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0.1.1 �Ultima p�agina
Uma Terapia do CânerResultados de Cinquenta Casos\Vejo o Dr. Gerson omo um dos mais eminentes gênios na hist�oria da mediina" - AlbertShweitzer, m�edio.O m�edio Max Gerson naseu em 18 de outubro de 1881, em Wongrowitz, Alemanha. Ele frequen-tou as universidades de Bresslau, Wuerzburg e Berlim e se formou na Universidade de Friburgo. ODr. Gerson, que sofria de graves enxaqueas, desobriu que uma mudan�a na dieta impedia o aessodessas dores de abe�a inapaitantes.Seu ponto de vista sobre a natureza e tratamento de doen�as degenerativas mudou drastiamentequando um seu paiente que estava seguindo a \dieta da enxaquea" Gerson foi urado n~ao apenasdas enxaqueas, mas tamb�em da tuberulose luposa. O Dr. Gerson publiou suas desobertas sobretuberulose luposa em uma d�uzia das mais reputadas revistas m�edias do mundo, estabeleendo aTerapia Gerson omo a primeira ura para essa doen�a.Por meio do seu trabalho om a tuberulose, o Dr. Gerson onquistou a amizade do m�edio AlbertShweitzer. Em 1931, depois de nove meses em terapia, a Sr.a Helene Bresslau Shweitzer (1879-1957) foi urada de tuberulose pulmonar. O pr�oprio Dr. Shweitzer abordou o Dr. Gerson aos 75anos, deprimido e esgotado por um ataque de diabetes avan�ada. Ao �m de pouas semanas o Dr.Shweitzer se libertou totalmente de sua pesada dosagem de insulina. Regressou �a �Afria, revigoradoe heio de otimismo. Este grande �lantropo trabalhou at�e depois dos 90 anos e foi honrado om oPrêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho mission�ario em mediina. Shweitzer seguiu o progresso deGerson ao longo dos anos, vendo a terapia da dieta apliada om êxito tamb�em �as doen�as ard��aas,falha renal e âner.O Dr. Gerson e sua fam��lia emigraram para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial.Em 1938, ele passou nos exames de equivalênia e reebeu a lien�a para pratiar mediina no estadode Nova York. Por vinte anos, ele tratou entenas de paientes anerosos que tinham desistido delutar pela sobrevivênia depois que todos os tratamentos onvenionais haviam falhado. Emboraapenas uma m~ao-heia de revistas dos seus pares estivesse reeptiva �a ideia \radial" de usar anutri�~ao no tratamento e preven�~ao da doen�a, o Dr. Gerson ontinuou a publiar artigos na Europasobre a sua terapia. Em 1958, baseado em trinta anos de experimenta�~ao, o Dr. Gerson publiousua teoria, plano de tratamento e estudos de aso aqui nesta monogra�a m�edia: Uma terapia doâner: Resultados de inquenta asos.O Dr. Gerson, um pioneiro em sa�ude hol��stia, foi um homem vision�ario. Ele estava orreto nasua predi�~ao de que um ambiente t�oxio ombinado a uma dieta de�iente em nutrientes esseniaislevaria �a esalada do âner e muitas outras doen�as degenerativas. Apesar de ridiularizado em sua�epoa, as desobertas das pesquisas on�rmam agora que a nutri�~ao �e um meio poderoso e efetivode tratar doen�as.O Dr. Max Gerson faleeu em 1959, om o elogio f�unebre do Dr. Albert Shweitzer, que esreveu:\Vejo o Dr. Gerson omo um dos mais eminentes gênios na hist�oria da mediina. Muitas de suasideias fundamentais foram adotadas sem ter seu nome ligado a elas. Por�em, ele alan�ou mais do quepareia poss��vel diante de ondi�~oes adversas. Ele deixa um legado que hama a aten�~ao e que lhegarantir�a seu lugar apropriado. Aqueles a quem ele urou atestar~ao agora a verdade de suas ideias".ISBN 0-9611526-2-1 2



0.2 Garantia de uidados de qualidadeO Instituto Gerson �e uma organiza�~ao sem �ns lurativos, fundada em 1977. Como uma agêniade benef��io p�ublio estamos dediados �a ura e preven�~ao de doen�as rônias e degenerativasbaseados na vis~ao, �loso�a e obra bem-suedida de Max Gerson, doutor em mediina. Empreendemosesta miss~ao ofereendo uma gama de programas e reursos onebidos para forneer informa�~oesatualizadas e rigorosas �as pessoas que estejam interessadas na Terapia Gerson.Tendo desempenhado esse papel por vinte e ino anos, �amos apropriadamente onheidosomo o \lugar iniial" para todas as investiga�~oes das Terapias Gerson, tanto de paientes quantode pro�ssionais da sa�ude. Orgulhamo-nos deste papel e estamos empenhados em proteger a mara\Gerson" e a mara de servi�o \Terapia Gerson", tendo ambas �ado registradas integralmente peloInstituto Gerson em 2002.Conquanto a posse destas maras nos proveja de lara prote�~ao legal, n�os, no Instituto Gerson,as valorizamos mais omo ferramentas para garantir uidados de qualidade. Estamos plenamenteonsientes de qu~ao amedrontadora pode ser qualquer rise de sa�ude e reonheemos nossa respon-sabilidade em provideniar endossos quali�ados para o potenial paiente da Terapia Gerson. Emonsonânia om nossas obriga�~oes legais ontinuaremos a tornar nossos reursos ada vez mais �uteisao p�ublio e seremos proativos na prote�~ao da integridade e posse do nome Gerson.Conforme voê for sabendo mais sobre a Terapia Gerson, o inentivamos a se reportar ao InstitutoGerson para onselho e apoio permanente. Aqui est~ao alguns dos programas que n�os ofereemos quepoder~ao ajud�a-lo em seu proesso:

