a e fa�a o m�aximo por ela quando ela est�a saud�avel. Fa�a om ela o que lhe agradar quando elaest�a saud�avel e diga o que tiver vontade de dizer. Quando ela estiver doente ou magoada, a melhoroisa a fazer �e omo diz o mestre de um navio: \Trata dela e mant�em bio alado!"10.19 Lembran�asA lenda do amuleto m�agio, o talism~a da sorte, a ren�a no feiti�o, o longo at�alogo de fetihes e osobjetos e maneirismos que se guardam omo lembran�as s~ao os \queridos" da mente reativa.N~ao h�a mal nenhum em que um homem tenha alguns lamas na sala ou use suspens�orios roxose verdes ou esfregue boas-de-inêndio para dar sorte, nem h�a mal nenhum em se suspirar sobre ohinelo roubado a uma senhora ou fumar harutos reles. Quaisquer Direitos do Ser Humano deveriamprover tais exentriidades. Mas o auditor pode usar estes dados para detetar informa�~ao vital.Em Dian�etia, a de�ni�~ao do termo lembran�a abrange os objetos e h�abitos que s~ao preservadospor um indiv��duo ou soiedade, por n~ao saberem que estes s~ao extens~oes de um aliado.Atrav�es do pensamento-identidade h�a restimuladores assoiativos para ada restimulador no am-biente: aquelas oisas que est~ao ligadas ao restimulador. Estando em brano sobre o assunto, a menteanal��tia, informada pela rea�~ao f��sia de que um restimulador de alguma oisa est�a por perto, depoisapta o restimulador assoiativo, mas n~ao seleiona o restimulador real. (Na parte dois deste livro,o sinal para o jovem tirar o asao era um toque na gravata: ele n~ao itou a gravata na sua queixa;o mais pr�oximo que ele hegou desse restimulador foi a pessoa e as roupas do operador hipn�otio.Estes eram restimuladores assoiativos.)Um restimulador para um engrama ontra-sobrevivênia poderia ser uma luz el�etria; o aberradoolha para o quebra-luz, o interruptor, a sala ou a pessoa que est�a debaixo da luz, omo uma fonte deirrita�~ao, e al�em de desonheer a presen�a de um restimulador, ele tamb�em sup~oe que os pr�opriosobjetos assoiados ontêm algum mal.O restimulador assoiativo para um engrama ontra-sobrevivênia n~ao preisa de ter outro nomeal�em deste, restimuladores assoiativos. A dor �e a oisa, as oisas que estejam de algum modoassoiadas om a oisa s~ao essa oisa, s~ao outras oisas, et., �e a equa�~ao reativa que enhe de medoo mundo do aberrado e que o enhe de ansiedade. Deixe uma rian�a em um lugar ou numa salaonde foi infeliz e ela poder�a �ar doente, pois est�a onfrontada om algum restimulador e, na melhordas hip�oteses, ela pode expliar o seu medo, tal omo o adulto, em termos de oisas que n~ao est~aoraionalmente ligadas ao restimulador. Este �e o meanismo de restimula�~ao engrâmia.Na maioria das vezes, isso �e terrivelmente desonfort�avel para qualquer aberrado que, por mais quetente, n~ao �e apaz de dizer porque n~ao gosta de alguma pessoa, objeto ou loal e que n~ao onsegueligar qualquer dos três ao item que �e realmente o restimulador e que n~ao sabe que tem um engrama253



sobre isso. Este m�etodo de detetar engramas n~ao leva a lado nenhum, rapidamente, porque n~aose pode seleionar objetos, pessoas ou loais e saber que estes s~ao restimuladores. Estes poder~aoser apenas os restimuladores assoiativos do item restimulador real no ambiente. (A prop�osito, aspalavras ontidas em engramas e qualquer outro restimulador exato podem agir omo um \bot~aode press~ao" sobre o aberrado, levando-o �a a�~ao ou �a apatia se forem usados sobre ele. No aso deserem palavras, isto tem de ser a palavra exata; por exemplo, pintado n~ao servir�a, quando o queest�a no engrama �e pintor. Contudo, aquilo que �e pintado poder�a ser um restimulador assoiativo eo aberrado poder�a delarar que n~ao gosta disso; o fato de que n~ao gosta disso n~ao signi�a que isso\pressionar�a os seus bot~oes" e o far�a tossir, suspirar, �ar zangado, doente ou fazer a oisa que oengrama que ontêm a palavra lhe diga que ele deve fazer.)A lembran�a �e um tipo muito espeial de restimulador. Embora o auditor possa n~ao enontrarmuita utilidade para o restimulador assoiativo, onforme se aplia a engramas ontra-sobrevivênia,ele pode empregar a lembran�a omo um meio de loalizar aliados.A lembran�a �e qualquer objeto, pr�atia ou maneirismo, que um ou mais aliados usaram. Porpensamento-identidade, o aliado �e sobrevivênia; qualquer oisa que o aliado usava ou fazia �e, por-tanto, sobrevivênia. A valênia do aliado �e a valênia que o aberrado usa om mais frequênia.Enquanto o Clear pode mudar-se, onforme a sua vontade e onveniênia, para valênias imaginadasou observadas por ele, podendo tamb�em sair delas e estabilizar na sua pr�opria valênia onforme asua vontade, o aberrado anda a deslizar para dentro de valênias sem o seu onheimento ou onsen-timento e estar�a, muito provavelmente, em qualquer valênia exeto na sua. A pessoa que paree seruma pessoa diferente ada vez que algu�em a enontra ou uma pessoa diferente para ada indiv��duoque ela enontra, om valênias espeiais manifestando-se aqui e outras manifestando-se ali, anda amudar para v�arias valênias venedoras. Se houver interferênia nas suas mudan�as, ela entra emvalênias seund�arias. Se for for�ada a entrar na sua pr�opria valênia, �ar�a doente. Compreende-se,obviamente, que todas as valênias manifestam alguma oisa da pr�opria pessoa.Mudar para valênias de aliados �e a pr�atia fundamental do aberrado. Ele sentir-se-�a mais �avontade quando a sua pr�opria valênia est�a adulterada, at�e erto grau, om uma valênia aliada.Quando o aliado ou pseudo-aliado n~ao est�a dispon��vel, o aberrado relembra a valênia do aliado pormeio de lembran�as. Estas lembran�as s~ao as oisas que o aliado possu��a, pratiava ou fazia.Muitas vezes, um aberrado assoiar-se-�a inextriavelmente a um pseudo-aliado, omo no asa-mento, e depois far�a a espantosa desoberta de n~ao estar empareirado om a onduta de aliado�otima. (A m~ae era um aliado, a m~ae fazia p~ao. A esposa �e a pseudom~ae, apesar de nem ele nem elao saberem; a esposa n~ao faz p~ao. A m~ae desaprovava o batom; a esposa usa batom. A m~ae deixava-ofazer o que queria; a esposa tem uma atitude mandona. A esposa �e a pseudom~ae apenas porquetem tons de voz semelhantes.) Ent~ao, o aberrado tenta, reativamente e sem onsiênia disso, levara esposa ou ompanheira a entrar na valênia do aliado ao presumir que o momento do engramade ompaix~ao �e o tempo presente - uma mudan�a meânia ausada somente pela restimula�~ao doengrama de ompaix~ao por ausa dos tons de voz ou alguma oisa pareida - e trata de manifestaro fantasma da doen�a, ferimento ou opera�~ao do engrama, omo uma doen�a psiossom�atia. Aomputa�~ao da mente reativa �e simples - tal omo o Sim~ao Simpl�orio - a pessoa obriga o aliado aexistir atrav�es da manifesta�~ao do som�atio pelo qual o aliado mostrava ompaix~ao. Isto tamb�empode ser um esfor�o para oloar um ompanheiro, em quem a mente reativa pensa ter desobertoum amigo-inimigo ambivalente, na valênia de ompaix~ao. A esposa �e ruel. A m~ae foi ruel at�eao ferimento, depois tornou-se am�avel. Se manifestar o ferimento omo uma doen�a psiossom�atiarônia, a esposa ser�a am�avel. Mas na realidade, a esposa n~ao se torna mais am�avel, portanto, aomputa�~ao torna-se mais forte, a doen�a torna-se mais forte e l�a vamos n�os na espiral desendentevertiginosa. A doen�a psiossom�atia tamb�em �e uma nega�~ao de perigosidade, uma delara�~ao devulnerabilidade - uma pequena amostra de morte simulada, a paralisia do medo: \N~ao representouma amea�a para ti. Estou doente!" 254



O aberrado, ao tentar obter ompaix~ao e negar que ele �e perigoso, entra na valênia que ele tevena altura em que oorreu o engrama de ompaix~ao. Claro que a sua pr�opria valênia �e ompliadapela etiqueta de idade e pelo som�atio do engrama, no qual ele era imaturo e n~ao estava bem.A doen�a psiossom�atia tamb�em �e uma lembran�a, ou seja, esta �e evoativa de um tempo emque ele reebeu amor e arinho, e em que isto lhe foi dito. �E laro que ele preisa tanto disso quantopreisa de ser atingido por uma bomba atômia, mas esta �e a \sobrevivênia" exelente e s�olida damente reativa, e a mente reativa vai fazer om que ele sobreviva, mesmo que isso seja a sua morte.Tudo isto �e meânio e, na realidade, �e meramente a restimula�~ao de um engrama, mas pode sermais bem ompreendido omo uma ordem inferior de omputa�~ao.Na ausênia de um aliado, e mesmo na presen�a do aliado, ele usa m��mia reativa. A m��mia ons-iente �e um meio de aprendizagem maravilhoso. A m��mia reativa adultera muito a personalidade.Reativamente, ele no passado teve um aliado e imita o aliado. Consientemente, ele at�e poder�a nemse lembrar do aliado ou dos seus h�abitos.Lembre-se que o aliado �e algu�em que entrou no mundo interior da mente, quando o analisadorestava desligado por doen�a, ferimento ou opera�~ao, e ofereeu ompaix~ao ou prote�~ao. O aliado �eparte do engrama de ompaix~ao. Se uma rian�a teve av�os de quem gostava e teve a sorte de n~ao�ar doente perto deles ou de os ouvir falar em termos ompassivos quando estava doente ou ferida,os av�os ontinuariam a ser muito amados. Em Dian�etia, um aliado �e somente algu�em que ofereeuompaix~ao ou prote�~ao em um engrama. N~ao preisamos de ter engramas para sermos amados ouamar; muito pelo ontr�ario, somos mais bem amados e amamos mais sem engramas.A lembran�a, sob o ponto de vista de Dian�etia, s�o se aplia ao aliado e �e um objeto, uma pr�atiaou um maneirismo semelhante a um objeto, uma pr�atia ou um maneirismo do aliado.O aliado fumava harutos reles, por isso, o aberrado poder�a fumar harutos reles, independente-mente do que estes fazem �a sua garganta ou �a sua esposa. O aliado usava hapêu-de-oo; a senhoraaberrada adora trajes de montar, sem jamais ter montado um avalo. O aliado fazia triô; o aberradoespeializa-se em usar roupas de malha, ou quando �e uma senhora pelo menos �nge triotar e �as vezespergunta-se porque �e que ome�ou a fazê-lo, pois �e p�essima nisso. O aliado proferia blasfêmias; oaberrado usa a mesma blasfêmia. O aliado limpava o nariz na manga e metia os dedos no nariz; oaberrado limpa o nariz em um smoking e mexe nas narinas.A lembran�a poder�a ser uma oisa que relembra um aliado puro ou poder�a ser uma oisa que re-lembra o lado amig�avel de um amigo-inimigo ambivalente. E poder�a ser uma valênia venedora, quetamb�em era ambivalente em rela�~ao ao aberrado. A lembran�a nuna �e um restimulador assoiativo,no sentido de que faz lembrar algum antagonista, pois os restimuladores assoiativos s~ao detestados.A lembran�a mais rônia, o h�abito mais onstante, a pr�atia ou maneirismo do prelear �e umaseta que aponta diretamente ao aliado puro. E o aliado puro �e aquele que a mente reativa defender�aat�e ao n��vel mais alto de uma torre de menagem sitiada. E esse �e o alvo do auditor. Ele poder�ater de aliviar a maior parte do bano de engramas, antes de poder apagar o engrama que seja maisprov�avel de aberrar o indiv��duo, de impor-lhe pr�atias estranhas e de o tornar roniamente doente.Observe o seu prelear e veja quais s~ao as oisas que ele faz e diz que s~ao estranhas �a sua perso-nalidade, oisas que ele faz mas de que paree n~ao gostar muito. Veja o que ele usa e quais os seusmaneirismos. No meio desta ole�~ao voê poder�a, om perguntas disretas, evoar um aliado que eletinha esqueido e, assim, alan�ar rapidamente o engrama de ompaix~ao que ontêm o aliado; ouprourar obter uma desarga emoional, o engrama de emo�~ao dolorosa da perda daquele aliado, asua doen�a ou inidentes relativos a ele.Outra lembran�a, bastante espeial, �e a que vem de um omando omo: \Vou morrer se tu n~ao. . . " Por exemplo, pais que suspeitam da paternidade, enquanto espanam ou perturbam as m~aes,�as vezes a�rmam que matar~ao a rian�a, se esta n~ao for exatamente omo o pai. Este �e um tipo255



de lembran�a muito infeliz, para n~ao dizer que ostuma ser um engrama bastante mau; este podehegar ao �umulo de modi�ar a estrutura, fazer narizes ompridos ou provoar a falta de abelo;poder�a ompelir um aberrado para uma pro�ss~ao que ele n~ao admira e tudo isso �e devido ao omandoengrâmio de que ele tem de ser omo o pai. Por esse tipo de omando ser usualmente dado antes donasimento, este �e muitas vezes dirigido, por ignorânia, a uma menina, pois os pais normalmenten~ao est~ao dotados de larividênia; em tal aso, este omando produzir�a uma modi�a�~ao estruturalnot�avel numa mulher e formar�a alguns maneirismos invulgares, \ambi�~oes" (omo o ~ao que levapanada se n~ao for busar o pato) e alguns h�abitos que s~ao, no m��nimo, espantosos. O pai, depoisdo nasimento, para onretizar a reativa�~ao de tal engrama, tem de ser bastante ambivalente, paraque oorra a omputa�~ao amigo-inimigo. N~ao ser omo o pai �e morrer: para for�ar o pai a ser quemele era no seu engrama de ompaix~ao, a mente reativa tem de manifestar a lembran�a da doen�a.Lembran�a e pareen�a s~ao a resposta para tal omputa�~ao. E lembre-se que todas as omputa�~oesdesse tipo n~ao s~ao simples, mas tornam-se ainda mais omplexas om a adi�~ao de d�uzias de outrasomputa�~oes engrâmias.O amigo-inimigo �e bastante f�ail de enontrar omo inimigo; n~ao �e muito dif��il de enontrar omoamigo. A t�enia standard, om a sua T�enia de Repeti�~ao, o retorno, et., aabaria por loalizar,s�o por si, qualquer engrama e apagaria o bano de modo que este rearquivasse orretamente. O usoda lembran�a failita a audi�~ao.No aso do aliado puro, o ampe~ao da verdade, a t�enia standard tamb�em aaba por l�a hegar.Mas omo o uso da lembran�a �as vezes suaviza o aminho nesse aso! Pois a lembran�a poder�aser t~ao alarmantemente estranha omo um elefante na gaiola de um passarinho. �E preiso ter umverdadeiro aliado, para manter alguns desses h�abitos esquisitos.Avalie o prelear pelo seu ambiente, pela sua edua�~ao, pela sua soiedade e pro�ss~ao. Veja o queparee n~ao enaixar entre as oisas que ele usa, os objetos que ele adora e os maneirismos que os seusamigos onsideram t~ao estranhos. Depois veri�que se ele ou o ônjuge sabiam de algu�em que �zesseessas oisas ou que gostasse dessas oisas.N~ao pressuponha de tudo isto, que o nosso Clear se desartou de todos os maneirismos estranhos.O autodeterminismo �e a individualidade extrema; a personalidade �e inerente e, revelada pelo Clare-amento, esta eleva-se muito aima do aberrado. Os engramas omprimem um humano e tornam-nopequeno e medroso. Num estado Liberado, o seu poder entra em jogo. Para um humano, o engramade ompaix~ao �e omo uma muleta quando ele tem duas pernas fortes. Mas o prelear hora e solu�aquando perde o velho Tio Gast~ao, ujo h�abito de uspir no h~ao, ao ser transplantado, surpreendeutanto os amigos e ompanheiros de trabalho do nosso prelear. Por�em, o desgosto �e breve, duraapenas a meia hora que usualmente leva para perorrer o engrama de ompaix~ao at�e ao apagamento.Subitamente, o prelear reorda o Tio Gast~ao, reorda um milh~ao de oisas que o Tio Gast~ao eele ostumavam fazer, pois o engrama tinha deixado o Tio Gast~ao oluso entre aquelas oisas queestavam fora da vista do \Eu". Embora o engrama possa ter dito: \Est�a bem, pronto, vai �ar tudobem, Guilherme. Vou tomar onta de ti. N~ao estrebuhes tanto. Tu vais �ar bom. Pronto, pronto,pronto. Pobre oitadinho. Pobre oitadinho. Que erup�~ao terr��vel que tu tens! Est�as om muitafebre. Pronto, pronto Guilherme. Enquanto eu estiver aqui, tu vais estar bem. Vou tomar ontado meu Guilherme. Agora dorme. Dorme e esquee isso." E o Guilherme estava \inonsiente"durante todo este tempo e nuna \soube" disto. Depois, ele arranjou um s�oio que se pareia omo Tio Gast~ao (mas que por aaso era um idiota) e quando faliu ele desenvolveu, de algum modo,uma erup�~ao utânea, uma tosse rônia e tornou-se muito \febril" em rela�~ao aos assuntos dos seusneg�oios. Come�ou a uspir no h~ao sem importar onde estivesse e a sua sa�ude piorou e ele piorou,mas se antes de entrar em terapia, lhe tivessem perguntado se ele teve alguns tios, ele teria sidomuito vago.\D�a-me uma resposta relâmpago", diz o auditor. \Quem ostumava uspir no h~ao?"\O Tio Gast~ao", responde o prelear. \Meu Deus, isto �e engra�ado (limpa a garganta256



ruidosamente e ospe). H�a anos que n~ao pensava nele. Mas ele raramente estava por perto.(N~ao esteve mais do que dez anos seguidos, omo o auditor pôde desobrir.) Aho que ele n~ao�e importante. Vamos falar da Sra. A�oitada, aquela professora que eu tive . . . "\Agora, vamos voltar ao tempo em que o Tio Gast~ao te ajudou", diz o auditor. \A bandasom�atia ir�a agora para tr�as ao tempo em que o teu Tio Gast~ao te ajudou."\Estou a sentir-me omo se a minha pele estivesse a arder!" queixa-se o prelear. \Isto deveser . . . Eh, isto �e a minha alergia! Mas n~ao vejo ningu�em. N~ao . . . Espera, estou a apanhar umaimpress~ao de algu�em. Algu�em . . .Ora, �e o Tio Gast~ao!" Ele perorre isso e a erup�~ao utâneadasaparee.Mas talvez o auditor tivesse de apanhar em engramas antes de obter este. E ent~ao o prelearsubitamente lembra-se dele e do Tio Gast~ao e da oasi~ao - mas prossiga om a terapia.Ser apaz de lembrar-se ompletamente paree ser um sinônimo de sanidade ompleta. Mas n~aosuponha, s�o porque um Clear se livra dos seus Tios Gast~oes e do h�abito que ele tinha de uspir noh~ao, que ele agora j�a n~ao se entregar�a a qualquer exentriidade. A diferen�a �e esta: ele j�a n~ao �eompelido �a exentriidade sem o seu onsentimento. Meu Deus, o que uma mente Clareada podeinventar para que n~ao �que entediada!10.20 O que fazer se um aso deixa de progredirMesmo nos asos mais f�aeis haver�a oasi~oes em que o progresso paree deter-se. Aqui est�a uma listade poss��veis raz~oes:1. O prelear n~ao se est�a a mover na linha do tempo, apesar das aparênias, mas est�a sujeito aum dos ino tipos de omando que podem inibir a sua movimenta�~ao ou informa�~ao livres. Omais omum desses omandos �e o segurador e o prelear poder�a enontrar-se em um engramae numa valênia estranha.2. H�a um desligamento emoional ou de dor. Estes podem ser sempre detetados, mesmo noome�o de um aso. Os m�usulos do paiente ir~ao tremer ou estremeer quando ele est�a emum engrama, mas ele n~ao sentir�a o som�atio: isto �e inevitavelmente um desligamento de dor.Fora da terapia, o paiente poder�a estar muito tenso, os m�usulos do peso�o, partiularmente,poder~ao estar rijos: isso �e muitas vezes um desligamento emoional. Qualquer uma destasondi�~oes pode ser observada em muitos aberrados, antes do ome�o da terapia. Se estasapareerem enquanto a terapia est�a a deorrer, proure desligamentos de dor ou de emo�~ao.3. H�a um exagerador de emo�~ao e um desligamento de dor, de forma que o paiente hora portudo e por nada, mas remexe-se e ontore-se quando lhe pedem para se aproximar da dor. Eleest�a a sentir emo�~ao, sem sentir a dor.4. H�a uma arga emoional nalguma �area, que n~ao foi desarregada, mas que est�a pronta paradesarregar. Ou, inversamente, se tem tentado onseguir uma desarga emoional em umengrama de emo�~ao dolorosa reente e n~ao tem tido suesso, h�a um desligamento de sensa�~aona �area pr�e-natal.5. O C�odigo do Auditor foi quebrado. Mude de auditor ou reduza os momentos em que o �odigofoi quebrado.6. O paiente tem um transtorno emoional na sua vida, na altura da terapia. Questione-o muitoatentamente e, se poss��vel, remova a arga do transtorno emoional omo um engrama.7. O auditor n~ao entendeu um ponto importante neste livro. Estude-o.257