0.2.1 Lista de referênias aprovada pelo Instituto GersonEste talvez seja o programa mais utilizado ofereido pelo Instituto Gerson. Nossa lista de referêniasonsiste de muitos m�edios, l��nias, grupos de apoio, aompanhantes e uidados de sa�ude em do-mi��lio, todos integralmente redeniados. Se o seu hospital ou m�edio da Terapia Gerson n~ao possuirnosso \selo de aprova�~ao", n�os n~ao os endossamos!0.2.2 Edua�~ao & Dissemina�~aoNosso Programa de Edua�~ao & Dissemina�~ao onsiste de uma variedade de o�inas e semin�ariosinluindo o Programa de Treinamento da Terapia Gerson para Pro�ssionais Lieniados. Lan�ado em1996, este programa de treinamento envolve uma semana de instru�~ao e um internato em uma l��niaGerson redeniada. Os formandos s~ao eleg��veis para onstar da Lista de Referênias Aprovada peloInstituto Gerson e l��nias futuras apenas ser~ao redeniadas assim que o pessoal m�edio essenialtenha ompletado este programa. Outras o�inas ofereidas pelo Instituto Gerson inluem aulas deozinha preseniais, manuten�~ao de sa�ude e semin�arios sobre \omo fazer" a Terapia Gerson, e nossoada vez mais famoso Fim de Semana de Treinamento de Cuidadores em Domi��lio, o pr�e-requisitoeduaional para uidados de sa�ude em domi��lio.3



0.2.3 Gerson Healing Newsletter (6 edi�~oes por ano)Desde 1984, a Gerson Healing Newsletter tem sido a onex~ao entre o Instituto Gerson e seus paientese apoiantes. Cada edi�~ao inlui not��ias do Instituto, um alend�ario de eventos atualizado, relat�oriossobre tendênias alternativas e alop�atias, testemunhos de paientes reuperados e artigos esritospor espeialistas Gerson, inluindo Charlotte Gerson.
0.2.4 Departamento dos OradoresContate-nos para agendar um orador para sua organiza�~ao omunit�aria, igreja ou esola. Os se-min�arios podem ser supridos segundo as suas neessidades e oloamos igual ênfase na preven�~ao dedoen�as e no tratamento.
0.2.5 Painel de Supervis~ao da Terapia GersonEmbora Max Gerson tenha desenvolvido a Terapia Gerson h�a mais de inquenta anos, reonheemosque o mundo est�a sempre em mudan�a. Este painel de espeialistas da reonheida Terapia Gersongarante que o protoolo do Dr. Gerson reita mudan�as relevantes sem perder de vista seus prin��piosfundamentais. Este painel disute assuntos que v~ao desde quest~oes mente-orpo at�e proedimentosdent�arios antes de submeter delara�~oes de posi�~ao aos membros, paientes e uidadores redeniadosdo Instituto Gerson.
0.2.6 Programas de apoio ao paienteO Instituto Gerson oferee uma gama abrangente de reursos de apoio ao paiente. Estes inluemapoio telefônio, um website abrangente, o Programa de Aompanhamento da Terapia Gerson, aRede de Apoio ao Paiente, a Lista de Reursos de Produtos, a Lista de Referênia de PaientesReuperados e um Paote da Terapia Gerson no Lar para as muitas pessoas que est~ao se urandoom êxito em seus lares.Por favor, ontate o nosso pessoal para saber mais sobre quaisquer destes programas e reursos.Esperamos not��ias suas.Gerson Institute1572 Seond AvenueSan Diego, CA 921011-888-4-GERSON(1-888-443-7766)619-685-5353e-mail: mail�gerson.orgwww.gerson.org 4
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Originalmente publiada: New York: Whittier Books, [ 1958℄ISBN 0-88268-203-2 (pbk:. ALK papel)I. Câner - Terapia de Dieta - Estudos de Caso 1. T��tulo[DNLM: 1. Terapia de Neoplasias. N~ao Adquirido℄RC271.D52G47 1997616,99 '406-DC21DNLM / DLCpara Bibliotea do Congresso 96-50956CIPImpresso nos Estados Unidos da Am�eriaOs nomes Gerson e Terapia Gerson s~ao maras de âmbito mundial, maras empresariais e/oumaras registradas ou maras empresariais do Instituto Gerson. Todos os direitos s~ao reservados.Usadas sob permiss~ao.As informa�~oes ontidas neste livro s~ao apenas para prop�ositos eduaionais e ient���os. N~ao em-preenda qualquer tratamento m�edio ou mudan�as na dieta sem o onselho e apoio de um pro�ssionalda sa�ude devidamente redeniado.0.4 Pref�aio �a Sexta Edi�~aoMax Gerson, doutor em mediina, tinha a sabedoria, vis~ao e oragem para olhar al�em das perspetivasm�edias prevaleentes na sua �epoa. A partir de trinta anos de experimenta�~ao l��nia, ele hegou aalguns oneitos radiais �a �epoa:
� A dieta tem efeito onsider�avel em quase todas as doen�as� O orpo humano pode urar a si mesmo se reeber os nutrientes adequados� Qualquer tratamento efetivo para doen�as degenerativas tem que tratar a pessoa ompleta� Pessoas om doen�as graves têm que ajudar seu orpo a se desintoxiarEmbora estas ideias pare�am sensatas hoje, nas d�eadas de 1940 e 1950 eram quase blasfemas.Passaram mais de quarenta anos desde que Max Gerson faleeu, em mar�o de 1959. Nessa �epoa,a mediina ortodoxa n~ao onsiderava a maioria dos âneres omo ur�avel, e a Amerian MedialAssoiation e a Amerian Caner Soiety rejeitavam liminarmente a no�~ao de que a dieta pudesseter algum efeito quer na preven�~ao ou no tratamento do âner.6