10.21 Quando um aso \reusa-se" a �ar bomJ�a h�a muito tempo que �e uma id�eia popular, mesmo que errônea, que as pessoas têm o desejo dereter as suas neuroses. Em qualquer aso que \resista" �a terapia, de erteza que s~ao os engramasque est~ao a resistir, n~ao o paiente; portanto, n~ao ataque o paiente, mas sim os engramas.H�a muitas omputa�~oes que d~ao a aparênia de resistênia. A mais omum delas �e a omputa�~aode aliado, que prov�em de engramas ontendo aliados que pareem supliar ao paiente para que n~aose livre de nada. Uma situa�~ao omum �e aquela em que algum parente ou amiga da m~ae est�a aaonselh�a-la ontra o aborto do bebê. O aliado est�a a supliar: \N~ao te livres dele!" O prelear sabeque essa pessoa �e um amigo de primeira ordem. O prelear poder�a interpretar isso omo signi�andoque ele n~ao se deve livrar dos seus engramas.Outra omputa�~ao �e a estupidez de omputa�~ao, no qual o prelear ome�a a areditar que �ar�aest�upido ou sem abe�a, se desistir dos engramas. Isto prov�em, por exemplo, de a m~ae dizer queperder�a a abe�a, se perder a rian�a: ela refere-se ao bebê omo \ele". Poder�a apareer uma adeiainteira desses inidentes em um aso, dando ao prelear a id�eia de que se ele se separar de algumengrama, ele perder�a a abe�a. Esta �e a raz~ao prim�aria pela qual as esolas do passado areditaramque a mente se ompunha de neuroses, em vez de uma personalidade inerente. Os engramas, emboradesonheidos, pareiam ser muito valiosos, mas n~ao s~ao - nenhum deles.Uma outra omputa�~ao �e relativa ao seretismo. Paree ao prelear que a sua vida depende demanter algum segredo. Isto �e omum em um aso em que a m~ae tinha um amante. Tanto a m~aeomo o amante imp~oem seretismo. O prelear, obedeendo a omandos engrâmios, aredita termuito a perder se ontar este segredo, embora aqueles que o impuseram nem estivessem ientesda presen�a dele ou, aso estivessem, n~ao sabiam que ele estava a \ouvir". Uma omputa�~ao deseretismo prov�em do medo que a m~ae tem de dizer ao pai que ela est�a gr�avida; se a m~ae �e um aliadoda rian�a, ent~ao a rian�a ser�a extremamente iosa deste tipo de engrama.Todos os asos têm uma ou mais omputa�~oes que inibem a entrega de engramas. Alguns têmtodas as omputa�~oes aima indiadas e ainda mais. Isto n~ao preoupa muito o auditor, pois atrav�esda T�enia de Repeti�~ao, ele pode abrir o bano de engramas.10.22 Drogas [omo as psiqui�atrias℄Os hamados hipn�otios n~ao têm grande aplia�~ao em Dian�etia exeto, oasionalmente, quando opaiente �e psi�otio e se emprega a naross��ntese. Quando falamos de hipn�otios, referimo-nos apreparados omo fenobarbital, hiosina, �opio e por a�� fora. Estas drogas produtoras de sono s~aoindesej�aveis, exeto apenas omo sedativos e se forem administradas omo sedativos por um m�edio.Qualquer paiente que preise de um sedativo j�a tem um m�edio ujo of��io �e tratar disso. O auditorn~ao deve, ent~ao, oupar-se de hipn�otios ou de qualquer oisa que produza sono. Alguns prelearsir~ao implorar drogas para dormir para \failitar a terapia", mas qualquer uma dessas drogas �e umanest�esio e desliga os som�atios, inibindo a terapia. Al�em disso, ningu�em, a n~ao ser o insano,deve ser trabalhado em transe amn�esio, partiularmente em transe de drogas, pois a tarefa �e maislonga do que o neess�ario e os resultados lentos, omo se explia noutra parte deste livro. Dian�etiadesperta as pessoas; n~ao tenta drog�a-las nem hipnotiz�a-las. �E por esta raz~ao que a droga hipn�otian~ao tem valor para o auditor.N~ao se deve fazer a vontade aos paientes que desejem levar uma panada na abe�a om umpeda�o de tubo galvanizado ou que desejem ser postos em um transe profundo de algum outro modo,mesmo quando eles, por gra�a, vos apresentem o seu pr�oprio peda�o de tubo.O truque �e pôr o \Eu" em ontato om o arquivista. Todos os hipn�otios atuam para desligar258



o \Eu". Embora o arquivista possa ser alan�ado e o sônio e visio estejam dispon��veis, e mesmoquando, om muito trabalho, se possa efetuar o Clareamento desse modo, at�e o aso mais \deses-perado" �e mais bem trabalhado atrav�es do ontato om o \Eu"; o trabalho �e mais r�apido, maissatisfat�orio e menos penoso.Quando se desobre a iênia da mente, enontra-se inevitavelmente muitas outras oisas que n~aoabem propriamente no seu âmbito. Entre estas est�a a onfus~ao que, por ignorânia, tem existidosobre hipn�otios. Essas oisas rotuladas de \hipn�otios", omo as aima nomeadas, n~ao s~ao de modonenhum hipn�otios, mas sim anest�esios. E as oisas rotuladas de anest�esios n~ao s~ao anest�esios,mas sim hipn�otios. Isto tornar-se-�a extremamente laro para o auditor, quando ele der por si a �arenleado om o seu primeiro engrama \anest�esio" de �oxido nitroso nalgum prelear. Talvez tenhahavido outro engrama em que foi ministrada mor�na durante dias ou mesmo semanas, deixandoo paiente em um torpor que, pela de�ni�~ao de \hipn�otio", deve ter sido um transe: o materialaberrativo estar�a presente, mas veri�ar-se-�a ser leve em ompara�~ao om o engrama de lorof�ormioou de �oxido nitroso.�Eter, lorof�ormio e �oxido nitroso os \anest�esios" - p~oem o paiente em um transe hipn�otioprofundo: o bano reativo est�a ompletamente aberto e toda a reep�~ao �e n��tida, lara e extremamenteaberrativa. Dos três, o �oxido nitroso �e de longe o pior, n~ao sendo de modo nenhum um anest�esio queembotaria a dor, mas sim um hipn�otio de primeira lasse. Com o �oxido nitroso, a dor �e arquivadae o onte�udo arquivado om uma �delidade alta e brilhante. H�a alguns anos, um investigadorinterrogou-se sobre se o �oxido nitroso ausaria a deteriora�~ao do �erebro. Felizmente, os �erebros n~aose deterioram assim t~ao failmente; mas o �oxido nitroso produz, de fato, engramas partiularmenteseveros. Os engramas reentes mais s�erios que o auditor enontrar�a poder~ao inluir, no topo dalista, um engrama de �oxido nitroso dent�ario, ir�urgio ou obst�etrio. Engramas de �oxido nitrosos~ao partiularmente maus quando envolvem a extra�~ao de dentes; om frequênia, estes formam osengramas mais severos na vida reente. �A parte do fato de que, no passado, todos os dentistas têmfalado de mais e têm tido onsult�orios demasiado barulhentos, om sons da rua, �agua a orrer eorreias de broa a bater, o �oxido nitroso n~ao �e de modo nenhum um anest�esio e agu�a a dor, emvez de a diminuir.Pelo ontr�ario, o �oxido nitroso onstitui um exelente hipn�otio para a terapia instituional. Esteest�a longe de ser o melhor que se pode obter dos qu��mios, isso �e de erteza, pois algum qu��miobrilhante ser�a ertamente apaz de produzir um bom g�as hipn�otio, agora que Dian�etia �e onheidae que se ompreende que este �e neess�ario nos maniômios.Existem, ontudo, algumas drogas que auxiliam a rêverie. A mais omum e mais f�ail de onseguir�e o af�e simples e forte. Uma h�avena ou duas, oasionalmente, despertam o analisador o su�ientepara que possa penetrar nas amadas mais profundas de \inonsiênia". A Benzedrina e outrosestimulantes omeriais têm sido usados om algum suesso, partiularmente em paientes psi�otios.Estes despertam a mente o su�iente para permitir-lhe superar os omandos engrâmios. Estesestimulantes omeriais têm a desvantagem de gastar uma quantidade \Q" na mente.Esta quantidade Q n~ao tem sido muito estudada. �E omo se o �erebro queimasse uma ertaquantidade de Q quando est�a a esgotar engramas. Por exemplo, a terapia todos os dias poder�atrazer resultados mais rapidamente, mas tamb�em trar�a algumas sess~oes ins��pidas. A terapia de doisem dois ou de três em três dias produz, onforme observado, os melhores resultados. (A terapiauma vez por semana permite que os engramas deaiam e atrasa um aso, sendo uma semana tempode mais.) A Benzedrina queima o Q. Ap�os algumas sess~oes om Benzedrina, a provis~ao atual de Qesgota-se e tem-se observado que o trabalho se deteriora at�e que seja ministrada uma dosagem maiselevada - e h�a um limite restrito para isso - ou at�e que seja fabriado mais Q.Aqui, om tudo isto, �e preiso inluir um fato importante e vital. Este devia estar numa p�aginaseparada e sublinhado. 259



Todos os paientes que est~ao em terapia devem reeber uma dose de vitamina B1,oralmente ou por inje�~ao, em um m��nimo de 10 mg por dia.Reduzir engramas gasta o Q, que paree depender at�e erto ponto da vitamina B1. Pode tera erteza absoluta de que um paiente, que n~ao esteja a tomar vitamina B1, ter�a pesadelos. Setomar doses amplas desta, ele n~ao ter�a quaisquer pesadelos. As oorrênias de delirium tremensprovavelmente s~ao ausadas por um desgaste semelhante de quantidade Q. A melhor maneira detratar o delirium tremens �e om vitamina B1 e Dian�etia. Observou-se que uma oisa pareida omdelirium tremens se desenvolvia, numa esala muito pequena, nalguns paientes que desuravam asua vitamina B1. Quando a tomam, eles s~ao bem-suedidos na terapia.O �alool raramente �e um aux��lio para o auditor. De fato, o �alool raramente serve de aux��lio aquem quer que seja. Uma substânia depressiva que �e lassi��avel, na melhor das hip�oteses, omoum veneno, o �alool tem omo �unia virtude o fato de ser altamente tribut�avel. Todos os alo�olioss~ao alo�olios devido aos seus engramas. Todos os alo�olios, a menos que tenham dani�ado os seus�erebros - este aso apenas �e itado aqui por ser poss��vel, n~ao porque a pesquisa de Dian�etia tenhademonstrado qualquer evidênia real - podem ser Liberados. O aloolismo �e engrâmio. Este tornou-se, de maneira muito ompreens��vel, uma lasse de aberra�~ao ontagiosa, pela qual a mente reativaonfunde o �alool om \ser bom ompanheiro", \divertir-se" ou \esqueer as m�agoas". Algumas des-sas oisas tamb�em podem ser onseguidas om estrinina e ianeto. O �alool tem as suas aplia�~oes:pode-se pôr esp�eies de r~as e oisas dessas dentro deste, pode-se us�a-lo para limpar os germes dasagulhas, este arde bem nos foguetes. Mas n~ao passaria pela abe�a de ningu�em preservar o pr�oprioestômago em um fraso de vidro e, a menos que seja insano, ningu�em pensaria que ele era umaagulha. Embora alguns bêbados pensem que agem omo foguetes, observou-se que pouos atingiramuma altitude maior do que o h~ao. Al�em de ser um estimulante-depressivo med��ore, tamb�em �e umhipn�otio, no sentido mais exato: aquilo que �e feito a um bêbado, torna-se um engrama.5 O alo�oliorônio est�a f��sia e mentalmente doente. Dian�etia pode Alar�a-lo ou mesmo simplesmente Liber�a-losem demasiado trabalho, pois aparentemente o efeito do v��io do �alool n~ao �e �siol�ogio. Com umagama t~ao vasta de produtos qu��mios �a disposi�~ao, a partir da qual pode esolher estimulantes edepressivos, a raz~ao por que o governo prefere legalizar um omposto dos mais aberrativos e dosmenos estimulantes �e um problema para os melhores matem�atios, possivelmente para aqueles quelidam exlusivamente om quest~oes de impostos sobre o rendimento. O �opio �e menos noivo, a ma-rijuana n~ao �e apenas menos prejudiial ao orpo, omo tamb�em �e melhor para manter um neur�otioa produzir, o fenobarbital n~ao embota tanto os sentidos e produz menos onsequênias, o loretode amônia e muitos outros estimulantes produzem mais resultados e s~ao um pouo menos severospara a anatomia. Mas n~ao, os engramas, que têm vindo a ontagiar-se desagradavelmente desde aprimeira fermenta�~ao rudimentar que embebedou um dos nossos antepassados, deretam que o �alool�e a �unia oisa que se deve beber quando se quer \esqueer tudo" e \divertir-se". Na verdade, n~ao h�anenhum mal no �alool, exeto que depende prinipalmente de engramas e de outra publiidade parao seu efeito e, fora disso, �e notavelmente inferior em termos de atua�~ao: o fato de produzir engramast~ao aberrativos �e, provavelmente, a prinipal raz~ao da sua fama e infâmia. Tornar uma droga imorale outra tribut�avel �e um exemplo do engrama de �alool na soiedade. Contudo, embora o �alool sejaimensamente legal, �e duvidoso que o auditor enontre qualquer uso para este na terapia.E por falar em drogas, aquela nota de três mil ilos que uma pessoa sente nos ouvidos prov�emde um engrama de �oxido nitroso ou das quantidades de quinina que a m~ae tomou, antes de a pessoanaser, na esperan�a de n~ao vir a ser m~ae, enquanto dizia ao mesmo tempo: \Isto faz os meus ouvidoszumbirem tanto e isto simplesmente ontinua a zumbir e a zumbir e a zumbir e nuna mais p�ara!"5N~ao estou a ser pago pela WCTU para esrever isto; apenas aontee que tive de Clarear demasiados alo�olios.260



10.23 AutoontroleDesde o ome�o da pesquisa de Dian�etia, h�a doze anos, a maior parte dos paientes tem tido algumaren�a de que podia trabalhar o seu aso sob \autoontrole".N~ao ompreendendo que um auditor s�o est�a interessado no que foi feito ao paiente, n~ao no quefoi feito pelo paiente, algum aanhamento ou ulpa imaginada muitas vezes susita esta esperan�av~a de poder realizar a terapia sozinho.Isso n~ao pode ser feito. Esta a�rma�~ao �e ateg�oria e �e um fato ient���o. O auditor �e neess�ariopor um grande n�umero de raz~oes. Ele n~ao est�a ali para ontrolar ou dar ordens ao prelear, maspara esutar, para proporionar insistênia, para omputar a di�uldade que o prelear est�a a ter eremedi�a-la. O trabalho �e feito om base nestas equa�~oes:As dinâmias do prelear s~ao menores do que a for�a no seu bano reativo.As dinâmias do prelear mais as dinâmias do auditor s~ao maiores do que afor�a no bano reativo do prelear.A mente anal��tia do prelear �e desligada sempre que ele alan�a um engramae, depois, ele �e inapaz de prosseguir e de reont�a-lo as vezes su�ientes para odesarregar, sem a assistênia do auditor.A mente anal��tia do prelear mais a mente anal��tia do auditor podem desobrirengramas e reont�a-los.H�a outra equa�~ao, que n~ao foi menionada em nenhuma outra parte, mas que �e pertinente aoC�odigo do Auditor, que demonstra matematiamente a neessidade desse �odigo:A for�a do bano de engramas do prelear mais a for�a da mente anal��tia do auditors~ao maiores do que a mente anal��tia e as dinâmias do prelear.Isto explia a neessidade de nuna ataar o prelear pessoalmente. Explia tamb�em o ompor-tamento do aberrado, usualmente sob ataque na vida e a raz~ao por que ele �a irado e ap�atio, poisesta equa�~ao esmaga o seu analisador.Estas equa�~oes demonstram leis naturais verdadeiras.No autoontrole, o prelear tenta ataar uma oisa que nuna foi superada pelo seu analisador,embora o seu analisador nuna tenha tentado, interiormente, fazer outra oisa que n~ao fosse ataaresse bano enquanto o analisador pudesse operar. O fato de que o analisador do prelear se desliga,sempre que ele entra numa �area de \inonsiênia", foi a raz~ao pela qual os engramas puderamapoderar-se dele e us�a-lo omo um fantohe quando eram restimulados - estes engramas simplesmentedesligavam o analisador.Muitos esfor�os têm sido feitos por muitos paientes para pôr Dian�etia em um n��vel de auto-ontrole. Todos falharam e, at�e �a data, aredita-se que isto �e total e ompletamente imposs��vel.O prelear em rêverie autoontrolada poder�a ser apaz de alan�ar alguns loks: pode ertamentealan�ar experiênias agrad�aveis e onseguir reordar dados por retorno, mas n~ao onsegue ataar osseus pr�oprios engramas sem uma ombina�~ao standard de auditor-prelear.�A parte da rêverie de Dian�etia, alguns prelears têm sido su�ientemente tolos para tentar aauto-hipnose e, assim, alan�ar os seus engramas. O hipnotismo, sob qualquer forma, n~ao se justi�aem Dian�etia. A auto-hipnose usada em Dian�etia est�a provavelmente t~ao perto de masoquismoinfrut��fero quanto se pode hegar. Se um paiente se p~oe em auto-hipnose e faz regress~ao de simesmo, em um esfor�o para alan�ar a doen�a, o nasimento ou pr�e-natais, a �unia oisa que eleonseguir�a �e �ar doente. Claro que as pessoas ir~ao tent�a-lo. Uma vez que tenha ome�ado a fazerampanha a favor da id�eia do autoontrole, n~ao h�a ningu�em que �que onvenido enquanto n~ao tiver261



tentado. Mas assegure-se de que tem um amigo e este livro �a m~ao, para que ele possa auditar-lhe asdores de abe�a e as outras oisas que se ligam subitamente.A rêverie de Dian�etia, que signi�a que h�a um auditor presente, n~ao �e perigosa nem severa. Oautoontrole �e, om frequênia, muito desonfort�avel e infrut��fero. N~ao deve ser tentado.S�o o Clear pode autoontrolar toda a sua linha do tempo at�e �a onep�~ao e ele faz isso quandoquer dados espe���os de alguma �epoa da sua vida. Mas ele �e Clear.10.24 Altera�~oes mentais orgâniasH�a diversas oisas que podem aonteer ao sistema nervoso, inluindo o �erebro, que podem ausarmudan�as estruturais. Em Dian�etia, estas hamam-se altera�~oes mentais orgânias. N~ao s~ao ha-madas \neuroses orgânias" ou \psioses orgânias", porque a altera�~ao de estrutura n~ao produz,neessariamente, aberra�~oes. Houve uma onfus~ao no passado, entre o omportamento ausado pordiferen�as orgânias e o omportamento ausado por engramas. Esta onfus~ao surgiu porque o banode engramas e a mente reativa n~ao eram onheidos.Qualquer ser humano om uma altera�~ao mental orgânia tamb�em tem engramas. O omporta-mento ditado pelos engramas e a a�~ao ausada pela altera�~ao s~ao oisas diferentes. Os engramass~ao portadores de dramatiza�~oes, delus~oes, birras e v�arias ine�iênias. As altera�~oes estabeleeminapaidades de pensar, perepionar, gravar ou reordar. Por exemplo, poder~ao ser inlu��dos novos�ltros e iruitos, no aparelho de r�adio, que mudam e alteram o seu desempenho e que o reduzem emrela�~ao ao �otimo; estes seriam os engramas. As v�alvulas ou iruitos originais do aparelho de r�adiopoder~ao ser removidos ou alguns dos �os poder~ao ser ruzados; isto seria altera�~ao mental orgânia.As fontes de altera�~ao mental orgânia s~ao as seguintes:1. Varia�~ao do plano gen�etio estrutural, devido a um padr~ao gen�etio modi�ado. Algumas partesdo orpo reseriam de mais ou de menos, para estabeleer alguma altera�~ao de estrutura. Estausualmente �e uma altera�~ao t~ao grande que se torna �obvia. Os d�ebeis mentais, et., poder~aosofrer de engramas ou de um plano gen�etio alterado, mas normalmente sofrem de ambas asoisas.2. A altera�~ao do sistema nervoso por doen�a ou exresênias, que se dividem em duas lasses:(a) Destrui�~ao por doen�a, omo na paresia.(b) Constru�~ao adiional, omo no aso de tumores.3. Altera�~ao do sistema nervoso por drogas ou venenos.4. Altera�~ao por disfun�~ao f��sia, omo no aso de um \aidente vasular erebral", em que ertosteidos s~ao inibidos ou destru��dos.5. Mudan�a f��sia na estrutura devida a ferimento, omo no aso de um ferimento na abe�a.6. Altera�~ao de estrutura por irurgia, omo uma neessidade para remediar um ferimento oudoen�a.7. Altera�~oes iatrogênias (ausadas pelos m�edios) efetuadas devido a uma inompreens~ao dafun�~ao erebral. Estas podem ser divididas em duas lasses:(a) Cir�urgia, inluindo oisas omo a leuotomia transorbital, a lobotomia pr�e-frontal, atopetomia e assim por diante. 262