Apesar da feroz resistênia �as suas ideias e m�etodos, Max Gerson trabalhou virtualmente sozinhopara tratar e urar muitos âneres onsiderados terminais, assim omo numerosas outras doen�as.Ele trabalhou para publiar e partilhar informa�~oes o melhor que podia sobre os m�etodos que elehavia desenvolvido. Na �epoa desta publia�~ao, em 1999, os ��ndies de sobrevivênia ao ânerpermaneem virtualmente inalterados, e o n�umero de novos diagn�ostios de âner tem ontinuadoa reser a ada ano. Algumas doen�as (âneres do f��gado, pulm~oes e pânreas, entre outros) s~aosenten�as de morte virtuais. Novos diagn�ostios de doen�as que antes eram raras est~ao resendonum ritmo alarmante. A \Guerra ao Câner", delarada pelo ent~ao presidente Nixon, em 1971,para a maioria dos âneres, nem sequer diminuiu o n�umero de novos diagn�ostios nem aumentou asobrevivênia aos j�a diagnostiados.Por mais de vinte anos, o Instituto Gerson tem trabalhado para ajudar paientes a se reuperaremdessas doen�as \inur�aveis", partilhar o onheimento sobre elas e ontinuar a pesquisa e desenvol-vimento da segura e efetiva abordagem da Terapia Gerson �a ura do âner e outras doen�as dege-nerativas. Quando ome�amos, em 1977, quase ningu�em esutava o que t��nhamos a dizer. �Eramosinapazes de tratar paientes nos Estados Unidos porque as juntas m�edias amea�avam a�ar aslien�as de m�edios que se desviassem dos m�etodos onvenionais de tratamento. Somente os queestavam desesperadamente doentes e �as portas da morte, \desenganados" pelos seus m�edios, pro-uravam a nossa ajuda. Apesar das di�uldades, tivemos êxito em ajudar entenas de paientesa reuperar de doen�as terminais, ensinando outros milhares a tomarem medidas para melhorar asa�ude e prevenir o desenvolvimento da doen�a.Hoje, felizmente, muito mudou. Muitos paientes agora exigem (e obtêm) de suas ompanhias se-guradoras a op�~ao de prourarem tratamento hol��stio. Um n�umero resente de estados estabeleeujuntas de lieniamento independentes para m�edios que usam m�etodos tradiionais. Outros estadosderetaram leis exigindo �as ompanhias seguradoras que pagassem por tratamentos alternativos, ouespei�amente protegendo de repres�alias, por parte das suas juntas m�edias, os terapeutas que fa�amuso de m�etodos naturais. Os Institutos Naionais de Sa�ude fundaram um Gabinete para a MediinaAlternativa, dediado �a pesquisa e valida�~ao dos m�etodos hol��stios de tratamento. Investigadoresm�edios independentes doumentaram e veri�aram a base bioqu��mia para muitos elementos im-portantes da Terapia Gerson em mais de trezentos artigos na literatura m�edia de resenhas dos seuspares.Todos esses fatores levaram a um aumento aentuado no interesse pelo tratamento da TerapiaGerson. Atualmente, nossa equipe trata at�e trezentos inqu�eritos por dia para quem busa informa�~aosobre os programas de edua�~ao m�edia sobre a Terapia Gerson, referênias a m�edios, entros detratamento, entros de reabilita�~ao e assistentes terapêutios. Os paientes est~ao prourando otratamento Gerson omo primeira esolha, em vez de uma �ultima esperan�a. Para os interessadosem treinamento m�edio, o Instituto Gerson mant�em programas de erti�a�~ao para m�edios, entrosde tratamento e uidados ao domi��lio. Estamos trabalhando ativamente para estabeleer entros detratamento m�edios erti�ados no mundo inteiro. Contate-nos para saber das ofertas atuais.Embora haja muitos aminhos para o bem-estar, a Terapia Gerson, em nossa opini~ao, �e a abor-dagem mais ompleta e abrangente para uma ura integral. Nossa pesquisa ont��nua est�a projetadapara garantir que preservemos e melhoremos nossa apaidade de urar e prevenir doen�as, inre-mentar bem-estar e longevidade, e ajudar os indiv��duos a operarem no seu �apie potenial para umavida longa e satisfat�oria, s�eulo 21 adentro e mais al�em. Charlotte GersonFundadora, Instituto GersonJunho, 19997



Dediado �a minha esposa,Maregaret0.5 AgradeimentosSinto-me em d��vida para expressar minha mais profunda gratid~ao, primeiro, a Gertrude Selten,minha �lha, por sua ativa oopera�~ao omo gerente da Cl��nia do Câner e seu inans�avel apoio nodesenvolvimento ont��nuo desta nova terapia.Entre os m�edios, desejo expressar minha d��vida ao Dr. Joseph Ziegler, radiologista, por seu lealapoio na prepara�~ao de valiosas imagens de raio-X e explia�~oes objetivas; ao Dr. Kurt Heinrih porsuas desobertas urol�ogias e isto�ospias exatas; ao faleido Dr. Ames V. Rii, por seus preisosrelat�orios gineol�ogios, e ao faleido Dr. Jonas Borak, pelo seu est��mulo inteletual entusiasta; e aoProf. Dr. Werner Kollath, da Alemanha, pelo seu jeito ideal de transformar problemas em mat�eriasbiol�ogias realistas.Minha �lha mais velha, Johanna Oberlander, ajudou energetiamente na tradu�~ao e organiza�~aodeste trabalho. Minha �lha mais nova, Lotte Straus, ajudou no que pôde om grande interesse einentivo ompreensivo. Minha seret�aria, Ema Harding, trabalhou diligentemente om inesgot�avelperseveran�a datilografando este manusrito.Desejo expressar minha profunda gratid~ao �a oopera�~ao e inentivo que obtive da Foundation forCaner Treatment, In., uma organiza�~ao sem �ns lurativos fundada h�a muitos anos por paientesgratos om o prop�osito de perpetuar o tratamento desrito neste livro. Aos seguintes diretores daFunda�~ao, gostaria de expressar meus agradeimentos espeiais: Prof. Dr. Albert Shweitzer, Prof.Henry Shaefer-Simmern, Sr. Carl Gropler, Rev. Dr. Erwin Seale, Prof. Fulmer Mood, Sr. Louis J.Rosenthal e Sr. Arnold J. Oberlander.Sem a ajuda e inentivo da minha esposa, Margaret, eu n~ao teria onseguido esrever este livro.A ela dediquei esta obra. MAX GERSON, m�edioThis publiation is an exempli�ation of the work of Max Gerson, M.D., on his treatment ofaner as dislosed to the United States Senate in publi hearings held July 1, 2 and 3, 1946. It isdesigned as a report on his ontinued work in aner treatment, and will be �led with the UnitedStates Senate when it again resumes hearings on means of uring and preventing aner. The titlepage of the U.S. Senate Committee report, ontaining 227 pages, follows:Esta publia�~ao �e um exemplo da obra do m�edio Max Gerson, sobre o seu tratamento do âneromo exposto ao Senado dos Estados Unidos em audiênias p�ublias mantidas nos dias 1, 2 e 3 dejulho de 1946. Est�a projetada omo um relat�orio sobre o seu ont��nuo trabalho no tratamento doâner e ser�a arquivado no Senado dos Estados Unidos quando de novo retomar as audiênias quantoa meios de urar e prevenir o âner. A p�agina de t��tulo do relat�orio do Comitê do Senado dosEstados Unidos, ontendo 227 p�aginas, diz:PESQUISA DO CÂNCERAudiêniadiante de umSubomitê do8



COMITÊ DAS RELAC� ~OES EXTERIORESSENADO DOS ESTADOS UNIDOS79o� CONGRESSOSegunda Sess~aoemS. 1875A Bill to authorize and request the President to undertake to mobilize at some onvenient plaein the United States an adequate number of the World's Outstanding Experts, and oordinate andutilize their servies in a Supreme E�ort to Disover Means of Curing and Preventing Caner.Um Dereto para autorizar e requerer ao Presidente que mobilize em algum lugar onveniente dosEstados Unidos um n�umero adequado dos Peritos Destaados Mundiais, e oordene e utilize seusservi�os em um Esfor�o Supremo para Desobrir Meios de Curar e Prevenir o Câner.1, 2 e 3 de julho de 1946Impresso para o uso do Comitê de Rela�~oes ExternasESTADOS UNIDOSGABINETE DE IMPRENSA DO GOVERNOWASHINGTON: 19460.6 Resumo original ResumoPARTE ICAP�ITULO P�AGINAPref�aioIntrodu�~ao 31. O \segredo" do meu tratamento 52. O oneito de totalidade - deisivo no âner e outras doen�as degenerativas 113. Orienta�~oes de nutri�~ao geral 214. Desenvolvimento do Regime Diet�etio Combinado no Câner (pesquisa) 315. A teoria 356. Algumas teorias similares sobre o âner 457. O Regime Diet�etio de Paraelso 498. Terapias diet�etias do âner por diferentes autores (pesquisa) 559. Sintomas iniiais do âner 6110. Câner e f��gado 6311. Pesquisa do tratamento de patologia do f��gado por diversos autores 7112. Desenvolvimento da media�~ao para o f��gado em doen�as degenerativas rônias 799



13. Radia�~ao t�ermia dos ientistas, um perigo para o futuro do homem 8514. Metabolismo mineral em doen�as degenerativas 8915. Distribui�~ao dos enzimas nos �org~aos 10516. Aumula�~oes minerais na tiroide 11317. A ura do âner 11918. O papel da alergia no proesso de ura do âner 13519. Introdu�~ao �a dieta 13920. Introdu�~ao �a nutri�~ao e dieta 14521. A dieta sem sal 15322. O sal na dieta do âner 16323. Insetiidas 16724. O signi�ado do onte�udo do solo para as doen�as humanas 17525. A dieta do âner e sua prepara�~ao 18726. A pr�atia da terapia 19327. Rea�~oes - as erup�~oes 20128. Explia�~ao breve e pr�atia da media�~ao 20529. Reabilita�~ao do paiente de âner 21330. Erros mais frequentes dos paientes na aplia�~ao do tratamento 215Lista de veri�a�~ao para paientes de âner na terapia Gerson 21731. Mediamenta�~ao: Algumas falhas 21932. Tabelas 223Tratamento ompleto de um aso t��pio 235Cronograma hor�ario de um tratamento t��pio 23633. Regime Diet�etio Combinado 237Notas espeiais para os m�edios 248PARTE IICASONo. DIAGN�OSTICO P�AGINA1. Tumor exeionalmente grande na glândula pituit�aria. Ossos irundantes parialmente des-tru��dos. 2512. Shwannoma do ângulo ponto-erebelar esquerdo. 2553. Neuro�bromatose de resimento r�apido, muitas met�astases do tipo saroma, tamb�em tumorerebral om hemiparesia, lado esquerdo.4. Espongioblastoma, t�alamo do lado esquerdo. 2665. Tumor do ângulo ponto-erebelar. 2726. Tumor da pituit�aria. 2777. Glioma intramedular ervial e do t�orax superior. 28310