(b) Todos os tipos de \terapias" de hoque, inluindo o eletrohoque, o hoque de insulina,et., et., et., et., et., et., et., et., et., et., et., et., et.As seis primeiras fontes de altera�~ao mental orgânia s~ao muito menos omuns do que se temsuposto. O orpo �e um meanismo extremamente robusto e os seus meios de repara�~ao s~ao enormes.Se for poss��vel levar um individuo a falar ou a seguir ordens minimamente, �e oneb��vel que as t�eniasde Dian�etia possam ser apliadas para reduzir os engramas no bano de engramas, oasionando umamelhoria onsider�avel na ondi�~ao e apaidade mental do indiv��duo. Quando essas v�arias fontes s~aot~ao severas que inibem qualquer uso da terapia, e quando for erto que n~ao �e poss��vel nenhum reurso�a terapia e que �e totalmente imposs��vel alan�ar o bano de engramas atrav�es da t�enia standard,hipnotismo ou drogas6, pode-se onsiderar que tais asos est~ao para al�em da ajuda de Dian�etia.A ategoria 7 apresenta outro problema. Temos aqui a experimenta�~ao seletiva em a�~ao e se-ria ompletamente imposs��vel oneber, sem meses de estudo dos sujeitos experimentais, quantasqualidades e variedades de opera�~ao foram realizadas e quantos hoques estranhos e bizarros foramusados.Todas as altera�~oes iatrogênias do sistema nervoso podem ser onsideradas sob o t��tulo de \apa-idade reduzida" ou, por outras palavras, a inapaidade. Em ada aso, algo foi feito para reduzir aapaidade do indiv��duo para perepionar, gravar, reordar ou pensar. Qualquer uma destas oisasomplia um aso para Dian�etia, mas n~ao impede, neessariamente, Dian�etia de funionar.Nos asos de hoque, tais omo eletrohoque, o teido poder�a ter sido destru��do e os banos demem�oria poder~ao ter sido baralhados de algum modo, a linha do tempo poder�a estar alterada epoder~ao existir outras ondi�~oes.Em todas essas altera�~oes iatrogênias, os resultados de Dian�etia devem ser onsiderados equ��voos.Mas em todos esses asos, partiularmente nos de eletrohoque, dian�etia deve serusada de todas as maneiras poss��veis em um esfor�o para melhorar o paiente.Todos os hoques e opera�~oes devem ser tomados pelo que s~ao: engramas.Nenhuma pessoa que possa desempenhar tarefas de rotina ou uja aten�~ao possaser atra��da e �xada deve sentir desespero ou ser onsiderada um aso perdido.Qualquer pessoa que tenha sido sujeita a tal tratamento poder�a n~ao ser apaz de alan�ar ae�iênia mental �otima, mas poder�a ser apaz de hegar a um n��vel de raionalidade at�e mesmoaima do normal orrente. A oisa a fazer �e tentar. Apesar do que aonteeu ou do que foi feito,poder�a haver, na grande maioria dos asos, uma possibilidade de exelente reupera�~ao.710.25 Perturba�~ao orgâniaUma lasse padr~ao de engramas pr�e-natais tem omo onte�udo a preoupa�~ao dos pais de que arian�a venha a ser uma d�ebil mental, se n~ao for abortada agora e a s�erio. Isto aresenta umasobrearga emoional a estes engramas e, igualmente importante, aresenta ao paiente, agoraadulto, uma ondi�~ao aberrativa de que ele \n~ao est�a bem", \est�a tudo errado", \d�ebil mental" e6Ver mais adiante, Conselhos ao Auditor.7As tentativas de aborto �as vezes poder~ao fazer oisas estranhas ao �erebro. Isto pode ser onsiderado sob o t��tulode ferimento. A maior parte das reorda�~oes sônias podem ser reuperadas. Se v�arias reorda�~oes n~ao podem serreuperadas, ainda se pode remover os engramas. A inteligênia em tais asos aumentar�a e muitas vezes j�a ser�aextremamente alta. 263



por a�� fora. A di�uldade de abortar a rian�a �e quase sempre subestimada: os meios usados s~aomuitas vezes originais ou bizarros; a grande preoupa�~ao porque a rian�a n~ao saiu do �utero ap�osa tentativa de aborto; e a ansiedade de que ela agora esteja irreparavelmente dani�ada - tudo istose ombina para formar engramas severamente aberrativos e, devido ao seu onte�udo, engramas ques~ao dif��eis de alan�ar.A qualidade aberrativa do oment�ario do tipo \d�ebil mental" �e, om erteza, elevada. A pre-oupa�~ao de que a rian�a nas�a ega, surda ou de outro modo inapaitada �e omum. A lasseanterior de oment�arios engrâmios pode produzir uma debilidade mental real; a preoupa�~ao poste-rior sobre a egueira e por a�� fora pode oasionar, na melhor das hip�oteses, reorda�~ao visio e sôniadiminu��da.O desligamento das reorda�~oes tamb�em �e oasionado por uma ren�a engrâmia da soiedadeem geral de que o nasituro �e ego, n~ao tem sensa�~oes e n~ao est�a vivo. Esta ren�a �e introduzidanos engramas AA (tentativa de aborto) pelos oment�arios que as pessoas fazem para se justi�ar,enquanto tentam um aborto: \Bem, ele de qualquer forma n~ao pode ver, sentir ou ouvir." Ou: \Elen~ao sabe o que est�a a aonteer. �E ego, surdo e mudo. Ele �e uma esp�eie de exresênia. N~ao �ehumano."A maior parte do desligamento de reorda�~ao sônia e visio tem omo a sua fonte os oment�ariosfeitos nessas oasi~oes ou a emo�~ao dolorosa e outros dados engrâmios. Centenas de horas de terapiapoder~ao passar, antes que estas reorda�~oes se liguem.A maior parte de todos os desligamentos ligar-se-�a no deurso da terapia. H�a milhares de o-ment�arios engrâmios e situa�~oes emoionais que negar~ao ao prelear a sua reorda�~ao e, normal-mente, pode-se esperar que essa reorda�~ao se restaure.Um paiente de dinâmia muito baixa (pois as pessoas têm diferentes for�as nativas da dinâmia)poder�a ter um desligamento de reorda�~oes om bastante failidade. Um paiente de dinâmia altateria de apanhar om muito mais aberra�~ao para que as suas reorda�~oes se desligassem. Estas re-orda�~oes podem ser ligadas simplesmente perorrendo at�e apagar os engramas �siamente dolorososou de emo�~ao dolorosa.N~ao se deve deixar de notar, ontudo, que as tentativas de aborto podem de fato, embora rara-mente, perturbar o �erebro e os meanismos nervosos para al�em da apaidade de repara�~ao fetal.O resultado disto �e uma inapaidade �siol�ogia real.As rian�as e adultos, atualmente lassi�ados omo d�ebeis mentais, podem ent~ao ser separados emdois grupos: a lasse �siol�ogia real e a lasse aberrada. Al�em disso, os desligamentos de reorda�~aotamb�em devem ser divididos em duas lasses, sem olhar �a dinâmia e �a inteligênia do indiv��duo: osoasionados por dano erebral, reebido durante uma tentativa de aborto e os que s~ao uniamenteaberrativos e que derivam de emo�~ao e omandos engrâmios.A apaidade que o feto tem de reparar danos �e fenomenal. O dano erebral normalmente podeser reparado na perfei�~ao, independentemente do n�umero de substânias estranhas que foram in-troduzidas no �erebro. S�o porque o �erebro foi toado numa tentativa de aborto, n~ao �e raz~ao parasupor que o desligamento de reorda�~ao tenha sido ausado por isso, pois esta �e a mais rara das duasausas.Entende-se que isto esteja a ser lido por muitas pessoas que têm desligamentos de reorda�~ao eompreende-se que isto poder�a ausar um transtorno onsider�avel. Mas lembre-se disto: a reorda�~aosônia e visio n~ao s~ao vitais para um Liberado quase ompleto. Este oment�ario sobre o dano orgânion~ao signi�a que n~ao se pode efetuar uma Libera�~ao, deixando a pessoa mais ompetente e feliz, poisisto pode sempre ser feito independentemente das reorda�~oes. E lembre-se disto: as reorda�~oesaabar~ao quase sempre por se ligar, mesmo que isso leve quinhentas horas ou mais. Faz-se referêniaa esta ondi�~ao apenas porque ser�a enontrada em alguns asos.264



Os \testes" e \experiênias" om vivisse�~ao do �erebro humano feitos em institui�~oes, infeliz-mente, n~ao s~ao v�alidos. Apesar de toda a dor, di�uldade e destrui�~ao que essas \experiênias"ausam, elas foram feitas sem um onheimento apropriado da aberra�~ao e perturba�~ao mental. Ne-nhum desses dados tem qualquer valor, para al�em de mostrar que o �erebro pode ser ortado dev�arias maneiras, sem matar o humano ompletamente. Porque os paientes usados respondiam tanto�a perturba�~ao engrâmia omo �a perturba�~ao f��sia ausada pelo psiquiatra, e n~ao h�a nenhuma ma-neira de as diferen�ar ap�os a opera�~ao exeto por meio de Dian�etia. As onlus~oes tiradas destesdados s~ao, portanto, onlus~oes inv�alidas, pois a resposta do paiente ap�os a opera�~ao poder�a terv�arias fontes: engrâmia, do engrama da opera�~ao propriamente dita; danos de tentativas de abortono prin��pio da vida; inapaidade erebral por ausa da opera�~ao e assim por diante. Por isso, n~aoonlua que a deteriora�~ao do raio��nio oneptual, por exemplo, s�o aontee quando �e removidauma parte do �erebro, que s�o h�a desligamento de reorda�~ao quando �e feita a vivisse�~ao do �erebroe por a�� fora. De um ponto de vista ient���o, nenhum desses \ahados" foi onlusivo de oisaalguma, exeto de que se pode dani�ar o �erebro, em um per��odo tardio da vida, sem matar umhumano ompletamente e que a irurgia de qualquer tipo provoa, frequentemente, uma mudan�amental no paiente. �E verdade que isto poder�a ter desoberto que esta ou aquela por�~ao do painelde ontrole hamado �erebro, quando removida, removia tamb�em alguma apaidade para atuar.10.26 Primeiros soorros de dian�etiaSer�a de interesse, partiularmente para aqueles que est~ao ligados ao trabalho hospitalar em urgênias,que a ura e a reupera�~ao de qualquer paiente podem ser enormemente bene�iadas e a dura�~aoda enfermidade enurtada, pela remo�~ao do engrama oasionado no momento do ferimento.�As vezes, o aidentado morre de hoque ao �m de pouos dias ou n~ao reupera e n~ao se urarapidamente. Em qualquer ferimento f��sio - uma queimadura, um orte, um arranh~ao de qualqueresp�eie - h�a um trauma que permanee muito tempo na �area dani�ada. O momento do ferimentoriou um engrama. Esse engrama inibe a libera�~ao do trauma. O fato de a parte afetada ontinuara doer �e um restimulador orgânio que deprime a apaidade de reupera�~ao do paiente.Usando a rêverie, ou meramente trabalhando om o paiente de olhos fehados, e trabalhandoom ele o mais edo poss��vel ap�os o ferimento, o m�edio, a enfermeira ou o parente podem retornara pessoa ferida ao momento em que o ferimento foi reebido e, normalmente, reuperar e esgotar oinidente omo um engrama omum. Uma vez reduzido o engrama do ferimento, o tom mental geraldo paiente melhora. Al�em disso, a �area ferida j�a n~ao est�a inibida de se urar.Algum trabalho experimental sobre isto demonstrou que algumas queimaduras saravam e desa-pareiam em pouas horas, quando se removia o engrama que aompanhava a sua reep�~ao. Emferimentos mais s�erios, os testes mostraram uma aelera�~ao de�nida e inequ��voa da rapidez de ura.Em opera�~oes, nos asos em que se usaram anest�esios, Dian�etia �e �util de dois modos:1. Como medida preventiva.2. Como medida de reupera�~ao.No primeiro, n~ao deve haver onversa de esp�eie nenhuma �a volta de ou om o paiente \inonsi-ente" ou semionsiente. No segundo, o trauma da opera�~ao propriamente dita deve ser reuperadoe aliviado imediatamente a seguir. 265



10.27 Um problema na terapia m�utuaO R e a sua esposa C Clarearam-se um ao outro em oito meses, om Dian�etia, trabalhando quatrohoras por noite, quatro noites por semana, ada um auditando o outro durante duas das quatrohoras. Este arranjo m�utuo foi ompliado pelo fato de que, enquanto R desejava ardentemente serClareado, a esposa estava muito ap�atia quanto ao trabalho: s�o ap�os muita persuas~ao �e que eleonseguiu pôr os asos a avan�ar.Ele era um aso de dinâmia alta, om muita emo�~ao enquistada; ela era um aso de apatia, queignorava totalmente as suas di�uldades (meanismo da pantera negra). Ele era atormentado poruma �ulera rônia e ansiedades a respeito do seu emprego; ela era atormentada por uma ondi�~aoal�ergia geral e um desmazelo rônio nos afazeres dom�estios. N~ao eram mutuamente restimulativosem alto grau, mas tinham problemas de onsentimento t�aito, evitando os assuntos que mais ostinham perturbado quando juntos, omo um aborto espontâneo que ela teve e a perda do seu lar porinêndio muitos anos antes, assim omo outros hoques. Al�em disso, eles enfrentavam, por um lado,a intensidade de R e a sua introvers~ao, que o fazia desurar a terapia dela; e por outro lado a apatiade C que failitava o esfor�o de R para ter mais tempo do que ela omo prelear e que diminu��a ointeresse dela em ser uma boa auditora.Houve mais omplia�~ao porque C n~ao ompreendia o C�odigo do Auditor ou o seu uso e, emdiversas oasi~oes, �ou zangada e impaiente om R quando ele estava em sess~ao e retornado, umaatitude que tendia a for�ar R a entrar numa valênia de ira.Ao longo deste urso inerto, a terapia foi ontinuando. R foi ent~ao informado aera de on-sentimento t�aito e foi-lhe dito que seria melhor liberar alguma da sua emo�~ao dolorosa m�utua.Depois disso, ele abordou o engrama da asa a arder e, subitamente, veri�ou ser apaz de auditaralguns antigos engramas de ompaix~ao da esposa, os quais n~ao tinham estado dispon��veis at�e ent~ao.Desobriu-se que as alergias dela provinham de uma omputa�~ao de ompaix~ao relativamente ao paie que R era o pseudopai. Isto resultou em um melhoramento aentuado no aso de C. Ela ome�ou asofrer menos das alergias e uma dor ard��aa rônia, que teve durante tanto tempo que ela j�a nemlhe dava importânia, tamb�em desapareeu. Ela passou a interessar-se por ser uma boa auditora eestudou o assunto. Ela �ou um pouo irritada om R, quando ele exigiu mais do que a sua por�~aodo tempo de terapia. (Este aumento de interesse aontee sempre em qualquer aso de apatia quetenha ome�ado om a negligênia dos engramas.)R, ontudo, era muito inibido pelos per��odos de ira dela e veri�ou que ele agora estava a trabalharquase exlusivamente sob autoontrole, uma ondi�~ao em que ele deidia o que devia ser perorrido eo que n~ao devia ser perorrido nele pr�oprio. Este autoontrole �e, evidentemente, in�util, visto que seele onheesse as suas aberra�~oes e os dados ontidos nos seus engramas, estes n~ao seriam engramas.Consequentemente, ele entrou em um per��odo de reusar-se a manifestar qualquer emo�~ao, visto queela tro�ara dele a esse respeito, ele n~ao seguia as instru�~oes dela e, em suma, estava a obedeer aosengramas que ela lhe tinha dado quando se zangou om ele em sess~oes anteriores. C foi aonselhadaa apanhar os momentos de ira manifestados por ela omo auditora durante a terapia e quando estesforam reduzidos, veri�ou-se que R voltou a trabalhar bem e a ooperar.A sua �ulera provinha de uma tentativa de aborto. O pai dele, um indiv��duo extremamenteaberrado, tinha tentado o aborto do bebê, quando este tinha sete meses de �utero. A m~ae protestavaque o bebê poderia naser vivo. O pai disse que se este estivesse vivo ao naser, ele mat�a-lo-ia assimque sa��sse. Ele tamb�em disse que a m~ae tinha de �ar parada, enquanto ele operava. Noutra oasi~ao,o pai dissera que tranaria a m~ae em um arm�ario, at�e que ela deidisse abortar a rian�a. (Este asofoi muito ompliado, porque a m~ae tinha tido medo de dizer ao pai e tinha �ngido que n~ao estavagr�avida durante três meses, fazendo rer ao marido que estava s�o gr�avida de quatro meses, quandoestava de sete. Havia, portanto, muito seretismo no aso, muita onfus~ao e dados ontradit�orios.)Isto signi�ava que R tinha um segurador severo na �area pr�e-natal: ele estava seguro pelo engrama266