8. Angioma na Medula Cervial. 2859. Corioepitelioma, met�astases no abdômen e pulm~oes. 28710. Cisto de hoolate no ov�ario esquerdo, arinoma irroso da mama direita om envolvimentoregional de linfonodos. Hiperparatiroidismo, press~ao alta, angina do peito. 29011. Teratoma do test��ulo direito. (Carinoma de C�elula Embrion�aria.) Rerudesimento na virilhadireita. Met�astases nas glândulas peria�ortias e ambos os pulm~oes. 29512. Melanoma espalhado. 29913. Melanoma ativo. 30214. Melanoma reorrente espalhado pelo orpo. 30415. Fibrossaroma neurogênio ativo om linfonodos. 30616. Linfoma retroperitoneal. 30917. Osteossaroma reorrente (tumor elular gigante do proesso mastoide esquerdo) 31018. Linfoma retroperitoneal ativo, espalhado pelas glândulas em redor, tamb�em bronquial bilateral.31319. Linfoma, ou Doen�a de Hodgkin. 31620. Linfossaroma espalhado. 31721. Linfossaroma em reidiva. 31922. Linfossaroma, olus~ao subtotal. 32123. Rabdomiossaroma, seguido de osteomielite, fratura subtroant�eria patol�ogia da �area subtro-ant�eria esquerda. 32524. Doen�a �ossea de Paget. 33025. Massa tumoral na janela aortopulmonar. 33226. Reidiva de tumor maligno na par�otida direita. Osteoartrite rônia. 33627. Adenoarinoma tanto da Tiroide quanto da Sigmoide. 33728. Carinoma da glândula tiroide. 33829. Carinoma da mama direita, Grau III. 33930. Adenoarinoma da mama direita om envolvimento de linfonodos axilares difusos e reidivaap�os mastetomia radial. 34431. Carinoma anapl�asio da mama direita om met�astases axilares e uma reidiva na artilagem daquinta ostela. 34632. Reidivas de arinoma da mama. 34733. Doen�a de Paget, mama direita. 34834. Carinoma basoelular reorrente. 34935. Carinoma basoelular om omplia�~oes n~ao diagnostiadas. 35136. Carinoma basoelular do l�abio superior direito. 35437. Epitelioma basoelular reorrente, sola do p�e direito. 35538. Rerudesimento de saroma no rim esquerdo. 35639. Carinoma da pr�ostata om met�astases na medula lombar. Arterioslerose e press~ao alta. 35840. Câner da pr�ostata, met�astases na artiula�~ao saroil��aa esquerda. 36211



41. Carinoma bronogênio, pneumonetomia total direita. India�~ao de âner ativo espalhado.36642. Carinoma bronogênio, inoper�avel, suspeita de neoplasma pressionando a medula espinhal.36843. Tumor glandular do submaxilar esquerdo, met�astases no lobo pulmonar superior esquerdo. 37244. Rerudesimento de adenoarinoma do reto superior om met�astases no abdômen inferior. 37445. Adenoarinoma do �olon sigmoide. Obstru�~ao preisando de interven�~ao ir�urgia. 37646. Carinoma ervial om envolvimento da parede vaginal, mais endura�~ao para a parede vaginalesquerda, bastante nodular. Endura�~ao tamb�em no septo retovaginal. 38047. Carinoma ervial, aso inoper�avel. 38148. Carinoma elular esamoso do rim esquerdo, uretra esquerda, rerudesimento na bexiga. 38249. Câner da bexiga. Enxaquea. 38550. Adenoarinoma do �utero e met�astases na bexiga e vagina, om uma f��stula grande. 387Apêndie I: Restaurar o meanismo da ura em outras doen�as rônias, por Charlotte Gerson Straus.391Apêndie II: Desenvolvimento da Terapia Gerson do Câner - uma palestra pelo Dr. Max Gerson.403Apêndie III: Preoupa�~oes ontemporâneas na Terapia do Suo de F��gado Cru (mar�o de 1990) 421�INDICE DE NOMES E AUTORES 423�INDICE DE ASSUNTOS 427
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0.7 Introdu�~aoEste livro foi esrito para indiar que existe um tratamento efetivo ontra o âner, mesmo em asosavan�ados. Por essa raz~ao, �e neess�ario familiarizar o leitor om observa�~oes e dados no problema doâner que s~ao usados nos tratamentos ontra o âner aeitos. A hist�oria da mediina demonstrouque muitos m�edios aderem ao seu tratamento habitual om grande tenaidade, e muitas vezesexibem rea�~oes fortemente \al�ergias" ontra tudo que pudesse possivelmente mudar seus m�etodosterapêutios ostumeiros.�E bem sabido que existem grandes di�uldades, e que muitas obje�~oes podem ser levantadasontra a publia�~ao de uma terapia do âner que difere dos m�etodos aeitos. O tempo est�a maduro,no entanto, para varrer o profundo pessimismo que a maioria dos m�edios tem quanto a tudo queassuma ser terapeutiamente efetivo em doen�as degenerativas e espeialmente no âner.Neste momento, evidentemente, n~ao �e poss��vel substituir um pessimismo seular por um otimismoavassalador. Todos sabemos que em biologia nada �e exato omo em matem�atia ou f��sia. Reeioque n~ao seja poss��vel, pelo menos no futuro pr�oximo, reparar todo o dano que a agriultura eiviliza�~ao modernas trouxeram �as nossas vidas. Aredito que seja essenial que as pessoas se unam,�a velha maneira onservadora, para o prop�osito humanit�ario de produzir nutri�~ao t~ao natural e n~aoproessada quanto poss��vel para as suas fam��lias e gera�~oes futuras.Os anos vindouros far~ao om que seja ada vez mais imperativo que frutas e legumes organiamenteproduzidos sejam - e têm que ser - usados para prote�~ao ontra doen�as degenerativas, a preven�~aodo âner, e ainda mais no tratamento ontra o âner.Segundo estat��stias governamentais atuais, uma em ada seis pessoas da nossa popula�~ao mor-rer~ao de âner. N~ao se passar�a muito tempo para que a popula�~ao inteira tenha que deidir semorreremos todos de âner ou se teremos su�iente sabedoria, oragem e for�a de vontade parafundamentalmente mudar todo o nosso modo de viver e ondi�~oes nutriionais. Porque \o âner �eum fenômeno que oexiste om o proesso da vida..."1Preisaremos novamente de autêntias donas de asa, n~ao ansiosas por pouparem tempo na o-zinha, mas mantenedoras do lar que dediar~ao suas vidas ao benef��io de todos, espeialmente atarefa de desenvolver a manter uma fam��lia saud�avel. Os bebês n~ao mais seriam alimentados poruma f�ormula, mas teriam o leite natural da m~ae; eles reseriam sem serem aigidos por uma doen�afatal omo a leuemia, e sem serem mentalmente atrasados, ambas ondi�~oes resendo rapidamentena atualidade.Para o futuro das gera�~oes vindouras, penso que est�a na hora que mudemos nossa agriultura em�etodos de preserva�~ao alimentar. Caso ontr�ario, teremos que aumentar todos os anos as nossasinstitui�~oes para doentes mentais, e veremos os hospitais apinhados om doen�as degenerativas aindamais aeleradamente e em maiores n�umeros do que os pr�oprios hospitais podem ser ampliados. H�asetenta anos, a leuemia era desonheida nos Estados Unidos. H�a inquenta anos, o âner dopulm~ao era t~ao raramente observado em l��nias e aut�opsias que ada aso era digno de ser publiado.Mas hoje, que mudan�a para pior. (O quae mutatio rerum.)A pr�atia do tratamento �e uma tarefa dif��il. O tratamento, tanto no hospital quanto em asa,requer ajuda de algu�em o dia inteiro, partiularmente em asos avan�ados em que uma vida est�a emausa e o paiente esteja muito frao. A fam��lia tem que abdiar de alguma da vida soial e fazereste trabalho humanit�ario om devo�~ao profunda. O del��nio em nossa vida moderna �e evidente poresta falta de devo�~ao pelos membros doentes da fam��lia.Este �e um esbo�o breve dos onte�udos deste livro.Foram oloados no en�ario fatos e provas de inquenta asos de âner, enquanto teorias e ex-11 Jesse Greenstein, Biohemistry of Caner [Bioqu��mia do Câner℄, p. 598, de 1954.13



plia�~oes foram abreviadas.
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Cap��tulo 1O \segredo" do meu tratamentoEvidentemente, n~ao existe nenhum! Uso este t��tulo porque m�edios me fazem essa pergunta frequen-temente, e muitas vezes de modo reprovador.A harmonia no metabolismo de todos os �org~aos e sistemas internos tem que ser mantida; elareete o eterno mist�erio da vida, expresso em nossa sa�ude e ontinuidade. \Cada forma de vida �euma entidade biol�ogia. Cada uma tem apenas um prop�osito: reser e se reproduzir om a ajudado alimento ao seu dispor."2 O ome�o do dist�urbio metab�olio onstitui o in��io da doen�a.\A Vida Eterna tem sido desenvolvida ao longo de milh~oes de anos", disse Kollath, \e ontinuar�aa se desenvolver inessantemente. Cada uma de suas partes �e importante. Nenhuma �e privilegiada,porque o equil��brio interno n~ao pode ser perturbado."3Seguindo a an�alise hist�oria, vemos na apresenta�~ao de Kollath que foram prinipalmente a iêniae a tenologia que produziram o mal, uma parte disso �e \simpli�a�~ao exessiva".\O tratamento de sintomas �e prejudiial onde quer que na natureza seja apliado ao solo, plantas,animais ou seres humanos, ou na mediina."\Cada parte �e importante, mas o todo em sua in�nitamente perfeita ordem �e mais importante."4A hist�oria demonstra que, de tempos em tempos, os homens s~ao inueniados failmente demaispor novas ideias e teorias e por novos desenvolvimentos em tenologia e qu��mia, os quais usam omosuas bases na pr�atia m�edia.5 Isso os afasta demasiado da natureza. Portanto, torna-se neess�ariode tempos em tempos levar a doutrina m�edia de volta para mais perto da natureza. (Veja o Cap��tulo7 sobre Paraelso.)Ao busar uma explia�~ao para a atitude negativa da maioria dos m�edios relativamente �a ideiade um tratamento efetivo ontra o âner, heguei a diversas onlus~oes. Primeiro, todos somostreinados a areditar que o âner �e uma doen�a inur�avel. Segundo, v�arias tentativas pr�evias emintroduzir um novo tratamento ontra o âner, inluindo teorias e promessas, falharam. A grandefal�aia est�a na maneira em que os testes diet�etios s~ao propostos e realizados, ou seja, pelo uso deuma substânia espeial de ada vez, observando seu efeito no orpo, seguido por outra substânia,et.H�a muito tempo, eu trabalhei pelas mesmas linhas. O resultado foi um fraasso. A partir da��,omeei a usar quase o mesmo regime diet�etio, desenvolvido ao longo de anos de experiênia, que eutinha previamente apliado no meu trabalho na tuberulose (Di�attherapie der Lungentuberkulose,22 Cita�~oes de J. F. Wishhusen, Cleveland, Ohio.33 Veja Introdu�~ao ao livro do Dr. Werner Kollath Die Ordnung Unserer Nahrung. Hip�orates Verlag, Stuttgart,Alemanha.44 Ibid.55 O reverendo Juenger, Failure of Tehnology [Falha da Tenologia℄.17