que inlu��a uma perfura�~ao do seu estômago. Este era o engrama have, o que signi�a que outrosengramas, pelo meanismo de som�atio e onte�udo semelhantes, se tinham juntado �a volta destepara suprimi-lo. Este era o emaranhado de inidentes que C estava a enfrentar sem o saber: estetinha �ado mais emaranhado pela ira dela. R agora ooperava, mas a sua linha do tempo tinha-seenrolado numa bola �a volta do engrama segurador, a have. Dois inidentes relativos �a extra�~ao dosdentes do siso om anestesia de �oxido nitroso, tamb�em estavam a suprimir os pr�e-natais.C trabalhou durante algum tempo, tentando obter os engramas de extra�~ao reentes, os quaisontinham uma enorme quantidade de onversa entre o dentista, os seus assistentes e a m~ae de Rque, infelizmente para a sanidade dele, o tinha aompanhado ao onsult�orio do dentista.R �ou intensamente desonfort�avel devido �a restimula�~ao ont��nua de engramas que ainda n~aopodiam ser alan�ados. N~ao estava mais desonfort�avel do que tinha estado muitas vezes no passadoe o seu desonforto teria estado ausente se C tivesse ompreendido e seguido o C�odigo do Auditor.O aso n~ao progrediu durante v�arias semanas.A terapia de C estava a progredir. Era intensamente restimulativo para R trabalhar o aso de C eisto aumentava o seu desonforto; ontudo, quanto mais trabalhava no aso dela, melhor ela auditavae mais inteligente �ava (o seu QI subiu era de inquenta pontos, ap�os ino semanas de terapia).C quis saber omo poderia resolver os impasses no aso de R e foi informada de que ela agora estavaa pratiar onsentimento t�aito; porque muito antes do ome�o da terapia, ela tinha muitas vezesmostrado, desneessariamente, falta de onsidera�~ao pelo R, e ela agora ompreendera o que lhetinha feito e no entanto n~ao onseguia enarar o fato de ser parte respons�avel por uma por�~ao t~aogrande da sua infeliidade. Ela tinha usado muitas vezes linguagem irada om ele, sabendo muitobem que esta seria um \bot~ao de press~ao" que o levaria a fazer alguma oisa ou a retirar-se de umadisuss~ao, uma linguagem que tinha sido restimulativa para ele, muito antes da terapia.Logo a seguir, C entrou em engramas de emo�~ao dolorosa reentes na vida de R e, trabalhandoengramas antigos de dor f��sia, que diziam que R n~ao podia \sentir nada", alternadamente omengramas mais reentes em que ele estava a sentir intensamente em um plano emoional mas n~aoo podia manifestar, ome�ou a liberar a emo�~ao no aso. R mostrou ent~ao melhorias regulares. Aemo�~ao dolorosa tardia era liberada, apareiam pr�e-natais antigos para serem reduzidos e depoismais emo�~ao tardia �ava �a vista para redu�~ao.Subitamente, foi revelado no aso que a raz~ao por que R era t~ao failmente transtornado por Cresidia na pessoa de uma enfermeira que uidara de R durante a sua amigdaletomia, aos ino anosde idade. Alguns maneirismos de C tinham alguma semelhan�a om os dessa enfermeira. Isto era umengrama de ompaix~ao e, ao ser liberado, a linha do tempo ome�ou a endireitar-se e os engramasde aborto puderam ser ontatados mais failmente.Aontee que R tinha estado muito fora da sua linha do tempo durante a maior parte da sua vida,ele tinha a mem�oria olusa e a sua reorda�~ao em p�essimas ondi�~oes. Veri�ou-se que isto estavano engrama have oulto: a tentativa de aborto em que o pai tinha jurado mat�a-lo se ele sa��sse etinha aresentado que a rian�a de qualquer forma n~ao podia ver, sentir ou ouvir nada, materialengrâmio que era demonstrado pela inapaidade que R tinha de se mover na linha do tempo.Assim que a have foi enontrada - transorridas duzentas e oitenta horas de terapia - R voltou �alinha do tempo, podia mover-se nesta, e o apagamento dos seus engramas ontinuou de uma maneiraordenada.C tinha sido Clareada era de dois meses antes de R alan�ar o engrama �nal. Contudo, asalergias de C desapareeram muito antes de o aso ser ompletamente Clareado, e a �ulera de R eoutras di�uldades psiossom�atias tamb�em desapareeram muito antes de o seu aso ser �nalmenteClareado.
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10.28 Um problema em um aso restimuladoG foi Clareado em dez meses de sess~oes espor�adias. O seu aso teve o diagn�ostio iniial de n~ao-sônio, n~ao-visio, desligamento de dor e de emo�~ao, leve transe permanente, estado de \regress~ao"permanente na idade de três anos. Isto �e, no instante em que entrou em rêverie, ele �ou sobressaltadoe assustado por se enontrar numa adeira de dentista, om três anos de idade e om um dente aser arranado, um engrama em que tinha estado situado, sem o saber, durante era de metade dasua vida subsequente. Este tinha sido a ausa parial das suas �aries rônias e da sua inapaidadede dormir, omo nega�~ao do anest�esio. A situa�~ao era �obvia, pois ele ome�ou imediatamente alutar e eear, uma ondi�~ao que foi instantaneamente remediada ao perorrer o engrama para queele pudesse vir para tempo presente, o que veio a aonteer.Ele tivera onsider�aveis di�uldades na vida, tinha uma dinâmia alta, mas manifestava apatia.Ap�os setenta e ino horas, quando se deu a Libera�~ao, desobriu-se que a mulher �as vezes era apseudo-av�o e que tamb�em, por ambivalênia, era a pseudom~ae. Como a sua omputa�~ao de ompaix~aoexigia que ele estivesse doente para que a av�o �asse om ele e, omo os seus engramas ontra-sobrevivênia impunham que a m~ae s�o era boa om ele quando ele estava doente, a omputa�~aoreativa hegou �a onlus~ao de que ele devia estar ontinuamente doente, uma exigênia que foisatisfeita pelo seu orpo durante vinte e três anos. Tudo isto foi reuperado e remediado apenas pelaredu�~ao de engramas.O apagamento ome�ou a oorrer ap�os era de duzentas horas de terapia e estava a prosseguirquando, subitamente, o aso deixou de progredir. Durante inquenta ou mais horas de terapia, pou-os engramas puderam ser loalizados, os que foram loalizados n~ao podiam ser reduzidos, n~ao seonseguia alan�ar nenhuma emo�~ao dolorosa e os �unios engramas alan�ados e reduzidos somenteforam loalizados e tratados porque o auditor neste aso usou t�enias for�osas altamente espeia-lizadas, que quase nuna s~ao neess�arias e n~ao devem ser apliadas, salvo em asos psi�otios. Noin��io do aso n~ao tinha sido neess�ario usar tanto esfor�o. Alguma oisa estava obviamente errada.Mediante uma indaga�~ao rigorosa, desobriu-se que a mulher de G se opunha violentamente aDian�etia, nuna perdendo uma oportunidade de dirigir, ao G, ataques extremamente r��tios evirulentos ontra esta, partiularmente quando ele estava em ompanhia de amigos. Ela tro�avadele, hamando-lhe psi�otio. Ela prourou um advogado para obter o div�orio (anuniando istodepois de ele ter ome�ado a terapia, mas na verdade, j�a havia dois anos que ela andava a onsultarum advogado para esse efeito) e, de um modo geral, agitava e perturbava tanto o G, que este reebiaontinuamente engramas de emo�~ao dolorosa, embora n~ao demonstrasse qualquer emo�~ao ontra ela.Tinham um �lho de nove anos de idade. G gostava muito do rapaz. A rian�a tinha tido umaquantidade invulgar de doen�as infantis, sofria dos olhos e de sinusite rônia; andava atrasado naesola. A mulher era um boado r��spida om o mi�udo. Qualquer oisa que ele �zesse punha-a nervosa.O auditor no aso, ao tomar onheimento da sua atitude em rela�~ao ao marido em geral eDian�etia em partiular, teve uma onversa om ela aera do marido. Veri�ou-se que ela n~ao seopunha �a terapia para si pr�opria. Pouo tempo ap�os esta onversa, G e esta mulher tiveram umadisuss~ao breve em que G fez o oment�ario de que ela devia ser aberrada. Ela ofendeu-se intensamenteom isto e disse que o doido era ele, porque se interessava por Dian�etia. Ele refutou, dizendo quedos dois, ele devia ser o menos aberrado, uma vez que estava a tomar medidas para fazer algo aesse respeito. Al�em disso, ele salientou que ela devia ser aberrada, pois aso ontr�ario n~ao seria t~aoiras��vel om a rian�a, fato que indiava de�nitivamente que ela tinha um bloqueia na sua SegundaDinâmia, o sexo.No dia seguinte, quando hegou a asa depois do trabalho, ele desobriu que ela tinha retiradoo dinheiro do bano e ido para outra idade, levando o menino onsigo. Ele seguiu-a e enontrou-ana asa de uns parentes. Ela dissera-lhes que ele a espanara e tinha �ado t~ao louo que preisoude reeber terapia. Na verdade, ele nuna lhe tinha toado om brutalidade na sua vida. Nesse268



enontro, perante testemunhas, ela ome�ou a ataar furiosamente e injuriar qualquer \sistema depsiquiatria" que areditasse em mem�oria anterior �a fala. Ele hamou-lhe a aten�~ao para o fato deque muitas esolas do passado areditavam em mem�oria anterior �a fala e que todos os anteedentesda psiquiatria falavam h�a muito de \mem�orias do �utero", sem saber o que eram e por a�� fora.Os parentes dela, vendo-o t~ao almo a esse respeito, for�aram-na a voltar para asa om ele.Durante o aminho, ela fez um gesto dram�atio, sem qualquer amea�a de que o iria fazer, de ometersui��dio saltando para fora do arro.O auditor no aso teve uma onversa partiular om ela ap�os o seu regresso. Ele deduziu, umpouo tardiamente, que havia alguma oisa na sua vida que ela temia que o marido desobrisse e que,onfrontada om uma iênia apaz de reuperar todas as mem�orias, ela tinha �ado irraionalmenteemotiva aera disso. Ela aabou por admitir, sob um interrogat�orio errado, que esse era o aso,que o marido nuna devia saber. Estava t~ao perturbada que o auditor, om o onsentimento dela,deu-lhe algumas horas de terapia. Desobriu-se instantaneamente que o pai dela tinha amea�adomatar a m~ae muitas vezes e que o pai n~ao tinha querido a sua �lha. Al�em disso, desobriu-se queo nome do seu pai era Q e que o seu bano de engramas estava heio de oment�arios omo \Q, porfavor, n~ao me deixes. Morrerei sem ti." Al�em disso, quando j�a n~ao estava em sess~ao, ela de repentedisse, voluntariamente, algo que para ela era um fato histeriamente engra�ado, que toda a sua vidatinha andado a ter asos om homens hamados Q, sem lhe importar o seu aspeto, tamanho ouidade. Isto estava longe de ser uma Libera�~ao, mas dado que o seu outro paiente, G, era prejudiadopor todo este burburinho desneess�ario e que a terapia estava a ser entravada, o auditor fez-lhe maisperguntas. Ela revelou que tentou abortar o �lho muitas vezes, por ter um medo terr��vel que elesa��sse louro, visto que ela e o marido tinham abelo esuro. Ademais, ela sabia que os engramasda rian�a ontinham dados que ela onsiderava inriminadores, que n~ao eram meramente sobre oaborto: enquanto estava gr�avida, ela tinha mantido rela�~oes om outros três homens, al�em do marido.O auditor fez-lhe ver que este sentimento de ulpa, por mais real que fosse, ainda assim eraengrâmio e que era duvidoso que o marido a matasse ap�os reeber essas not��ias. Disse-lhe que elaestava a ondenar uma rian�a a uma existênia de segunda ategoria e estava, om os seus reeios,a reduzir o marido �a apatia, al�em de dar ao auditor muito mais trabalho do que era neess�ario. Napresen�a do marido e do auditor, ela onfessou a sua in�delidade e soube, om algum espanto, quej�a h�a alguns anos que o marido tinha onheimento disso. Ele n~ao tinha sabido das suas tentativasontra a rian�a.Pediu-se-lhe que estudasse um manual de terapia e Clareasse a rian�a, o que ela fez, om a ajudado marido. O auditor ontinuou om G at�e Clear, que ent~ao Alarou a sua esposa.10.29 Conselhos ao auditorA fonte oulta da aberra�~ao humana manteve-se oulta devido a um n�umero de raz~oes muito es-pe���as. O auditor enontr�a-las-�a todas e embora, om estas t�enias, a apaidade do bano deengramas reativo para lhe negar alguma oisa seja preisamente nula, o auditor deve onheer anatureza da fera que ele est�a a ataar.Os meanismos de prote�~ao que o bano de engramas tinha - embora n~ao sejam muito bons, agoraque sabemos omo penetrar nesta armadura da ausa de insanidade - s~ao os seguintes:1. Dor f��sia.2. Emo�~ao em termos de unidades apturadas.3. \Inonsiênia." 269



4. O ar�ater retardado do key-in.5. A demora entre a restimula�~ao e a doen�a.6. Irraionalidade total.Sobre a dor f��sia, n�os sabemos muito - sabemos que a mente prourou evit�a-la na mem�oria, talomo a mente proura evit�a-la na vida omo uma fonte exterior: por isso, h�a o bloqueio de mem�oria.A emo�~ao de perda �e aumulada para riar um amorteedor entre o indiv��duo e a realidade damorte.A \inonsiênia" n~ao �e s�o um meanismo de oultar dados, mas tamb�em um bloqueio para amem�oria, que n~ao onsegue transpor as launas de momentos passados quando os fus��veis est~aoqueimados.Um engrama poder�a estar adormeido durante a maior parte de uma vida e depois manifestar-se,ap�os reeber o onjunto orreto de restimuladores no momento erto de ansa�o f��sio ou doen�a,produzindo ent~ao uma ausa aparente de insanidade ou aberra�~ao menor muitos anos depois de teroorrido o inidente real.Outro aspeto do meanismo protetor do bano era o atraso do restimulador, ou seja, quandoum engrama que havia feito key-in era restimulado, este muitas vezes preisava de dois ou trêsdias para entrar em a�~ao. (Exemplo: digamos que uma enxaquea tem omo restimulador um somde uma batida surda; o indiv��duo que tem o engrama ouve esse som; três dias depois ele tem,subitamente, uma enxaquea.) Dado este atraso, omo seria poss��vel loalizar a ausa de umarestimula�~ao espe���a de uma doen�a espor�adia?A extrema irraionalidade de um engrama, o m�aximo em irraionalidade, de que todas as oisass~ao iguais a todas as outras oisas que est~ao no engrama e que essas oisas s~ao iguais �as oisas noambiente exterior que s~ao apenas vagamente semelhantes �e uma proeza de idiotismo que se esperariaque qualquer humano seniente negligeniasse omo \proesso de pensamento".O ser humano tem prourado esta fonte h�a alguns milhares de anos, mas ele estava a prouraruma oisa ompliada, om base na id�eia de que qualquer oisa que possa ser t~ao perturbadora,t~ao destrutiva, t~ao mal�e�a e t~ao apaz de produzir manifesta�~oes omplexas tem de ter uma fonteomplexa; mas ao examin�a-la, veri�a-se que ela �e extraordinariamente simples.O auditor ter�a muito pouo a ver om a tentativa de tra�ar uma linha de separa�~ao entre asanidade e a insanidade; estes termos s~ao muito relativos. Ser-lhe-�a pedido para omparar Dian�etiaom velhos padr~oes, tais omo as lassi�a�~oes omplexas de Kraepelin: isto pode ser feito, mas temtanta utilidade omo a hist�oria natural de Arist�oteles, que s�o tem interesse para o historiador.Se um indiv��duo �e inapaz de se adaptar ao seu ambiente de modo a dar-se om os seus semelhantesou obedeer-lhes ou omand�a-los ou, o que �e mais importante, se ele �e inapaz de ajustar o seuambiente, ent~ao pode-se onsiderar que ele �e \insano". Mas este �e um termo relativo. Por outrolado, om Dian�etia, a sanidade aproxima-se muito de um signi�ado absoluto potenial: porquen�os onheemos a mente �otima. Modi�a�~oes de edua�~ao e de ponto de vista poder~ao fazer a a�~aoraional de uma pessoa pareer irraional a outra, mas isto n~ao �e um problema de sanidade; �e umproblema de ponto de vista e edua�~ao, om o qual o auditor estar�a pouo preoupado.Assim, os paientes enontrados pelo auditor entrar~ao nas três lasses gerais de Dian�etia: re-orda�~ao n~ao-sônia, reorda�~ao imagin�aria e reorda�~ao sônia. A quest~ao de sanidade n~ao se p~oe:a quest~ao da di�uldade que o aso poder�a apresentar ou do tempo que poder�a levar �e bastante f�ailde determinar pelo grau destas três ondi�~oes.No entanto, o auditor desobrir�a que poder�a ter nas m~aos um aso verdadeiramente \insano",um que seja \psi�otio". O tratamento de tal aso depende de saber em qual das três lasses aima270



se poder�a oloar o paiente psi�otio. O problema �e desintensi�ar os engramas do paiente t~aodepressa quanto poss��vel.As ondi�~oes e meanismos que oultam o bano de engramas n~ao variam: est~ao uniformementepresentes em todo o paiente, em todo o ser humano. As t�enias de Dian�etia poder~ao ser aper-fei�oadas - e n~ao h�a t�enia ient���a que, espeialmente nos seus primeiros anos de existênia, n~aopossa ser aperfei�oada - por�em, elas n~ao funionam seletivamente, mas s~ao apli�aveis a todos osindiv��duos.Deste modo, se temos um paiente \insano", o problema fundamental n~ao muda e a t�enia deDian�etia funiona omo em qualquer outro aso. A tarefa onsiste em reduzir a intensidade da argano aso, para que ele possa ser resolvido pela t�enia standard.Frequentemente enontramos os paientes insanos presos na linha do tempo e, nesse aso, fomeemos-lhes um tipo de segurador ap�os o outro, at�e eles estarem de novo a mover-se. Se o paiente est�aregressado, �e porque ele �ou t~ao preso que perdeu o ontato om o tempo presente. Qualquer pa-iente pode ome�ar a reviver em vez de meramente retornar e o auditor, omo rem�edio para isto,apenas lhe diz que ele pode lembrar-se disto, o que oloa-o de novo em um estado de retorno. �Efrequente enontrar-se os paientes insanos a ouvir um engrama vez ap�os vez e, nesse aso, s�o �eneess�ario �xar a aten�~ao e forneer-lhes seguradores at�e que eles estejam mais uma vez a mover-sena linha do tempo. Desobre-se, �as vezes, que os paientes insanos est~ao ompletamente fora dalinha do tempo, ouvindo demônios ou vendo ilus~oes. Os problemas s~ao sempre os mesmos: use aT�enia de Repeti�~ao quando a aten�~ao dos paientes foi �xada de algum modo e depois, ponha-osa mover-se na linha do tempo ou fa�a-os voltar para ela. O esquizofrênio usualmente est�a muitolonge da sua linha do tempo.A melhor maneira de desintensi�ar um aso, para que este possa ome�ar na terapia de rotina, �edesobrir e desarregar engramas de emo�~ao dolorosa. Se os meios normais falharem, obtenha ajudade um m�edio, ponha o paiente sob o efeito de �oxido nitroso ou pentotal s�odio e obtenha um n��velde transe profundo, em que normalmente se veri�ar�a que o paiente �e apaz de mover-se na linhado tempo, embora estivesse fora desta quando aordado. Enontre um engrama de desespero reentee desarregue-o onforme desrito no ap��tulo sobre emo�~ao (Parte III, Cap��tulo 23, Emo�~ao e aFor�a Vital). A t�enia do transe profundo n~ao �e diferente, exeto que devem ser tomadas grandespreau�~oes para n~ao dizer algo que aberre o paiente ainda mais, limitando toda a onversa�~ao aofraseado pr�oprio da terapia e tendo o uidado de inluir o anelador.O paiente insano est�a a obedeer a algum omando engrâmio, talvez a muitos, independente-mente daquilo que ele esteja a fazer. Esse omando poder�a impor, pela m�a interpreta�~ao do paiente,alguma a�~ao estranha; poder�a impor demônios; poder�a impor qualquer oisa. Por�em, o diagn�ostioonsiste meramente em observar o paiente para desobrir, pelas suas a�~oes, qual poder�a ser o o-mando engrâmio.Este volume n~ao abrange a Dian�etia Instituional, al�em destes pouos oment�arios, mas umauditor que saiba os fundamentos ontidos neste volume, e que tenha um m��nimo de ompreens~ao,pode produzir uma \sanidade" nos paientes, em um urto espa�o de tempo, que a dire�~ao desseshosp��ios normalmente onsidera uma reupera�~ao milagrosa. O paiente, ontudo, est�a muito longede ser um Liberado, e deviam-se despender muitas mais horas para desarregar a emo�~ao dolorosaadiional e reduzir engramas, antes que o auditor possa onsiderar que �e seguro permitir-lhe deixara terapia.O auditor deve ser extremamente uidadoso, pelo menos durante os pr�oximos vinte anos, om qual-quer aso que tenha estado internado, pois poder�a estar a pegar em um aso om psiose iatrogênia- ausada pelos m�edios - para al�em dos outros engramas do paiente. Dian�etia poder�a ajudar, umpouo, uma mente ujo �erebro foi submetido a um \piador de gelo" ou a um \desaro�ador dema�~a", mas n~ao pode urar tal insanidade at�e que algum bi�ologo brilhante enontre um modo de271