1934). Para observar externamente as rea�~oes �a dieta e suas mudan�as esolhi a tuberulose utânea,a hamada lupus vulgaris. Mais tarde usei o mesmo proedimento em paientes de âner observandoas rea�~oes �a dieta e suas mudan�as em envolvimentos da pele. Essas observa�~oes demonstraram queo tratamento era inadequado para enfermidades do trato intestinal; estas preisam de tratamentomais intensivo. As media�~oes para o tratamento da tuberulose e para o tratamento do ânerforam desenvolvidas de maneira similar, mas n~ao s~ao iguais.Desde o ome�o, a ideia fundamental era e ainda �e a seguinte: um orpo normal tem a apaidadede manter todas as �elulas funionando adequadamente. Isso previne qualquer transforma�~ao eresimento anormais. Portanto, a inumbênia natural de uma terapia do âner �e levar o orpode volta �aquela �siologia normal, ou o mais pr�oximo dela poss��vel. A tarefa seguinte �e manter a�siologia do metabolismo nesse equil��brio natural.Um orpo normal tamb�em tem reservas adiionais para suprimir e destruir enfermidades. Ele n~aoatua dessa maneira em paientes om âner, nos quais o âner reseu livremente a partir da menorunidade elular, sem deparar om qualquer resistênia. Que for�as podem suprimir tal desenvolvi-mento? Minha resposta �e que isso pode ser onseguido pelas enzimas oxidantes e as ondi�~oes quemantenham sua atividade. As enzimas oxidantes mais onheidas s~ao: arginase, atalase, xantinadesidrogenase, esterase, os sistemas de oxida�~ao da ureia, iste��na desulfurase, itoromo-, itoromooxidase e amino�aido oxidase e avina. Todas elas têm atividade mais reduzida tanto no f��gado fetale hepatoma do que no f��gado normal ou em regenera�~ao. Otto Warburg6 foi o primeiro a desobriros desvios metab�olios do teido maligno a partir do teido normal e formulou isso pelo oe�ientegli�olise anaer�obiarespira�~ao elularEm teido normal �e zero.Em teido embrion�ario 0,1Em tumores benignos 0,45 a 1,45Em teido maligno at�e 12Ao ontr�ario, as fosfatases alalinas e as deaminases têm maior atividade no f��gado fetal e hepatomado que no f��gado normal e regenerativo. A perspetiva muito frequentemente expressada �e de que oteido fetal e hep�atio neopl�asio exibe um padr~ao oxidante semelhante ao teido embrion�ario, maisprimitivo e menos difereniado.�E sabido que em formas de vida primitivas a energia das �elulas deriva quase inteiramente deondi�~oes anaer�obias ou por meio de fermenta�~ao. Em animais superiores, os sistemas anaer�obiosde baixa fermenta�~ao est~ao misturados om sistemas de oxida�~ao, pelo que ada vez mais oxigêniomoleular �e utilizado, transportado da respira�~ao para os pulm~oes. As enfermidades em seres huma-nos ontinuamente v~ao air ada vez mais na fermenta�~ao. A parte prinipal do orpo torna-se maisontaminada e mais inapaz em suas defesas e poder de ura.A tarefa ideal da terapia do âner �e repor a fun�~ao dos sistemas oxidantes no organismo inteiro.Isso, evidentemente, �e dif��il de alan�ar. Tal envolve o seguinte: 1) desintoxia�~ao do orpo todo, 2)prover os onte�udos minerais esseniais do grupo do pot�assio, 3) aresentar ontinuamente enzimasde oxida�~ao desde que n~ao sejam reativados e inorporados ao organismo (na forma de suo de folhasverdes e suo de f��gado de bezerro1). Isso riar�a uma ondi�~ao quase normalizada do sistema oxidanteno orpo, ao qual as �elulas enfermas om o sistema de fermenta�~ao n~ao se onseguem adaptar.Geralmente, a nutri�~ao �e um fator ex�ogeno, mas a ingest~ao de alimento, ligeiramente t�oxio,abaixo do n��vel de um estimulante, origina uma disposi�~ao no organismo, a qual pode ser enaradaomo pr�e-m�orbida. \A dieta, por�em, pareia n~ao ter qualquer inuênia em tumores do f��gado em66 Otto Warburg, The Metabolism of Tumors [O Metabolismo dos Tumores℄, Constable & Co. Ltd Londres, 1930.11 Ver Apêndie III no ap��tulo 34, se�~ao 3. 18