ultivar um novo �erebro. Os asos de eletrohoque s~ao equ��voos: eles poder~ao ou n~ao responder aotratamento, pois o teido erebral poder�a ter sido queimado a um ponto tal que o �erebro n~ao podefunionar normalmente. Ao abrir qualquer aso desses, o auditor �ar�a perplexo om a ondi�~aobaralhada do bano padr~ao, para n~ao falar dos iruitos pelos quais ele devia ser apaz de alan�aro bano de engramas. A s���lis e outras eros~oes erebrais deviam ser similarmente lassi�adas edeviam ser abordadas ou tratadas somente om o pleno onheimento de que Dian�etia poder�a n~aoser apaz de ajudar a m�aquina desmembrada. Tem havido muitos milhares dessas \opera�~oes" ao�erebro e entenas de milhares de tratamentos om eletrohoque: portanto, o auditor deve estaratento para n~ao se empenhar no que poder�a ser uma ausa perdida, quando existem tantos asosque podem ser mais bem ajudados. Deve-se suspeitar de qualquer aso que j�a tenha sido internado.E se for observada alguma oisa invulgar, em termos de mem�oria baralhada ou falta de oordena�~ao,uma indaga�~ao minuiosa poder�a revelar um internamento enoberto. Al�em disso, um auditor que �ehamado para ajudar um aso que esteja prestes a ser internado deve ser sempre prudente. Um asoque esteja a ser enaminhado para um maniômio poder�a ser um aso que j�a l�a tenha estado antes,apesar dos protestos dos parentes ou amigos de que essas n~ao s~ao as irunstânias.Similarmente, os asos de exaust~ao de ombate devem ser aeites om prudênia; porque pro-vavelmente foram proessados antes de deixarem o servi�o militar, altura em que lhes poder�a tersido apliado o tratamento de eletrohoque, uma opera�~ao ao �erebro ou a naross��ntese, sem oonheimento ou o onsentimento do paiente.Estas advertênias s~ao apresentadas, n~ao porque o auditor orra qualquer perigo f��sio em parti-ular - os paientes, sejam eles s~aos ou insanos, raramente fazem outra oisa que n~ao seja ooperarquando se aplia Dian�etia, at�e mesmo quando resmungam - mas porque se poder�a despender muitotrabalho s�o para desobrir que a�nal a maquinaria mental inteira foi irreparavelmente dani�ada.Se o auditor aeitar um aso de eletrohoque, ele deve dirigir a sua prinipal aten�~ao �a libera�~aodesse hoque omo um engrama; porque esses engramas instituionais ontêm toda a esp�eie detagarelie desuidada, que poder�a inibir ainda mais o tratamento. Al�em disso, qualquer hoqueel�etrio, em qualquer ponto do orpo, tem uma tendênia para desarranjar o bano de engramas ejunt�a-lo de modo que os seus inidentes �quem ainda mais enredados do que �e usual.Por nenhuma outra raz~ao que n~ao seja o avan�o de Dian�etia e a eonomia do tempo de um auditor,tamb�em se deve omentar que poder�a ser preiso liberar, em um aso, os m�etodos de interroga�~aorepressivos de alguns departamentos poliiais e o abuso geral da pol��ia relativamente aos riminososou idad~aos omuns, antes de se poder prosseguir om o tratamento. As senten�as de pris~ao poder~aoonter grandes argas de desespero, su�ientes para perturbar a mente e, no entanto, estas poder~aoser esondidas pelo paiente, devido �a id�eia errônea de que o auditor est�a interessado no seu \ar�ater"ou que �ar�a desapontado om ele.H�a v�arias outras oisas que entram no bano de engramas e de que n~ao se suspeitariam omoobst�aulos �a terapia, a menos que sejam menionadas. O hipnotismo pode ser extremamente aber-rativo e poder�a bloquear um aso. Um auditor deve ter algum onheimento do modo omo estefuniona, para que possa liberar os engramas que este ria e n~ao para us�a-lo na aplia�~ao de Dian�etia.O hipnotismo �e a arte de implantar sugest~oes positivas no bano de engramas. Aqui, elas poder~aoanexar-se aos engramas e tornar-se loks nesses engramas. Como a maioria dos banos de engramasontêm uma amostra das palavras mais omuns, �e quase erto que o hipnotismo seja aberrativo.A redu�~ao do poder anal��tio, por meios arti�iais, oloa o indiv��duo numa ondi�~ao �otima parareeber um engrama. O hipnotizador usa o meanismo esqueedor na maior parte das suas sugest~oese a maioria das pessoas tem oment�arios engrâmios semelhantes que tornam imposs��vel liberar asugest~ao do hipnotizador. O hipnotismo pode ser onsiderado um lok de \alta-potênia" e poder�aser um obst�aulo s�erio no bano de engramas do paiente. Com o lareamento, as sugest~oes, n~aotendo quaisquer ânoras de dor por bano delas nos engramas, desvaneem omo loks. Mas poder�aser preiso enontrar e larear as sugest~oes hipn�otias, antes de um aso poder prosseguir. O hipno-272



tismo �e muito usado nesta soiedade e muitas vezes aontee que, devido ao meanismo esqueedor,o paiente seja inapaz de reordar se alguma vez foi hipnotizado ou n~ao. A T�enia de Retornodesobri-lo-�a; pode-se on�ar na T�enia de Repeti�~ao para loaliza-lo, fazendo o paiente retornarom a repeti�~ao do fraseado hipn�otio (pelo paiente), tal omo: \Adormee, adormee, adormee."Nem todo o hipnotismo oorre na sala de visitas. �E muito omum os pervertidos usarem-no,apesar do fato de que a natureza \moral" deveria aumentar em um sujeito hipnotizado. Têm sidoenontrados inidentes, at�e om pessoas de nomeada, em paientes uja infânia estava a ser exa-minada. Estes inidentes estavam, muitas vezes, ompletamente olusos para o paiente, devido aofato de os omandos ontidos na sugest~ao hipn�otia serem t~ao intimidativos.Dian�etia e hipnotismo podem ser ombinados, mas o mesmo aontee om Dian�etia e astronomia.O auditor dar�a por si a trabalhar om paientes hipn�otios e ter�a de ser muito uidadoso omo fraseado, de modo a instalar um m��nimo de palavras suas no bano de engramas e para n~aotransformar Dian�etia em hipnotismo.Qualquer benef��io derivado do hipnotismo pertene ao ampo da pesquisa ou �a instala�~ao de umengrama man��ao tempor�ario. Este �ultimo d�a muito mais preju��zo do que benef��io. A anestesiapor hipnose �e imensamente sobrevalorizada. E o hipnotismo, omo jogo de sala, �e uma oisa quenenhuma soiedade deve tolerar, pois pode ser su�ientemente destrutiva para restimular os engramasat�e um ponto de insanidade. E o hipnotizador nuna onhee o onte�udo do bano de engramas.Qualquer bom hipnotizador, se puder dominar a sua vontade de falar, poder�a tornar-se em um bomauditor: mas se tentar ombinar a Dian�etia om o hipnotismo, ele dar�a por si om um paienteompletamente doente nas m~aos. Nuna instale uma sugest~ao positiva em um paiente, seja de quetipo for, por mais que ele possa implorar-lhe uma. Isto j�a provou ser quase fatal.Um aso inteiro pode ser trabalhado em transe amn�esio profundo. Muitas vezes �e poss��veldespertar uma pessoa adormeida para um transe profundo, simplesmente falando-lhe tranquilamentedurante v�arias noites seguidas, �a mesma hora e levando-a �nalmente a responder ao onvite parafalar. Pode-se, ent~ao, iniiar e prosseguir a terapia de Dian�etia e esta ter�a êxito, espeialmentese o auditor n~ao for t~ao desuidado que restimule arti�ialmente um engrama reente de dor f��sia,tratando prinipalmente os engramas de emo�~ao dolorosa na vida p�os-nasimento. Se a pessoa, aquem est�a a ser feita a terapia, estiver onsiente do que se est�a a fazer, ela pode ser oloada emrêverie para que se possa alan�ar dados mais antigos, visto que o \Eu" �e mais poderoso do queas unidades de aten�~ao fraas, embora s�abias, que onstituem a personalidade b�asia. O paiente �etrabalhado alternadamente em transe amn�esio e em rêverie. O aso aabar�a por se resolver, mesmoque n~ao se use a rêverie. Mas o transe amn�esio envolve graves responsabilidades: �e preiso instalar eusar um anelador em todas as sess~oes. �E preiso falar o menos poss��vel. Tudo o que o auditor quisersaber deve ser dito, se poss��vel, sob a forma de perguntas, pois estas s~ao muito menos aberrativas queos omandos. Este m�etodo tem sido bem-suedido e pode ser usado. Mas a rêverie, mesmo que pare�amais lenta, mesmo que n~ao haja sônio, �e muito mais satisfat�oria, pela raz~ao exelente e inontest�avelde que o paiente se restabelee mais rapidamente e melhora regularmente, ao passo que o transeamn�esio poder�a inapait�a-lo durante dias a �o, quando os inidentes s~ao aparentemente levantadosem transe profundo, mas no entanto �am \pendurados" no estado desperto. O transe amn�esion~ao �e, de�nitivamente, aonselhado: este tem sido sujeito a muita pesquisa e veri�ou-se que erat~ao desonfort�avel para o paiente omo era inomodativo para o auditor. Contudo, se por algumaraz~ao ou outra (e nenhuma dessas raz~oes inluem o desejo do prelear que, se o auditor deixasse,poderia supliar por drogas, hipnotismo e sugest~ao positiva, em um esfor�o para esapar dos seusengramas e que, se lhe permitissem, se tornaria um aso maravilhosamente baralhado para o auditordesenredar) n~ao for poss��vel usar outros m�etodos, pode-se empregar o transe amn�esio, mas sempreom a maior autela e sempre om o pleno onheimento de que a reupera�~ao do paiente leva at�etrês vezes mais tempo, porque trabalhar no mesmo n��vel que o bano de engramas n~ao permite usaros iruitos do analisador durante a desarga. A rêverie �e melhor.273



10.30 Problemas externos dos paientesPoder�a aonteer que um paiente que fez progressos deixe subitamente de progredir. �E poss��velque a resposta se enontre noutro lugar que n~ao na terapia. O ambiente do prelear poder�a sert~ao intensamente restimulativo que o deixe distra��do, sempre em restimula�~ao e por isso ele trabalhadevagar. Poder-se-�a desobrir, em um tal aso, que o prelear (omo em um aso real) fez um ontratoom o ônjuge que queria divoriar-se, no qual o outro esperaria at�e o prelear estar Clareado. Outrassitua�~oes relativas �a vida podem atribuir um valor ambiental ao fato de n~ao ser Clareado. O auditorn~ao tem nada a ver om a vida privada dos seus prelears, mas em um aso em que a pr�opriaterapia se torna dif��il devido a situa�~oes existentes, o auditor, om o seu tempo em jogo, tem todo odireito de desobrir a raz~ao. Todas estas raz~oes resultar~ao nalguma vantagem ambiental em n~ao serClear. Retirar o prelear temporariamente da sua asa, por exemplo, poder�a mudar o seu ambiente eadiantar a terapia. O auditor tem o direito de pedir ao paiente, Clear ou n~ao, que resolva o problemapor sua pr�opria iniiativa. �E omum os prelears n~ao se darem onta de que s~ao Liberados. Porqueo objetivo de Clear �e t~ao reluzente, que eles deixam de se omparar om o normal, j�a ultrapassado.Geralmente ser�a de esperar que um paiente se introverta em um grau muito aentuado no deursoda terapia de Dian�etia. �A medida que o aso progride, esta introvers~ao atinge um est�agio agudoap�os se ter feito perto de três quartos do trabalho e diminui da�� em diante. A ambivers~ao �e umaarater��stia marante do Clear. Quando a introvers~ao tem sido bastante aentuada, uma bitolabastante adequada para medir o avan�o do aso �e o interesse do prelear pelas oisas exteriores.Quase todos os prelears falam bastante sobre os seus engramas, at�e ao ponto em que s~ao soli-damente Liberados. Se n~ao falam ou n~ao querem falar sobre os seus engramas na onversa omum,o auditor pode suspeitar de alguma oisa altamente protegida no bano de engramas relativa �a ne-essidade de esonder alguma oisa: o auditor pode agir em onformidade. Embora o auditor possa�ar farto desse tipo de onversa, esta revela-lhe muito material novo se ele observar as frases que oprelear usa sobre os engramas.�E bem verdade que a aberra�~ao �e ausada pelo que foi feito ao paiente, n~ao pelo que foi feitopor ele. As a�~oes do paiente ao dramatizar, ao ometer rimes e assim por diante, n~ao s~ao aber-rativas para o paiente. Por onseguinte, o auditor n~ao preisa de se interessar, de modo nenhum,pelas atividades do prelear. Casos inteiros têm sido ompletados sem o auditor saber aquilo que opaiente fazia para ganhar a vida. Conquanto uma soiedade aberrada lhe exija, neessariamente,responsabilidade pelas suas a�~oes, a atividade anti-soial �e o resultado de engramas que a ditam. Opaiente n~ao �e respons�avel pelo que ele pr�oprio fez. Uma vez lareado, a quest~ao �e diferente. UmClear pode ser onsiderado inteiramente respons�avel pelas suas pr�oprias a�~oes, pois pode omputarraionalmente om base na sua experiênia. Mas o aberrado tem pouo ou nenhum ontrole realsobre as suas a�~oes. Por isso, o auditor deve tornar laro que n~ao se importa om aquilo que o aber-rado, agora prelear, fez na vida. O problema entre m~aos, para o auditor e o prelear, �e um banode engramas ontendo, exlusivamente, aquilo que outras pessoas �zeram na vida e o que foi feito aoprelear nos momentos em que ele n~ao se podia proteger. Esta abordagem, al�em de ser verdade, temum valor terapêutio. Porque ao expliar-se dessa maneira, um auditor pode om frequênia obter aoopera�~ao que de outro modo lhe seria negada.O auditor nuna deve violar o C�odigo do Auditor om um paiente. Per��odos prolongados deterapia resultam, inevitavelmente, de tais viola�~oes.10.31 Restimula�~aoA mente �e um meanismo autoprotetor - mas a Dian�etia tamb�em. Uma iênia do pensamentoque funione aproximar-se-ia tanto dos prin��pios de funionamento da mente, que esta seguiria274



paralelamente as injun�~oes e l�ausulas da pr�opria mente. Foi isso que suedeu om Dian�etia: amente �e diagnostiada pela sua rea�~ao �a terapia, a terapia �e melhorada pelas rea�~oes da mente aesta. Este �e um prin��pio operaional de grande valor, pois explia muitos fenômenos observados eprediz muitos dos restantes. Parte deste paralelismo �e a arater��stia de autoprote�~ao.�E quase imposs��vel dani�ar uma mente: ela �e um organismo extremamente rijo. �E �obvio quequando se ome�a a ort�a-la e serr�a-la om metal, a envenen�a-la om drogas ou bat�erias ou a atirarpara o lado a sua armadura natural omo se faz no hipnotismo, podem aonteer oisas infelizes.�E quase imposs��vel haver harlatanismo onde Dian�etia, om qualquer dos seus prin��pios, estejaa ser pratiada. A pessoa pratia Dian�etia no seu todo e obt�em resultados ou ent~ao pratia-a demaneira a sofrer o seu pr�oprio del��nio: este �e um fato meânio e ient���o. Dian�etia, omo iêniaautoprotetora, exige ser pratiada por Clears ou, pelo menos, por bons Liberados. Um Clear seguemuito de perto, em toda a sua onduta, os melhores aspetos do C�odigo do Auditor: o seu n��vel �etio�e muito elevado. Assim, qualquer pessoa que omee a pratiar Dian�etia dar�a por si, n~ao importaqual fosse a sua inten�~ao original, impelida na dire�~ao do objetivo de ser um Clear.H�a uma exelente raz~ao para isto. H�a um prin��pio onheido omo a restimula�~ao do auditor.Agora temos uma ompreens~ao do que faz um engrama entrar em restimula�~ao. Ao entrar emrestimula�~ao, este for�a a dor ou a a�~ao do engrama a permaneer no organismo. A observa�~aode algum perepto no ambiente, que seja muito pareido om um registro - som, vis~ao ou sensa�~aoorgânia - no engrama, p~oe o engrama em a�~ao, em maior ou menor grau. Similarmente, quando opr�oprio auditor n~ao �e Clareado ou quando n~ao est�a a reeber terapia om o objetivo de se tornarClear, ele �a restimulado. Ele est�a, a�nal de ontas, onstantemente a ouvir material engrâmio dopaiente. Este material engrâmio �e preisamente a substânia de que �e feita a insanidade. Qualquerpessoa tem engramas. Mais edo ou mais tarde, um paiente ome�ar�a a repassar um engramaseu, que se assemelhar�a a um dos engramas do auditor, a menos que o auditor esteja em terapia epossa ser liberado desse desonforto no auditor, a menos que o auditor esteja em terapia e possa serliberado desse desonforto. Enquanto se est�a a trabalhar apenas os loks reentes, isto n~ao aonteetanto, e este fato permitiu que os pratiantes e urandeiros mentais do passado esapassem a grandeparte da penalidade das suas pr�oprias aberra�~oes. Mas quando se lida om o material da raiz dessasaberra�~oes, um martelar onstante dos restimuladores pode oasionar uma ondi�~ao s�eria. Este �eo meanismo que faz om que as pessoas que trabalham nos hosp��ios sejam v��timas de psioses,embora elas tivessem de as ter logo �a partida para que estas se restimulassem.O auditor poder�a perorrer um ou dois asos sem qualquer reperuss~ao s�eria: na verdade, sejaqual for a reperuss~ao, esta pode ser eliminada por Dian�etia. Contudo, para garantir o seu pr�oprioonforto, ele pr�oprio deve ser Clareado ou Liberado o mais rapidamente poss��vel. Ele, omo Liberado,pode trabalhar sem muita di�uldade e isto permite-lhe fazer o pato m�utuo de ser auditado enquantoaudita o outro. Pode ent~ao surgir uma situa�~ao em que os dois prelears tamb�em s~ao auditores. Estaalternânia, entre o div~a e a adeira de auditor, normalmente funiona muito bem.Contudo, depois de terem ome�ado o trabalho, as duas pessoas poder~ao desobrir que s~ao mutua-mente restimulativas, o que signi�a que ada uma delas �e uma pseudopessoa nos engramas da outraou que uma �e restimulada (tom de voz, inidentes) pela outra. Isto n~ao deve ser um empeilho paraa terapia. Isto tem sido superado e a terapia tem avan�ado, apesar de irunstânias restimulativasbastante severas. Uma t�enia de esquiva bastante omum da parte de um sujeito onsiste em a�r-mar que o auditor restimula-o: isto n~ao �e su�ientemente importante para parar a terapia. Poder�aaonteer, no entanto, que duas pessoas possam introduzir uma tereira na adeia e, lareando adauma delas a seguinte, aliviar onsideravelmente a tens~ao. O plano de trabalho triangular, em quenenhuma pessoa est�a a auditar aquela que est�a a auditar a si, �e bastante bem-suedido.Um marido e mulher, que têm disutido durante muito tempo e om frequênia, poder~ao ahardemasiado restimulativo Clarearem-se um ao outro. �E poss��vel fazê-lo, se n~ao for vi�avel fazer outroarranjo e isto tem sido feito om frequênia: mas se a terapia n~ao orrer bem, ele deve enontrar um275



pareiro de terapia e ela tamb�em. M~aes que tentaram abortar os seus �lhos ou que os maltrataram dealguma forma, podem realizar a terapia om essas rian�as: mas em qualquer aso de irunstâniarestimulativa omo esta, as maiores preau�~oes devem ser tomadas pelo auditor para seguir estrita-mente o C�odigo do Auditor - agir de outro modo poder�a oasionar muito mais tens~ao na terapia doque �e neess�aria. Em tal aso, seria melhor que a pr�opria m~ae se tornasse um Liberado, antes detentar Clarear os �lhos - e n~ao deve toar nos �lhos enquanto eles n~ao tiverem pelo menos oito anosde idade.A quest~ao de auditor-restimula�~ao, em que o auditor restimula o prelear ou o prelear restimulao auditor, n~ao inlui o aspeto rotineiro da terapia de que o prelear est�a sempre a ser arti�ialmenterestimulado pela terapia standard. Um engrama pode ser restimulado ao ser toado diversas vezes eent~ao levantar-se-�a. O problema de auditor-restimula�~ao �e um problema espe���o, em que o auditor�e um pseudo-inimigo que tem alguma semelhan�a om uma pessoa que fez mal ao paiente. Umantagonismo violento da parte de um paiente, em rela�~ao a um auditor, �e habitualmente rastreadoa isso. Alguns paientes detestam tanto os homens que s�o podem ser trabalhados por mulheres,alguns têm tal �odio �as mulheres que s�o podem ser trabalhados por homens. Por�em, mesmo quandoh�a uma antipatia violenta, se n~ao houver mais nenhum auditor ou pessoa que possa ser rapidamentetreinada omo tal, a terapia pode prosseguir de qualquer modo: e obter�a resultados.10.32 Reequilibrar um asoQualquer aso que tenha largado a terapia reequilibrar-se-�a ao �m de pouas semanas, querendo istodizer que estabilizar�a em um novo ponto alto para o indiv��duo. A menos que se use o hipnotismopor droga ou outro m�etodo ilegal em Dian�etia, todos os asos ir~ao reequilibrar-se deste modo, omgrandes benef��ios. Pode-se esperar que as restimula�~oes se atenuem, aso estas tenham sido ausadaspela terapia. O paiente enontrar�a gradualmente o seu pr�oprio n��vel no estado de Libera�~ao. Osasos n~ao têm de ser levados at�e Clear se o auditor tiver pouo tempo. Mas laro que �e melhor seforem levados a esse estado e, na verdade, a maioria dos paientes insistir�a nisso.10.33 Tempo de trabalho na terapiaO per��odo usual de um tratamento de Dian�etia �e de duas horas. Nessas duas horas, om o paienteomum, realiza-se tudo o que pode ser realizado nesse dia. N~ao �e neess�ario trabalhar todos os dias,mas �e desej�avel trabalhar de dois em dois ou de três em três dias. Trabalhar om intervalos deuma semana, n~ao �e �otimo, pois o aso tende a reequilibrar-se. Al�em disso, h�a uma dea��da no aso,normalmente ao �m do quarto dia, quando este n~ao �e trabalhado pelo menos de três em três dias.A dea��da do quarto dia �e uma oisa meânia natural: um engrama, que sofra um key-in quandorestimulado na vida, leva era de quatro dias a entrar em a�~ao om for�a. Na terapia, �as vezes s~aoneess�arios três dias para desenvolver um engrama. Isto n~ao quer dizer que tenham de deorrer trêsdias antes de este �ar dispon��vel e n~ao signi�a que o trabalho tenha de parar por três dias; massim que os engramas, n~ao sendo mem�orias e n~ao sendo artiul�aveis omo tal, �as vezes levam três diaspara vir �a superf��ie.Para ser mais laro, um engrama pode ser pedido no dia um e ser�a enontrado no dia três. Nessemeio tempo, o auditor est�a a obter outros engramas. Este proesso �e t~ao autom�atio que n~ao requernenhuma aten�~ao e n~ao ser�a notado, exeto em asos que estejam a ser trabalhados uma vez porsemana. O engrama �e pedido no dia um; est�a pronto para ser reduzido no dia três; deai no diaquatro e est�a reequilibrado no dia sete.Este aspeto dos três dias �e interessante noutro sentido. Esse per��odo de três dias �e apenas uma276



observa�~ao do omportamento m�edio dos prelears. Uma investiga�~ao exata poder�a �x�a-lo em 2,5dias ou 3,6 dias (isto varia de indiv��duo para indiv��duo), mas três dias �e su�ientemente aproximadopara os nossos prop�ositos. Quando o auditor est�a apenas a fazer uma Libera�~ao no aso, ele �asvezes veri�ar�a que �e neess�ario tomar um engrama reente e perorrê-lo: o engrama de dor f��sia navida reente (p�os-nasimento) pareer�a erguer-se, permaneer�a onstante durante três dias e depoisdeair�a. Quando deair, o auditor ter�a de voltar a este e perorrê-lo novamente. Retirar estasdea��das, aabar�a por fazer o engrama da vida mais reente permaneer em um estado de reess~ao.Com frequênia, instala-se uma euforia em um aso quando o auditor toa em um engrama queontêm um man��ao. O paiente andar�a por a�� a dizer omo a Dian�etia �e maravilhosa, pois ele est�aagora numa ondi�~ao magn���a e �e muito feliz. Cuidado. Ao �m de três ou quatro dias este man��aoter�a voltado a deair para um estado depressivo. Deson�e quando algu�em experimentar uma destas\reupera�~oes" tipo foguete, pois s~ao t~ao permanentes omo a hama de um f�osforo. Esta extingue-see deixa inzas muito frias. O auditor, vendo essa euforia, far�a melhor se entrar de novo no aso ereduzir mais a fundo o engrama que a ontêm ou se obtiver um engrama mais b�asio.O tempo que leva a Clarear uma pessoa �e muito vari�avel. Dissipando argas de desespero etrabalhando alguns engramas antigos, um auditor pode onseguir em um paiente, em vinte outrinta horas, um estado de ser melhor do que om qualquer terapia do passado: isto �e um Liberado.�E ompar�avel a dois ou três anos de trabalho terapêutio do passado. O tempo que leva a onseguirum Clear n~ao pode ser omparado om nenhum padr~ao do passado, porque um Clear �e algo om quenenhum padr~ao do passado jamais sonhou.Num aso om sônio, em que a reorda�~ao esteja em boas ondi�~oes, pode-se obter um Clearem em horas. Num aso que tenha reorda�~oes ompletamente desligadas, tudo pode aonteerat�e, em um aso extremo, mil horas. Similarmente o aso imaginativo, que tem oisas que nunaaonteeram, poder�a levar muito tempo.Veja isto da seguinte maneira: n�os podemos obter os resultados de dois ou três anos de psian�aliseem vinte ou quarenta horas de Dian�etia e aquilo que realizamos om Dian�etia n~ao preisa de serfeito de novo, o que n~ao aontee om a psian�alise. Isso �e o Liberado. Ele pode lidar om osseus assuntos de um modo muito mais ompetente e as suas argas emoionais foram em grandeparte libertadas. No Clear, estamos a tentar alan�ar, e podemos alan�ar, um estado de esp��ritosupranormal. Gastaram-se milhares e milhares de horas na edua�~ao de um humano: gastar duasou at�e mesmo dez mil horas de trabalho, para fazê-lo elevar-se aima do que anteriormente lhe teriasido poss��vel, �e trabalho bem empregado. Mas n~ao preisamos de gastar nada que se pare�a om estaquantidade de tempo. As pessoas têm sido Clareadas em per��odos de tempo que v~ao desde trintahoras, quando tinham sônio e pouo volume, at�e quinhentas horas, quando tinham desligamento dereorda�~ao e tamb�em reorda�~ao imagin�aria. Aquilo que um auditor pode fazer om os seus primeirosasos, em termos de tempo, �e um ponto de interroga�~ao. Ele aabar�a por fazer um Clear e om ertezaque o far�a em menos de mil e duzentas horas em um aso grave. Durante todo o tempo em queestiver a trabalhar na dire�~ao de Clear, ele estar�a a obter uma Libera�~ao ada vez maior que, depoisde pelo menos inquenta horas, se eleva muito aima do normal orrente e simplesmente ontinua air por a�� aima. O melhoramento �e tal que, de semana para semana, a mudan�a �e �siologiamentenot�avel e psiologiamente surpreendente. Se algu�em pensa que hegar a Clear �e um pequeno saltoe um pequeno ganho, ele n~ao tem qualquer no�~ao da altura a que esse objetivo se enontra.A maior parte dos auditores tentar~ao primeiro onseguir o Liberado e ser~ao sensatos se o �zerem.Quando o seu pr�oprio aso for �nalmente Clareado, s�o ent~ao �e que ompreender~ao, subitamente, queo estado vale muito mais tempo do que aquele que foi despendido para o obter.�E imposs��vel predizer, om um auditor novo, quanto tempo �e que ele onsumir�a a ometer erros,a aprender as suas ferramentas, a alan�ar per��ia. �E-lhe, portanto, imposs��vel fazer uma estimativade quanto tempo levar�a a obter o estado de Clear em um paiente. Um auditor bem treinado nunaleva mais de oitoentas horas om o pior dos asos: quinhentas horas �e um n�umero elevado.277



10.34 Dados de parentesO auditor ser�a sempre atormentado pela ansiedade do paiente que quer obter dados de parentesou amigos. Soliitar esses dados j�a �e, em si, restimulativo, tanto para o prelear omo para oparente. M~aes têm �ado muito doentes quando reebem, do �lho que \de repente desobriu", osrestimuladores das suas pr�oprias doen�as passadas.�E uma experiênia onstante que os dados que o prelear obteve de parentes, pais e amigos eramompletamente in�uteis. Aqui, n�os estamos a depender da mem�oria de um aberrado, quando temos�a m~ao, om Dian�etia, uma fonte ��avel de material preiso. H�a auditores que tiveram asos aprogredir muito suavemente e que de repente deixaram de progredir: ap�os investiga�~ao, desobriu-se que o prelear andou a reolher material de pais e parentes, e estes, desejando apenas que eleesqueesse tudo o que lhe tinham feito, troaram-lhe as voltas om dados errôneos que têm de seruidadosamente eliminados. Esses s~ao os maus da �ta, as pessoas que �zeram ao prelear as oisasque �zeram dele um aberrado. Esperar dados exatos dessas pessoas seria o mesmo que esperar quea Lua fosse feita de queijo verde.Se o auditor quiser dados dessas pessoas e os pedir, passando por ima do prelear, ele poder�ahegar a algum lado. Mas quaisquer dados reebidos deste modo têm um valor que, nos servi�osseretos, �e rotulado de \Fonte Inompetente - Material Improv�avel".Avise o prelear de que n~ao deve inomodar os seus pais e parentes, e explique-lhe que ele poder�afazê-los adoeer ao pedir-lhes dados, om base no prin��pio do restimulador. Se quisermos algumaon�rma�~ao dos dados reebidos, o �unio modo de a obter �e pôr o pai, a m~ae ou o parente emterapia. Nessa altura, obteremos as fontes b�asias de dramatiza�~ao: na vida pr�e-natal e na infâniado progenitor. Isto �e um problema de pesquisa, n~ao de terapia.Se o auditor tem a Mam~a dispon��vel, ele pode perorrer at�e apagar o nasimento no �lho e depoiso parto na Mam~a, mantendo os dois separados, e assim obter a sua veri�a�~ao quanto �a exatid~aoda terapia. E h�a outros dados que podem ser omparados desta mesma maneira, usando as devidaspreau�~oes.�E a realidade subjetiva e n~ao a realidade objetiva, que �e o ponto importante para o auditor. �Eprimeiro que tudo e sempre, o paiente �a bom?10.35 Parar a terapiaA mulher desprezada tem um rival violento no prelear uja terapia foi parada por deis~ao do auditor.Manter o prelear em terapia, por mais raras que sejam as sess~oes, satisfaz de erto modo o esfor�oda sua personalidade b�asia para se libertar das suas aberra�~oes.A personalidade b�asia, o arquivista, o âmago do \Eu" que quer estar no omando do organismoe os desejos mais fundamentais da personalidade, poder~ao ser onsiderados sinônimos para os nossosprop�ositos. H�a um enorme surto desta personalidade b�asia - que �e realmente o pr�oprio indiv��duo- para onquistar os engramas. Os engramas, tomando a vida de empr�estimo ao seu hospedeiro,apareem omo oisas que n~ao querem ser onquistadas. Por mais meanista que tudo isto sejana realidade, o auditor muitas vezes d�a por si fasinado om a resistênia que os engramas podemofereer e maravilhando-se om os esfor�os da personalidade b�asia para onquistar os engramas.Ele trabalha om a personalidade b�asia, o indiv��duo em si, e ignora os esfor�os dos engramas parainterferir. H�a, por�em, uma situa�~ao em que a personalidade b�asia paree dar plena liberdade aosengramas em um esfor�o para realizar a terapia.No trabalho um \paiente" poder�a ter sido �eptio, sar�astio ou at�e ruim para om o auditor. Ou278



at�e se poder�a ter pensado que o paiente era totalmente negligente quanto ao seu bano de engramas.Ou o paiente poder�a at�e dizer furiosamente que ele odeia a terapia. Por algumas dessas raz~oes, oauditor poder�a deidir, insensatamente, parar o trabalho om o paiente. O paiente �e informadodisso. Por pouo tempo, talvez, o paiente poder�a n~ao manifestar nenhuma rea�~ao. Mas ao �mde alguns minutos, horas ou dias, a personalidade b�asia, sendo-lhe negado um aminho de sa��da,poder�a ome�ar a usar todas as armas ao seu alane para ompelir o auditor a retomar a terapia.Perturbado por ausa da interrup�~ao da terapia, mesmo que tenha sido ele a insistir na suaessa�~ao, o ex-paiente poder�a ome�ar a delinar rapidamente ou a ataar, pela frente ou pelasostas, o auditor e at�e a pr�opria terapia. Uma mulher desprezada raramente ausou perturba�~oest~ao intensas omo os ex-paientes a quem foi reusada a ontinua�~ao da terapia. Auditores têm sidopessoalmente insultados, outros prelears destes auditores hegaram a ser prourados e minados porataques violentos ontra a terapia em si, os auditores têm sido alvo de toda a esp�eie de ausa�~oes eampanhas de difama�~ao, e foram levados a sentir-se extremamente desonfort�aveis por prelears aquem foi reusada a ontinua�~ao da terapia antes de ter oorrido uma Libera�~ao. Tem-se observadoque at�e Liberados s�olidos e leg��timos, ujas doen�as psiossom�atias desapareeram e que deviamestar muito felizes, provoaram turbulênia quando o auditor n~ao os levou at�e ao estado de Clear. Oex-paiente poder�a usar qualquer n�umero de meanismos, tantos meanismos quanto os que têm sidousados pelos humanos para for�ar outros humanos a agir. Um dos meanismos onsiste em retomara apatia e um \del��nio r�apido". Outro �e a ampanha feroz ontra a terapia. Ainda outro �e o ataquepessoal ao auditor. Cada um destes meanismos tem, omo sua inten�~ao demonstr�avel, o reome�oda terapia.A mente sabe omo a mente funiona. E poder�a esperar-se que a mente, que tomou o sabor de umaminho de sa��da da dor e da infeliidade, use todos os m�etodos para ausar o reome�o da terapia,se essa sa��da for bloqueada.Por mais desagrad�avel que o ex-paiente tenha sido, no momento em que o auditor reome�a aterapia om ele, a sua atitude muda. Deixa de fazer esfor�os destrutivos ontra o auditor ou a terapia,mas estar�a tudo quase t~ao bem omo estava antes de a essa�~ao ser delarada.N~ao suponha, ontudo, que o prelear, se ele antes era negligente, realitrante ou geralmenten~ao ooperativo, ir�a agora abra�ar a terapia omo um paiente disiplinado. Longe disso, ele agora�e pelo menos t~ao dif��il de trabalhar omo antes, al�em de apresentar algum antagonismo adiionalengendrado pela ordem de essa�~ao.Em tal aso, o auditor �e amaldi�oado se o �zer e duplamente amaldi�oado se n~ao o �zer. Mash�a uma sa��da para isto. O fenômeno de \transferênia", em que o paiente simplesmente transfereas suas tristezas para o pratiante, n~ao �e o meanismo que atua aqui; a transferênia �e uma oisadiferente, nasida de uma sede por aten�~ao e de um sentimento de neessidade de apoio no mundo.Pode-se esperar que a transferênia permane�a para sempre, se tal lhe for permitido; o paientede um m�edio, por exemplo, poder�a ontinuar a ter doen�as, s�o para manter o m�edio por perto.A transferênia poder�a oorrer na terapia de Dian�etia, o paiente poder�a enostar-se �rmementeao auditor, pedindo-lhe onselhos, pareendo apresentar engramas em um esfor�o para onservar oauditor a trabalhar duramente, �a sua disposi�~ao e interessado; tudo isto resulta de uma omputa�~aode ompaix~ao e �e onduta aberrada. O auditor inteligente n~ao dar�a onselhos, nem tentar�a onduzira vida de ningu�em, pois uma pessoa s�o trabalha bem omo organismo autodeterminado. Na terapiade Dian�etia, seja qual for a atitude do paiente, por maior que seja o seu \desejo de estar doente"ou a sua transferênia do fardo, por mais maldosos que sejam os seus oment�arios ontra o auditordurante as sess~oes, essa ondi�~ao n~ao pode existir para sempre. A personalidade b�asia est�a a tentarabrir o seu aminho; o \Eu" est�a a tentar integrar o ser. At�e mesmo um trabalho med��ore aabar�apor liberar arga su�iente de um aso e reduzir engramas su�ientes para produzir uma maiorestabilidade no paiente. A personalidade b�asia �a ada vez mais forte e, portanto, om maisautoon�an�a. A introvers~ao, oasionada pelo esfor�o ont��nuo para alan�ar o mundo interior do279



bano de engramas, desintensi�a-se e h�a ada vez mais extrovers~ao �a medida que o aso avan�a. Oaminho de sa��da �e trabalhar o paiente suavemente e bem, e um dia ele estar�a bastante Liberadoou Clear. Mas nesse meio tempo, se parar a terapia em algu�em, n~ao se surpreenda om o que possaaonteer; s�o poder�a remediar isso retomando o aso.10.36 Avalia�~ao do auditorO auditor deve fazer muita avalia�~ao para si pr�oprio. Ele n~ao avalia nem imp~oe qualquer omputa�~aoao seu prelear. Se o prelear omputar que era isso que o estava a fazer adoeer, ent~ao �e isso queo auditor aeita. Expliar ao prelear o que �e que estava a afet�a-lo no engrama e de que modo, n~ao�e s�o uma perda de tempo, mas tamb�em faz o prelear �ar onfuso. A raz~ao por que um auditoravalia �e para assegurar que ele n~ao est�a a aeitar dados imaginados ou inompletos omo engramas.Um inidente n~ao se levantar�a a menos que os dados que este ontêm sejam orretos: isto �eautom�atio. Mude apenas uma s��laba no inidente e este �ar�a preso. Ou mesmo que pare�adesapareer, este voltar�a. Deste modo, n~ao h�a nenhum reeio de que qualquer inidente, que diminuaom a reontagem, seja inorreto. Os dados que este ontêm devem estar mais ou menos orretos,porque sen~ao este n~ao se reduziria. Assim, o auditor que ontesta inidentes, dados ou que faz opapel de deus de algum outro modo, ir�a ter um aso ompletamente enredado nas suas m~aos antesde ter ido muito longe, e ter�a um sujeito que n~ao est�a a progredir. Se o sujeito ome�a a perorrerum engrama em que a Mam~a est�a a ter rela�~oes om ino esquim�os, deixe-o perorrê-lo e nuna,nuna, nuna, mas nuna lhe diga que voê aha que isso n~ao �e verdadeiro. Se disser ao sujeitoque voê pensa que ele est�a a imaginar oisas, poder�a ausar-lhe um s�erio rev�es. Diga-lhe que voêaha que a Mam~a tinha as suas raz~oes e ter�a �ado do lado da oposi�~ao: voê n~ao estar�a a ataaro engrama, estar�a a ajudar a Mam~a a ataar o sujeito. Critiar, orrigir ou julgar o prelear dealgum outro modo, n~ao tem qualquer abimento em Dian�etia e far�a mais para atrasar um aso doque qualquer outra a�~ao. Um auditor que onteste o material que lhe �e apresentado poder�a estar apratiar bruxaria, aupuntura hinesa, xamanismo ou vodu, mas n~ao est�a a pratiar Dian�etia. En~ao obter�a resultados. Um oment�ario ao sujeito, tal omo: \Aho que fazes mal em areditar que atua m~ae tentaria abortar-te" ou \Aho que est�as a imaginar isso", poder�a atrasar o seu prelear eminquenta horas. O auditor n~ao ritia nem julga o prelear, nem avalia o material por ele.A audi�~ao �e toda feita em privado e para si pr�oprio. Se o paiente aaba de reontar o seu quintoaidente de omboio pr�e-natal, voê poder�a estar erto de que esbarrou om uma f�abria de mentirasnalgum engrama. A maneira errada de proeder, para orrigir isto, �e omuni�a-lo ao prelear. Amaneira erta de proeder �e enontrar a f�abria de mentiras, um engrama ontendo um oment�arioomo: \Diz-me qualquer oisa! Diz-me qualquer oisa, n~ao me importo, desde que tu me digasalguma oisa. Mas pelo amor de Deus, n~ao me digas a verdade, n~ao onsigo aguent�a-la!" Ou: \Tun~ao lhe podes dizer a verdade. Isso seria demasiado doloroso." H�a um milhar de formas para af�abria de mentiras. E estas n~ao s~ao muito raras.Nuna diga ao prelear a raz~ao por que anda �a proura de alguma oisa. Se disser que quer umaf�abria de mentiras, a f�abria de mentiras inventar�a uma f�abria de mentiras. Se disser que quer umadesarga emoional, inibir�a qualquer arga emoional de se desarregar. Fa�a simplesmente umaestimativa sileniosa da situa�~ao, reduza tudo o que pareer v�alido e ontinue a tentar desobrir araz~ao por que o aso n~ao est�a a funionar t~ao bem quanto poss��vel.O teste de validade de um engrama n~ao �e o enredo. O enredo n~ao tem valor. Os engramas s~aosimplesmente ole��oes de oment�arios ontidos em per��odos de \inonsiênia". N~ao faz nenhumadiferen�a se esses oment�arios onordam om a maneira omo o auditor pensa que a vida deve seronduzida ou om o modo omo um prelear deve respeitar os seus pais. O enredo �e uma oisaque os esritores p~oem nas hist�orias. Os auditores n~ao têm nada a ver om isso. Um engrama �e,280



basiamente, il�ogio e irraional; n~ao tente enontrar raionalidade dentro de um! Se os pais eramonheidos omo membros retos e honestos da omunidade e os engramas pareem indiar que aMam~a �a noite fazia o papel de prostituta, aeite os engramas.A validade �e muito simples de estabeleer. Fa�a estas perguntas ao engrama:1. Ser�a que este tem um som�atio?2. Ser�a que o som�atio ondula, ou seja, passa por uma s�erie de mudan�as?3. Ser�a que se reduz? (Se n~ao se reduz, o onte�udo que o prelear est�a a perorrer est�a errado ouo engrama est�a muito �a frente na adeia e tem outros antes dele.)4. O onte�udo engrâmio onorda om a aberra�~ao do paiente?5. O som�atio onorda om as doen�as psiossom�atias que se sabe que o paiente teve?6. Ser�a que este traz al��vio ao paiente? E esta �ultima �e mais importante do que todas as outras.O fato de os urandeiros mentais do passado terem dito pomposamente: \Oh! Isto n~ao ondiz oma minha id�eia de omo a vida �e onduzida", n~ao �e raz~ao para um auditor fazer Dian�etia desarrilhar.Os urandeiros mentais do passado n~ao obtiveram resultados. Dian�etia obt�em resultados e uma dasraz~oes mais importantes por que Dian�etia obt�em resultados �e porque ela n~ao tenta deturpar a vidapara enaixa-la em Dian�etia, mas est�a a apliar Dian�etia a vida. O auditor notar�a muitas oisasnovas e surpreendentes. O seu moto, omo diz um antigo bras~ao inglês om um orvo de trintametros pousado em ima de um astelo, poderia ser: \N~ao te surpreendas om nada."O Relat�orio de Kinsey nem ome�ou a ontar a hist�oria que voê, omo auditor, obter�a emDian�etia. O fato de a m~ae, sozinha, n~ao ter o rosto que mostrava ao J�unior, nem o rosto quemostrava �a soiedade, e o fato de a m~ae e o pai, sozinhos, n~ao se omportarem do mesmo modo quena soiedade, n~ao �e raz~ao su�iente para fazer om que um prelear ontinue a ser um aberrado.Nos textos psiqui�atrios deparamo-nos ontinuamente om paientes que tentaram falar da suavida pr�e-natal aos psiquiatras e aos quais foi dito, om uma solenidade rid��ula, que os inidenteseram imagin�arios. Paientes, que tinham sido abandonados por todas as esolas existentes em todasas frentes, porque os seus dados n~ao ondiziam om a ren�a daquelas esolas, reuperaram omple-tamente e alan�aram, om Dian�etia, uma ondi�~ao mental �otima, muito aima daquela dos seusantigos mentores, em parte porque Dian�etia n~ao se oloa aima dos fatos da vida. O Dianetiistan~ao s�o exige que o paiente enare a realidade por meio de perorrer os engramas, mas tamb�em exigeque ele pr�oprio enare a realidade, aeitando o fato de que qualquer que seja o onte�udo, se esteenaixar em qualquer das ondi�~oes listadas aima, este �e v�alido na terapia.Auditar signi�a esutar; tamb�em signi�a omputar. Computar sobre um aso onsiste emestabeleer onde �e que o paiente se afasta da raionalidade �otima na sua onduta da vida, mas maisimportante, onde se enontram engramas �siamente dolorosos e de emo�~ao dolorosa, e omo estespodem ser abordados e reduzidos.Os paientes desobrem algumas oisas espantosas a respeito dos pais e parentes quando est~aoem terapia. Com frequênia, eles desobrem que a vida na verdade foi muito melhor do que pareia,omo no aso de um paiente que areditava que tinha sido espanado todos os dias pelo pai.Os asos de onep�~ao pr�e-nupial s~ao muito omuns, desobrindo-se o paiente ainda por naserno asamento dos pais. E esses asos s~ao om frequênia muito dif��eis de resolver por onteremtanto seretismo nos seus engramas.Os meanismos da f�abria de mentiras tentar~ao, muitas vezes, atribuir um maior n�umero deamantes �a Mam~a e transformar o Pap�a numa fera furiosa, mas uma f�abria de mentiras �e muito f�ail281



de loalizar: os inidentes apresentados n~ao perorrem omo engramas: no segundo repasse o seuonte�udo �e amplamente alterado, n~ao ontêm som�atios e o seu onte�udo n~ao �e aberrativo.Em suma, o que interessa saber �e se temos ou n~ao um engrama real; n~ao se o engrama faz ou n~aosentido. Porque o pai poder�a ter sido uma fera furiosa na alova e a m~ae poder�a ter pratiado o oitoom os h�ospedes; e o pai poder�a ter sido um ordeirinho, apesar da reputa�~ao que a m~ae lhe deuap�os o nasimento e a m~ae poder�a ter sido uma puritana fr��gida, a despeito das hist�orias exageradasque o prelear poder�a ter ouvido. A verdade vir�a ao de ima na redu�~ao, mas isso n~ao onerne aoauditor, exeto para onseguir engramas.Primeiro que tudo e sempre, obtenha engramas, onsiga-os t~ao antigos quanto poss��vel para ador; onsiga-os mais tardios para a emo�~ao; obtenha-os, apague-os, desarregue-os, alare-os! O fatode estes n~ao serem omput�aveis omo dados verdadeiros foi o que levou o aberrado a ser aberrado.Deixe o enredo para os esritores: a nossa tarefa �e a terapia.Mas n~ao \aeite lixo": pe�a o som�atio, veja se este varia enquanto o prelear pronunia aspalavras. Ver���que os engramas. E o enredo que v�a para o diabo.10.37 Coisas que n~ao se devem fazer em dian�etiaN~ao dê uma sugest~ao positiva a nenhum paiente, seja omo terapia propriamente dita ou paraajudar na terapia.N~ao deixe de dar um anelador no in��io de ada sess~ao e de o usar no �m de ada sess~ao.Jamais diga a um paiente que ele pode \lembrar-se disto em tempo presente", porque o som�atiovir�a para o tempo presente e isso �e muito desonfort�avel.Nuna, nuna, nuna diga a um paiente que ele pode \lembrar-se de tudo o que j�a lhe aonteeuem tempo presente" porque, se o paiente tiver a��do em um transe profundo, isso agrupa tudoem tempo presente. E isso torna neess�ario desemaranhar um aso inteiro. Voê quer desperdi�arduzentas horas?Nuna retalie, de modo algum, quando um paiente em rêverie �ar irado onsigo. Siga o C�odigodo Auditor. Se voê se zangar om ele, poder�a lan��a-lo numa apatia que lhe levar�a muitas horas adesfazer.N~ao avalie os dados nem diga a um paiente qual �e o mal dele.N~ao ante de galo. Se o prelear �e a sua esposa ou marido ou �lho, n~ao lhe deite �a ara que o seuargumento favorito saiu de um engrama. �E laro que saiu!N~ao questione a validade dos dados. Guarde para si as suas reservas. Audite a informa�~ao parasua pr�opria orienta�~ao. Se o paiente n~ao sabe o que voê pensa, os engramas nuna ter~ao umaoportunidade de esapar-se.Jamais arrebate um paiente para o tempo presente s�o porque ele lhe pede. Se ele estiver no meiode um engrama, o �unio aminho de sa��da �e atravessando-o. A for�a do engrama �e m��nima quandoo paiente est�a retornado a este. Esta torna-se forte quando o paiente vem para o tempo presente.O paiente ter�a um hoque nervoso se for arrebatado para o presente.Nuna se assuste, por mais que um paiente se ontor�a ou berre. Nada disso �e grave, embora porvezes seja dram�atio.Nuna prometa Clarear um aso: prometa apenas Liber�a-lo. Voê poder�a preisar de se ir emboraou de trabalhar em algo mais urgente. E um prelear reagir�a muito mal a uma promessa quebrada.N~ao inter�ra na vida privada de um prelear nem lhe dê orienta�~ao. Diga-lhe que tome as suas282



pr�oprias deis~oes sobre o que deve fazer.N~ao quebre o C�odigo do Auditor. Ele existe para o proteger a si, n~ao apenas o prelear. A terapian~ao pode prejudiar o prelear, mesmo que voê s�o fa�a metade do trabalho e fa�a essa metade malfeita; a quebra do �odigo pode ser muito desonfort�avel para si, porque far�a de si o alvo do preleare ustar-lhe-�a uma quantidade onsider�avel de trabalho adiional.N~ao deixe engramas meio reduzidos quando estes lhe forem apresentados pelo arquivista.N~ao seja inventivo om Dian�etia at�e ter trabalhado pelo menos um aso at�e ao �m. E n~ao sejademasiado inventivo at�e ter trabalhado um aso que tem sônio, um aso que tem desligamentosônio e um aso que tem sônio imagin�ario. Alare estes e saber�a. E ter�a enontrado engramassu�ientes para ter algumas id�eias que podem ser de grande benef��io para Dian�etia. Se n~ao tiverid�eias depois disso e depois de voê pr�oprio estar em terapia e de ser Clareado, h�a alguma oisaque n~ao est�a bem. Dian�etia �e uma iênia em expans~ao, mas n~ao a expanda at�e que saiba em quedire�~ao e que ela vai.N~ao misture gasolina om �alool nem Dian�etia om outra terapia, exeto a puramente m�edia,apliada por um m�edio pro�ssional.Se �zer om que um aso �que enredado, n~ao o leve a um psiquiatra que n~ao onhee Dian�etia.S�o Dian�etia pode desenredar Dian�etia e os m�etodos de ontem n~ao ajudar~ao em nada o seu paiente,quando tudo o que ele preisa de fazer �e de repassar mais uma vez o ponto de onde voê o arranouom demasiada rapidez. Ganhe um pouo de oragem e mande-o atravessar novamente o inidente.Em Dian�etia, quem hoje tem um esgotamento nervoso, amanh~a ser�a um ser muito feliz.N~ao desista, n~ao pare. Continue simplesmente a perorrer engramas. E um dia voê ter�a umLiberado. E noutro dia ter�a um Clear.
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Cap��tulo 11Dian�etia - Passada e Futura
11.1 A hist�oria de dian�etiaA hist�oria de Dian�etia seria a hist�oria de uma viagem de desoberta, uma explora�~ao de reinos novose quase desonheidos, Terra In�ognita, a Mente Humana, uma terra que �a dois ent��metros atr�asda sua fronte.A viagem levou doze anos e a labuta foi longa, mas agora temos mapas e podemos ir e voltar �avontade.A observa�~ao de ra�as selvagens e ivilizadas, nesta e em regi~oes distantes, formou os alieresda pesquisa antropol�ogia: os esritos de alguns humanos nos �ultimos quatro mil anos formaramos roteiros eruditos. Os antigos esritos hindus, o trabalho dos Gregos e Romanos da Antiguidade,inluindo Lur�eio, as obras de Franis Baon, as pesquisas de Darwin e alguns dos pensamentos deHerbert Spener omp~oem a maior parte dos anteedentes �los�o�os. A absor�~ao inevit�avel da nossaultura atual proporionou muita informa�~ao que n~ao foi notada. O restante tem sido aquilo a queo navegador hama \fora do mapa".Em 1935 foi iniiada alguma da pesquisa b�asia; em 1938, os axiomas prim�arios foram desobertose formulados. Nos v�arios anos que se seguiram, esses axiomas foram postos �a prova no laborat�oriodo mundo. A guerra interrompeu o trabalho, omo as guerras normalmente fazem por serem umaos, mas logo ap�os a essa�~ao das hostilidades, a pesquisa foi reome�ada. Em menos de um ano,os fundamentos desta iênia, tal omo estes se apliam �a mente humana, tinham sido integrados.Estes foram testados numa longa s�erie de paientes esolhidos ao aaso e ada novo teste re�noumais o trabalho, mas ada aplia�~ao trouxe resultados espe���os.Cino anos ap�os o rein��io deste trabalho, em 1950, a obra estava preparada para publia�~ao,tendo todos os testes apresentado a onlus~ao de que Dian�etia �e uma iênia da mente, que de fatorevela leis do pensamento at�e agora desonheidas e que tem funionado em todos os tipos de doen�apsiossom�atia mental inorgânia e orgânia. Al�em disso, no re�namento da forma alan�ada, provouque era poss��vel o uso f�ail desta obra por pessoas que n~ao reeberam qualquer forma�~ao prolongada.O objetivo que alan�amos aqui �e uma iênia funional e que pode ser apliada om suesso porindiv��duos ap�os um urto per��odo de aprendizagem. Este objetivo nuna antes tinha sido atingidoou sequer aproximado.Quando algu�em onsegue pousar um p�e em terras desonheidas, ele toma onheimento de maisoisas e o horizonte alarga-se mais om ada novo dado, inluindo orpos mais amplos de onhei-mento. Dian�etia ura, e ura infalivelmente. E existem objetivos adiionais.A edua�~ao, a mediina, a pol��tia, a arte e, de fato, todos os ramos do pensamento humano, s~aolari�ados om Dian�etia. E mesmo assim, isso n~ao �e su�iente.285



Dian�etia tem, por enquanto, uma hist�oria breve: tem uma juventude forte: anteipa um amanh~amelhor. Antes de se tornar mais velha, a sua esfera de a�~ao ter�a abarado ainda mais. A hist�oria deDian�etia mal ome�ou.O Plano A inlu��a o aperfei�oamento da iênia, o seu teste em paientes de todos os tipos e, por�m, a dissemina�~ao de Dian�etia omo terapia. Esse plano termina om a publia�~ao deste livro.O Plano B inlui uma pesquisa adiional sobre a for�a vital, uma tentativa de resolver algunsdos males ainda n~ao abrangidos, tais omo o anro e diabetes, e o aperfei�oamento das t�eniasdesobertas e a sua dissemina�~ao. Isso onluir�a o Plano B.O Plano C inlui um esfor�o para desobrir um esal~ao mais alto da origem e destino universais, seeste for um problema de origem e destino, e os fatores e for�as impliados, om o �m de garantir umamelhor ompreens~ao e a aplia�~ao �util do onheimento assim adquirido, se for de fato adquirido, ea sua dissemina�~ao aso seja adquirido.Uma por�~ao do Plano B �e a organiza�~ao de uma funda�~ao, para que a pesquisa possa ser efetuadamais rapidamente.A hist�oria de Dian�etia mal ome�ou. S�o o futuro poder�a dizer que outras oisas ome�am om onasimento de uma iênia da mente.11.2 Dian�etia judii�ariaEste breve sum�ario de Dian�etia judii�aria �e inlu��do na presente obra omo um aux��lio ao auditor.Dian�etia Judii�aria abrange o ampo do julgamento do ser humano, dentro da soiedade e entreas soiedades. Abrange, neessariamente, a jurisprudênia e os seus �odigos e estabelee de�ni�~oes eequa�~oes exatas para o estabeleimento da equidade. �E a iênia do julgamento.A jurisprudênia e os seus ju��zos s~ao onstru��dos sobre as pedras angulares do erto e do erto edo errado, do bem e do mal. A de�ni�~ao dessas oisas �e inerente a Dian�etia: om estas de�ni�~oes �eposs��vel hegar a uma solu�~ao orreta no que respeita a qualquer a�~ao ou a�~oes do ser humano.O teste fundamental da raionalidade �e a apaidade de difereniar o erto do errado. Os fatoresfundamentais no estabeleimento da ensura s~ao o bem e o mal. Sem uma de�ni�~ao preisa des-tes quatro fatores, qualquer estrutura de lei ou de julgamento perde for�a e omplia-se atrav�es daintrodu�~ao de fatores arbitr�arios que prouram julgar por meio da introdu�~ao de erros para anularerros. C�odigos penais que respondam a todas as neessidades s�o podem ser esritos quando existi-rem de�ni�~oes ient���as preisas para os quatro fatores e s�o ent~ao �e que poder�a ser estabeleida eformulada uma equidade ivil, que n~ao onduza �a injusti�a.Os problemas de jurisprudênia e, na verdade, de todo o julgamento est~ao inextriavelmenteentrela�ados om os problemas do omportamento.Uma soiedade ideal seria uma soiedade de pessoas n~ao-aberradas, de Clears, que levassem assuas vidas dentro de uma ultura n~ao-aberrada: pois quer a pessoa quer a ultura poder~ao seraberradas. As aberra�~oes da ultura entram nas equa�~oes de onduta omo fatores irraionais, tantopela porta da edua�~ao, omo pela dos ostumes soiais e da jurisprudênia. N~ao basta que o pr�oprioindiv��duo seja n~ao-aberrado, pois ele enontra-se dentro dos limites de uma soiedade que onstruiua sua ultura om muitos preoneitos e ostumes irraionais.O estabeleimento da verdadeira fonte do erro e do mal �e um problema fundamental de todaa jurisprudênia. A verdadeira fonte est�a, infelizmente, nas irraionalidades daqueles em gera�~oespassadas que, trabalhando om onheimento limitado e oprimidos pelo meio irundante, proura-ram solu�~oes om equa�~oes que ontinham fatores falsos e inde�nidos. Essas gera�~oes, sepultadas h�a286



muito, n~ao podem ser levadas a tribunal. N�os somos os herdeiros de todas as �epoas passadas e isso �ebom: mas tamb�em somos os herdeiros de todas as irraionalidades do passado e isso �e mau. Em taisirunstânias e na ausênia de uma raionalidade geral, o auditor n~ao pode julgar o prelear omexatid~ao relativamente �as suas a�~oes m�as ou erradas. O riminoso e o insano, o hipoondr��ao e omarido que espana a esposa, o ditador impiedoso que proura fazer tremer o mundo e o varredor derua que apenas �a sentado a horar s~ao todos, e ada um deles, aprisionados e impelidos pelas suaspr�oprias fontes de irraionalidade, pelo mundo que entrou nas profundezas oultas das suas mentestorturadas pela dor e que, sob a forma de aberra�~ao soial, os esmaga do exterior.O auditor est�a interessado no que foi feito ao seu paiente, n~ao no que foi feito pelo seu paiente;pois aquilo que o paiente tenha feito est�a sempre fora do alane da reorda�~ao e n~ao foi a fonte,mas apenas a manifesta�~ao das suas m�agoas.Havendo uma soiedade de pessoas n~ao-aberradas, havendo uma ultura a que tenha sido retiradatoda a irraionalidade, ent~ao e s�o ent~ao pode o ser humano ser verdadeiramente respons�avel pelosseus atos, ent~ao e s�o ent~ao. Mas preisamos de assumir agora a sombra da responsabilidade por essefato. Um humano n~ao preisa de se render aos seus engramas.Talvez nalguma data distante s�o sejam onedidos direitos ivis, de aordo om a lei, �a pessoa n~ao-aberrada. Talvez nalguma �epoa futura seja alan�ado o objetivo de apenas a pessoa n~ao-aberradapoder obter e bene�iar de idadania. Estes s~ao objetivos desej�aveis, que produziriam um aumentomarante na apaidade de sobrevivênia e feliidade do ser humano.Mesmo agora, os �odigos de jurisprudênia podem ser melhorados e �e poss��vel determinar ompreis~ao se o ato que levou o indiv��duo perante a lei foi um ato aberrado, ou se foi ausado poruma aberra�~ao da ultura, ou se foi um ato ometido em detrimento de outrem ou da soiedade. Oproesso de puni�~ao pode, om erteza, ser aperfei�oado de modo a senteniar o indiv��duo, n~ao amais aberra�~ao omo prisioneiro ou um humano arruinado, mas a um plano mais elevado de raz~ao,atrav�es da erradia�~ao da aberra�~ao.Os atos passados de um indiv��duo que foi Clareado deviam ser risados dos seus registros, damesma forma que as suas doen�as o foram, pois om a remo�~ao da ausa n~ao h�a motivo parapuni�~ao, a menos que a pr�opria soiedade seja t~ao aberrada que deseje funionar om base emprin��pios s�adios1. Isto �e mais do que mero idealismo, pois pode-se demonstrar que a aberra�~ao,nos indiv��duos e na soiedade, aumenta progressivamente na propor�~ao da quantidade de puni�~aoapliada.Esfor�os para resolver problemas de jurisprudênia, que ainda n~ao abrangiam de�ni�~oes exataspara erto e errado, bem e mal, apenas podiam reorrer a um prin��pio onheido em Dian�etiaomo a Introdu�~ao de um Arbitr�ario. Foram apliadas regras gerais e imut�aveis aos problemas emum esfor�o para os resolver e, no entanto, ada nova regra afastava ainda mais a raz~ao, de modo queeram neess�arias ainda mais regras. Uma estrutura arbitr�aria �e aquela em que se observou um erroe se tentou orrigi-lo atrav�es da introdu�~ao de outro erro. Numa omplexidade progressiva �e preisointroduzir novos erros para anular os maus resultados dos erros anteriores. Uma ultura, para n~aofalar da jurisprudênia, torna-se omplexa e desajeitada na propor�~ao do n�umero de novos malesque �e obrigada a introduzir, para anular males anteriores. Por �m, n~ao pode haver raz~ao; s�o podehaver for�a e, onde n~ao existe a raz~ao e no entanto existe for�a, n~ao h�a nada sen~ao o turbilh~ao deuma f�uria insana. Onde houver uma f�uria insana, ainda por resolver, om o tempo ter�a de surgir aapatia; e a apatia, em espiral desendente, hega inevitavelmente �a morte.Estamos aqui numa ponte entre um estado do ser humano e o seguinte. Estamos aima do abismo1A nossa soiedade atual n~ao �e aberrada a este respeito: o humano insano n~ao �e onsiderado ulpado ou respons�avelpelos seus atos. A falta de uma de�ni�~ao de natureza preisa e ient���a para a insanidade, e n~ao onseguindoreonheer que todos os atos irraionais s~ao insanidade tempor�aria, a soiedade n~ao tem sido apaz de levar a abo asua inten�~ao fundamental. 287



que separa um planalto mais baixo de um planalto mais alto, e este abismo assinala um passoevoluion�ario arti�ial no progresso do ser humano.O auditor est�a nessa ponte. Quando Clareado, ele estar�a na sua extremidade mais alta. Elever�a muito tr�afego a passar por essa ponte. Poder�a ver ostumes, leis, organiza�~oes e soiedades atentarem evitar a ponte, mas ao prosseguirem nesse urso, estes tombam no vazio do abismo.Na sua atitude relativamente aos seus prelears ou �a soiedade em geral, ele n~ao pode ganharnada repreendendo e julgando erros passados �a luz do n��vel seniente atual. Al�em de n~ao ganharnada om isso, ele poder�a inibir o progresso. �E um fato inexor�avel que o ataque �a irraionalidade j�aome�ou. Ataque a irraionalidade, n~ao a soiedade ou o humano.11.3 Dian�etia e a guerraOs organismos soiais a que hamamos estados e na�~oes omportam-se e reagem, em todos os as-petos, omo se fossem organismos individuais. A ultura tem a sua mente anal��tia, a naturezaseniente ombinada dos idad~aos em geral e dos seus artistas, ientistas e estadistas em partiular.O bano de mem�oria padr~ao soial �e omposto pelos dados aumulados ao longo das gera�~oes. E oorganismo soial tem tamb�em a sua mente reativa, representada pelos preoneitos e irraionalidadesdo grupo inteiro. Esta mente reativa �e servida por um bano de engramas onde se enontram ex-periênias passadas dolorosas, e que dita a�~ao reativa em ertos assuntos, sempre que esses assuntossejam restimulados na soiedade. Isto, muito resumidamente, �e uma analogia usada em Dian�etiaPol��tia.O organismo soial omporta-se de uma maneira que pode ser representada na Esala de Tom; estetem a sua dinâmia de sobrevivênia e os seus supressores, a sua supress~ao interna devida a engramase o seu impulso na dire�~ao de um in�nito de dura�~ao �otima. Criminosos, traidores e fan�atios, porexemplo, onstituem os engramas internos que suprimem o potenial de sobrevivênia na Esala deTom.H�a uma de�ni�~ao exata para ada n��vel soial, na forma omo se relaiona om a Esala de Tom.Uma soiedade livre, trabalhando em oopera�~ao ompleta para realizar objetivos omuns, seriauma soiedade de Tom 4. Uma soiedade limitada por restri�~oes arbitr�arias e leis opressivas seriauma soiedade de Tom 2. Uma soiedade omandada e dirigida pelos aprihos de um humano ou depouos humanos seria uma soiedade de Tom 1. Uma soiedade governada pelo mist�erio e supersti�~aode alguma organiza�~ao m��stia seria uma soiedade de Tom 0. O potenial de sobrevivênia, em adaaso, pode ser visto em qualquer lugar da Hist�oria. Qualquer Idade de Ouro �e um Tom 4. Pr�atiasopressivas, ganânias individuais e erros de �alulo em geral reduzem a soiedade introduzindo-lheelementos desontentes. Para fazer fae a estes, no passado apliou-se mais opress~ao. A sobrevivêniada soiedade foi reduzida ainda mais. Com mais opress~ao vieram novos engramas e, assim, asoportunidades de uma sobrevivênia longa deslizaram pela Esala de Tom abaixo. E om estaredu�~ao de potenial veio a dor, �a medida que se entrava nas zonas inferiores.As soiedades sobem e desem na Esala de Tom. Mas existe um ponto de perigo, abaixo doqual uma soiedade n~ao pode ir sem reagir tal omo o faria um indiv��duo igualmente suprimido: asoiedade atinge um ponto de ruptura e enlouquee. Este ponto enontra-se por volta de 2.0.A luta de soiedade om soiedade, de na�~ao om na�~ao tem muitas ausas, todas elas mais oumenos irraionais. Houve muitas oasi~oes em que uma soiedade foi for�ada a esmagar outra menosseniente do que ela. Mas om ada olis~ao naseram novos engramas, tanto no en�ario internaionalomo dentro das pr�oprias soiedades.A guerra �e um Tom 1 internaional. N~ao �e mais raional do que qualquer indiv��duo que, hegandoa um Tom 1 geral e rônio, �e posto em um maniômio ou, temporariamente em Tom 1, omete288



algum rime e depois �e aprisionado. Por�em, n~ao h�a um arereiro para as soiedades, nesta alturas�o h�a morte e, portanto, elas morrem e têm morrido.At�e agora, uma na�~ao n~ao tinha nenhum meio para empregar sen~ao a for�a, quando onfrontadaom outra na�~ao enlouqueida. Por ont�agio de aberra�~ao, ambas as na�~oes enlouqueiam. Nenhumana�~ao veneu ompletamente uma guerra. Nenhuma na�~ao �nalmente triunfou pela for�a das armas.Nenhuma na�~ao evitou a guerra se mostrando amea�adora ou exibindo as defesas.Devido a estes �odios aumulados, o ser humano est�a agora perante armas t~ao poderosas, que elepr�oprio poder�a desapareer da Terra. O problema n~ao est�a no ontrole dessas armas. Elas explodemquando e onde o ser humano lhes diz que explodam. O problema est�a no ontrole do ser humano.N~ao h�a nenhum problema naional, no mundo de hoje, que n~ao possa ser resolvido somente pelaraz~ao. Todos os fatores que inibem uma solu�~ao do problema da guerra e das armas s~ao fatoresarbitr�arios, e n~ao têm mais validade do que as explia�~oes justi�ativas de um ladr~ao ou assassino.O agriultor de Iowa n~ao tem nenhuma disputa om o lojista de Estalinegrado. Aqueles que dizemque tais disputas existem est~ao a mentir.N~ao h�a preoupa�~oes internaionais que n~ao possam ser resolvidas por meios pa���os, n~ao emtermos de um governo supranaional, mas em termos de raz~ao.Manobrando ideologias inde�n��veis, manipulando a ignorânia das massas, entidades inexistentesmarham pelo mundo omo pesadelos na forma de Deuses do Ismo.Nenhum interesse pessoal �e t~ao grande que exija a haina da Humanidade. Aquele que a exigisse,aquele que n~ao a evitasse por todos os meios raionais, �e insano. N~ao h�a nenhuma justi�a�~ao paraa guerra.Por detr�as das ortinas da l��ngua e de ostumes diferentes, os povos s~ao ensinados a n~ao reonheerqualquer a�nidade om outros povos. Ensinados pelos seus pr�oprios terrores e governados pelas suaspr�oprias aberra�~oes, os dirigentes apresentam os outros ismos omo oisas detest�aveis.Hoje em dia, n~ao existe na Terra um estado pol��tio perfeito, nem sequer h�a uma boa de�ni�~aode um redo pol��tio perfeito. Os Estados s~ao v��timas de aberra�~oes internas e externas.Dian�etia trata a guerra porque h�a, de fato, uma orrida entre a iênia da mente e a bombaatômia. Poder�a n~ao haver uma gera�~ao futura para saber qual ganhou.S�o a raionalidade pode guiar o ser humano atrav�es destas amea�as de extin�~ao.A insanidade n~ao existe sem uma onfus~ao de de�ni�~oes e prop�osito. A solu�~ao para o problemainternaional n~ao se enontra no ontrole ou redu�~ao de armamento, nem mesmo na repress~ao doshumanos. Esta solu�~ao enontra-se na de�ni�~ao da teoria e da atividade pol��tias em termos tais, quen~ao possa existir m�a interpreta�~ao de proessos laros; enontra-se no estabeleimento de objetivosraionais para os quais as soiedades possam trabalhar, oletiva e individualmente; e enontra-senuma ompeti�~ao entre soiedades, om ganhos t~ao grandes, que nenhuma se torne dispens�avel paraa outra.A luta prim�aria do ser humano n~ao �e ontra o ser humano: isso �e insanidade. A luta prim�ariado ser humano �e ontra os elementos que o oprimem omo esp�eie e que impedem o seu impulso nadire�~ao de objetivos elevados. A luta do ser humano �e om os elementos, om o espa�o e o tempo,e om as esp�eies que lhe sejam destrutivas. Ele mal ome�ou a sua onquista. Ele agora est�aarmado de ferramentas su�ientes e de iênia su�iente para ser bem-suedido na sua onquista doUniverso. N~ao disp~oe de tempo para disputas, para se entregar a birras e estar de paleio �a janelaom os vizinhos sobre bombas atômias.A utiliza�~ao do poder atômio p~oe outros mundos ao seu alane. Porquê disutir por ausa deste?As reentes desobertas no ampo da fotoss��ntese pareem ofereer uma boa perspetiva de alimentare vestir o ser humano regiamente, mesmo que o seu n�umero na Terra venha a ser mil vezes superior289



aos milhares de milh~oes atuais. Por que raz~ao �e que ele disute? Porquê?Dois humanos raionais entrar~ao numa ompeti�~ao por proveito, valor e produ�~ao. Ser�a que estasna�~oes enormes, estes poderosos, tem��veis e estrondosos \gigantes" s~ao na verdade meninos malinstru��dos e om poua sanidade mental, que gritam insultos uns aos outros pela posse de um gatomorto? Ent~ao e os ex�eritos? Os ex�eritos morrem. Se o poder d�a raz~ao, ent~ao Roma ainda governao mundo. Quem teme agora esta uriosidade arqueol�ogia que foi Roma?H�a um objetivo mais elevado, um objetivo melhor, uma vit�oria mais gloriosa do que idadesdevastadas e mortos queimados pela radia�~ao. H�a liberdade, feliidade, abundânia e um Universointeiro para onquistar.Aquele que n~ao o vê est�a longe de mereer governar. Aquele que se entrega aos seus �odios �edemasiado insano para aonselhar.Quanto pode o ser humano onquistar? Ele perde, se onquista o ser humano. Ele ganha, seonquista os seus pr�oprios medos e depois onquista as estrelas.Ataque os inimigos naturais do ser humano, ataque-os bem, e a guerra do ser humano om o serhumano n~ao poder�a ser um problema da�� em diante. Isto �e raionalidade.Dian�etia n~ao �e ontra a luta; ela de�ne o que poder�a ser ombatido. Essas oisas inluem as fontesde sofrimento do ser humano dentro do indiv��duo, dentro da soiedade e os inimigos da Humanidade.O ser humano, desorientado, n~ao tem reonheido os seus inimigos. Eles agora s~ao vis��veis: ataque!11.4 O futuro da terapiaDentro de vinte ou em anos, a t�enia terapêutia ofereida neste volume pareer�a obsoleta. Casoisso n~ao aonte�a, ent~ao a f�e do autor na inventividade dos seus semelhantes n~ao ter�a sido justi�ada.Temos aqui uma oisa que n~ao existiu antes, uma iênia da mente que funiona invariavelmente.Os m�etodos de aplia�~ao n~ao podem deixar de ser aperfei�oados.Todas as iênias ome�am om a desoberta de axiomas b�asios. Estes progridem �a medidaque se desobrem novos dados e se alarga o âmbito da iênia. Surgem v�arias ferramentas e t�eniasontinuamente, melhoradas e aperfei�oadas. Os axiomas b�asios, as desobertas iniiais de Dian�etia,s~ao verdades ient���as t~ao s�olidas, que pouo ser~ao alteradas. Os dados desobertos por essesaxiomas j�a s~ao muitos e expandem-se diariamente. As t�enias apresentadas neste volume para ouso desses dados ser~ao, antes de passar muito mais tempo, modi�adas e melhoradas. O seu m�erito,neste momento, �e que estas t�enias funionam e produzem resultados ient���os muito s�olidos.H�a muito tempo atr�as, algu�em estabeleeu os prin��pios b�asios que tinham a ver om o fogo.Antes disso n~ao tinha havido um fogo ontrolado. A ulin�aria, o aqueimento e, �nalmente, ametalurgia riaram uma nova ultura. Os prin��pios b�asios do fogo n~ao foram muito alterados. Ast�enias empregadas para manejar o fogo, pouo ap�os a sua desoberta pelo ser humano, hoje emdia seriam onsideradas um tanto obsoletas. Hoje em dia temos f�osforos, isqueiros e ombust��veis,mas logo depois de se ompreender e de se ome�ar a usar o fogo, o aendedor de fogo por rota�~ao ea pederneira e o a�o teriam sido onsiderados inven�~oes maravilhosas: mesmo assim, o ser humanoj�a estava a usar o fogo h�a algum tempo e a us�a-lo om proveito, omo utilidade dom�estia e omoarma, quando o fogo por fri�~ao e a pederneira e o a�o foram desobertos ou inventados.No aso da roda, foram estabeleidos prin��pios b�asios que n~ao se alteraram at�e hoje. A primeiraroda funional deve ter sido uma oisa bastante dif��il de manejar. Mas omparada om nenhumaroda, ela foi um milagre.Assim aonteeu om a terapia de Dian�etia. Os prin��pios b�asios, axiomas e desobertas geraisde Dian�etia formam uma organiza�~ao que o ser humano nuna antes possuiu. Tal omo no aso das290



primeiras fogueiras e das primeiras rodas, a t�enia terapêutia pode ser enormemente aperfei�oada.Esta funiona agora; pode ser usada neste momento om seguran�a e e��aia.Esta t�enia atual tem dois inonvenientes de�nidos. Requer mais per��ia do auditor do quedeveria ser neess�aria e n~ao �e t~ao r�apida quanto poderia ser. N~ao deveria ser neess�ario que o auditor�zesse omputa�~oes de qualquer esp�eie e, na verdade, poderia oneber-se uma t�enia terapêutiaem que n~ao seja neess�ario um auditor, mas presentemente ele �e vital. Fazer um Clear ompletodevia levar apenas um punhado de horas. Aqui, os problemas s~ao relativos ao melhoramento emtermos da neessidade de menos per��ia e menos trabalho.Poder-se-ia dizer que aberia ao matem�atio e ao �l�osofo a tarefa de resolver todos os problemase apresentar todos os aperfei�oamentos. Na verdade, abe a ele a tarefa de desenvolver qualquert�enia de aplia�~ao, pois em qualquer soiedade deve haver uma partilha do trabalho.Quando os axiomas b�asios e as omputa�~oes �aram onlu��dos, foi imposs��vel publi�a-los, poisn~ao havia ningu�em a quem tal pesquisa pudesse ser entregue para aplia�~ao. Por isso, o trabalhoteve de ser feito em toda a sua extens~ao, n~ao apenas o trabalho de experimenta�~ao, mas tamb�em odesenvolvimento e a omprova�~ao das t�enias de aplia�~ao.Poder-se-ia fazer aqui uma analogia om a engenharia de pontes. Suponhamos que existem doisplanaltos, um mais alto do que o outro, om um abismo profundo entre eles. Um engenheiro vêque, se o abismo pudesse ser atravessado pelo tr�afego, o planalto mais alto que n~ao havia sidousado at�e ent~ao, sendo muito mais f�ertil e agrad�avel, tornar-se-ia o loal de uma nova ultura. Eleinumbe-se da tarefa de onstruir uma ponte. Havia a suposi�~ao de que n~ao era poss��vel onstruiruma ponte atrav�es do abismo e, de fato, uma vez que as pessoas no planalto inferior n~ao podiamver o n��vel mais alto, a pr�opria existênia de um planalto mais alto era negada. O engenheiro,desenvolvendo novos prin��pios de onstru�~ao de pontes e desobrindo novas signi�ânias nos seusmateriais, onsegue lan�ar uma ponte atrav�es do abismo. Ele pr�oprio atravessa-a e inspeiona oplanalto uidadosamente; outros atravessam a ponte e, deleitados, examinam o novo terreno. Cadavez mais pessoas atravessam a ponte. Esta �e s�olida e, embora n~ao seja larga, pode ser transpostaom seguran�a. N~ao foi onstru��da para tr�afego pesado e veloz. Mas ontêm os prin��pios b�asiose os axiomas pelos quais o abismo pode ser transposto, vez ap�os vez. Muitas pessoas ome�aram aaproximar-se do abismo e a olhar para ima.Que tipo de opini~ao teria o leitor da soiedade que est�a no planalto inferior se ela se limitasse agemer, horar, disutir e n~ao desse qualquer ajuda na tarefa de alargar a ponte ou de fazer novaspontes?Neste manual, n�os temos os axiomas b�asios e uma terapia que funiona.Por amor de Deus, ponha m~aos �a obra e onstrua uma ponte melhor!
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Cap��tulo 12Termos de Dian�etiaAberra�~ao: Qualquer desvio ou afastamento da raionalidade. Usado em Dian�etia para inluirpsioses, neuroses, ompuls~oes e repress~oes de todos os tipos e lassi�a�~oes.Aberrado: Neologismo dian�etio para qualquer indiv��duo aberrado.Clarear: v.tr. Tornar limpo, tal omo de sujidade ou obstru�~ao; iluminar; libertar de ulpa,ensura, et.; abrir passagem; desemaranhar. v.i. Tornar-se laro e brilhante.Agrupador: Um omando engrâmio que faz om que a linha do tempo ou inidentes que seenontram nesta �quem emaranhados de tal forma que paree que a linha do tempo est�a enurtada.Apagar: Causar que um engrama \desapare�a" ompletamente atrav�es da reontagem, alturaem que este �e arquivado omo mem�oria e experiênia.Auditor: O indiv��duo que administra a terapia de Dian�etia. Auditar signi�a \esutar" etamb�em \omputar".Bano de engramas: O loal de armazenamento no orpo onde os engramas, om todos os seusper�eptios, s~ao registrados e retidos e a partir do qual os engramas agem sobre a mente anal��tia eo orpo.Bano de mem�oria padr~ao: O loal de armazenagem na mente onde todos os dados perepi-onados onsientemente (vis~ao, som, ouvir, heiro, sensa�~ao orgânia, inestesia, t�atil, assim omoas omputa�~oes mentais do passado) s~ao registrados e guardados e a partir do qual s~ao entregues �amente anal��tia. Inlui todos os dados de uma natureza onsiente, desde a onep�~ao at�e \agora".B�asio: O primeiro engrama em qualquer adeia de engramas similares.B�asio-b�asio: O primeiro engrama ap�os a onep�~ao, o b�asio de todas as adeias uniamentepor ser o primeiro momento de dor.Cadeias: Qualquer s�erie de inidentes no bano de engramas que têm um onte�udo semelhante.Clear: O indiv��duo �otimo; que j�a n~ao possui quaisquer engramas. Do diion�ario inglês: laro;l��mpido e, por onseguinte, sereno; limpo; aud��vel; difereniador; ompreensivo; livre de d�uvidas;seguro; inoente; l��quido, tal omo luro ap�os despesas; sem d��vidas; livre de qualquer enredo. s. Umespa�o ou loaliza�~ao laro.Comando engrâmio: Qualquer frase ontida em um engrama.Demônio: Um iruito de deriva�~ao na mente, hamado \demônio" porque foi interpretado assimdurante muito tempo. Provavelmente �e um meanismo eletro-qu��mio.Desorientador: Qualquer omando engrâmio que faz om que o paiente se mova de uma formaou numa dire�~ao na linha do tempo que �e ontr�aria �as instru�~oes do auditor ou aos desejos da menteanal��tia do paiente. 293



Dian�etia: (do grego dia, atrav�es, e nous, mente ou alma); o que a mente (ou alma) est�a a fazerao orpo.Dinâmia: O impulso, ��mpeto e prop�osito da vida - SOBREVIVER! - nas suas quatro mani-festa�~oes: a pr�opria pessoa, fam��lia, grupo e humanidade.Engrama: Qualquer momento de maior ou menor \inonsiênia" por parte da mente anal��tiaque permite que a mente reativa registre o onte�udo total desse momento om todos os per�eptios.Liberado: Qualquer pessoa que foi levada at�e um estado que se aproxima do normal de 1950atrav�es da terapia de Dian�etia, quer tenha avan�ado desde uma ondi�~ao psi�otia ou neur�otia.Liberar: O ato de liberar atrav�es da terapia.Linha do tempo: O per��odo de tempo de um indiv��duo desde a onep�~ao at�e tempo presente,no qual se enontra a sequênia de aonteimentos da sua vida.Mem�oria: Qualquer oisa que, perepionada, �e arquivada nos banos de mem�oria padr~ao e quepode ser reordada pela mente anal��tia.Mente anal��tia: A mente que omputa - o \Eu" e a sua onsiênia.Mente reativa: A mente a n��vel elular que n~ao est�a \inonsiente" mas est�a sempre onsiente- a mente oulta, previamente desonheida.Negador: Qualquer omando engrâmio que faz om que o paiente aredite que o engrama n~aoexiste.Per�eptio: Qualquer mensagem sensorial tal omo uma vis~ao, som, heiro, et.Prelear: Qualquer pessoa que ome�ou a terapia de Dian�etia.Pr�e-liberado: Qualquer paiente que ome�ou a terapia para alan�ar uma Libera�~ao das suasprinipais di�uldades, psiossom�atias ou aberrativas.Psiossom�atio: Qualquer doen�a ou dist�urbio f��sio gerado pelo pr�oprio orpo.Reduzir: Fazer om que um engrama �que livre de som�atios ou emo�~ao atrav�es de reontagens.Ressaltador: Qualquer omando engrâmio que, quando abordado pela mente anal��tia na linhado tempo, faz om que o paiente se mova de volta para tempo presente.Segurador: Qualquer omando engrâmio que faz um indiv��duo permaneer em um engrama,onsiente ou inonsientemente.Simbiota: Qualquer entidade de vida ou energia que ajuda um indiv��duo ou o ser humano nasua sobrevivênia.Som�atio: Um neologismo de Dian�etia para dor, qualquer ondi�~ao do orpo experimentadaquando se ontata um engrama; a dor de uma doen�a psiossom�atia.Sônio: Reorda�~ao ao ouvir um som do passado om o \ouvido da mente".Supressor: As for�as exteriores que reduzem as possibilidades da sobrevivênia de qualquerforma.Visio: Reorda�~ao atrav�es de ver uma vis~ao do passado om o \olho da mente".
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