ratos produzidos pelo 2-aetilaminouoreno. �E desonheida a maneira omo a dieta produz efeitospro-aner��genos ou antianer��genos. As diferen�as qu��mias entre mitoôndrias ou f��gado normal ehepatoma no f��gado de ratos foram reportadas por Hogeboom e Shneider."\Tannenbaum e Silverstone �zeram algumas observa�~oes interessantes om respeito �a inuêniada dieta no desenvolvimento de hepatomas em ratos inoulados om C3H. Estes investigadores de-monstraram que o ar�esimo entre 2% a 20% de gordura na dieta aumentava o ��ndie de forma�~ao dehepatomas de 37% a 53%. A baixa ingest~ao de riboavina resultava numa diminui�~ao de forma�~aode hepatomas. Isso pode ser atribu��do �a ingest~ao reduzida de alorias, a qual se demonstrou ini-bir o resimento de hepatomas nessa esp�eie. Igualmente, foi demonstrado que, ontrariamente �asexperiênias om hepatomas induzidos em ratos, os tumores espontâneos nesses roedores n~ao s~aoaelerados por uma dieta de arroz, mas, pelo ontr�ario, s~ao aelerados por onte�udo inrementadode ase��na. Tamb�em foi demonstrado que a metionina aelera o desenvolvimento desses tumoresnos ratos. Tira-se a onlus~ao de que os amino�aidos que ontêm enxofre, os quais s~ao neess�ariospara o resimento normal, tamb�em s~ao neess�arios para o resimento e desenvolvimento destasneoplasmas. Novamente, uma india�~ao surpreendente da semelhan�a entre resimento �siol�ogio eneoplasia!"7Nossa iviliza�~ao moderna ria uma disposi�~ao pr�e-m�orbida em quase todos os seres humanos,diferindo somente em grau. Isso pode ser enarado (em alguns de n�os) omo uma ondi�~ao pr�e-neopl�asia: de aordo om estat��stias governamentais, isso se aplia a uma em ada seis pessoas.A perentagem tem aelerado nos �ultimos vinte e ino anos; todos os anos est~ao aumentando osarinomas e âneres inde�nidos na humanidade.Antes de eu estar pronto para demonstrar meus resultados sobre a tuberulose, na SoiedadeM�edia de Berlin, H. Zondek me pediu para disutir a dieta e seus efeitos om o mais afamadobiologista da nutri�~ao, o Professor E. Abderhalden, da Universidade Halle a/S. Depois de umabreve disuss~ao, seu onselho foi: \�E imposs��vel explorar uma ou outra substânia isoladamente.Preisamos, omo voê fez, de uma base de trabalho nutriional simples. Nessa base, pode-se de�nira terapia aresentando ou subtraindo uma ou outra substânia e observar o efeito. Tendo resultadosassim, eu nada mudaria. A mesma oisa �e verdadeira para a mediamenta�~ao. A maior parte disson~ao onseguimos expliar, o resultado �e deisivo."\A nutri�~ao �e prinipalmente um fator ex�ogeno, mas uma nutri�~ao modi�ada n~ao natural ria emnosso organismo essa disposi�~ao pr�e-m�orbida interna."8 Devo aresentar: �e uma lenta adapta�~aointerna progressiva que o orpo realiza, dado que o n��vel de ada irrita�~ao ontaminante di�aria �emuito provavelmente demasiado baixa para ausar uma rea�~ao defensiva at�e que um tumor possareser enquanto o orpo est�a sem defesa e os venenos ontinuam se aumulando.9Depois da minha segunda palestra no Congresso Internaional do Câner, na Alemanha, emoutubro de 1952, o Professor Werner Kollath me entregou seu livro mais reente, Die Ordnung UnsererNahrung (The Order of Our Nutrition [A Ordem da Nossa Nutri�~ao℄, 1952) om a dediat�oria: \Comgratid~ao pela sua doutrina: O INCUR�AVEL �E CUR�AVEL."O segredo do meu tratamento �e que o problema nutriional n~ao �e su�ientemente bem entendidoem vista do onheimento e informa�~oes dispon��veis atualmente. O onselho de Abderhalden e outrosientistas ajudou grandemente a resolver o problema na pr�atia l��nia. Penso que a media�~ao est�aum pouo mais sujeita �a argumenta�~ao m�edia. Ambos podem ser dois problemas n~ao soluionadosem mediina: nossa tarefa �e reonheer isso e apresentar os resultados favor�aveis do tratamento.Num orpo normal tudo est�a vivo, espeialmente as substânias b�asias onstru��das pelos minerais,elas têm pot�assio ionizado ou ativado e minerais do grupo do pot�assio om argas el�etrias positivas.77 Mithell A. Spellberg, Disease of the Liver [Doen�a do F��gado℄, Grune e Stratton, 1954, p. 186.88 Professor Siegmund, p. 277. Ganzheits behandlung der Geshwulsterkrankungen de 1953. Hippokrates Verlag.99 Veja de Leonhard Wikenden Our Daily Poison [Nosso Veneno Di�ario℄, Devin-Adair Co. de 1955.19



Num orpo enfermo - prinipalmente om âner - o pot�assio est�a inativo, o s�odio e minerais dogrupo do s�odio est~ao ionizados om argas negativas. Nesta base, todos os outros proessos anormaisse desenvolvem omo onsequênia. Para prop�ositos de ura, o orpo tem que ser desintoxiado -ativado om minerais ionizados, alimento natural, para que os �org~aos esseniais possam funionarnovamente.Para se urar, o orpo ria um tipo de inama�~ao. Essa �e uma rea�~ao transformativa tremenda.Isso deixa o orpo hipersens��vel ou al�ergio num alto grau ontra substânias anormais ou estra-nhas (inluindo bailos, �elulas aner��genas, esoria�~oes, et.). Consequentemente, quanto maisenfermas est~ao as �elulas, mais efetivo �e o tratamento. Penso que este �e \o efeito �nal ou seretodo tratamento". A esola de von Bergmann revelou de fato algumas das arater��stias da rea�~aoal�ergia.10Um m�etodo meânio e v�arios tipos de estimula�~ao n~ao onseguiriam alan�ar tal prop�osito. Astentativas de August Bier,11 H. Lampert, Germany e O. Selawry, Bu�alo12 e outros n~ao tiveram êxitoem ajudar om doen�as degenerativas ou âner.

1010 Ver ap��tulo dezessete.1111 Hyperaemie als Heilmittel.1212 Tumorbeeinussung durh Hyperthermie und Hyperaemie. Karl F. Haug Verlag, Ulm ad Donau de 1957.20



Cap��tulo 2O Coneito de Totalidade - Deisivo noCâner e Outras Doen�as DegenerativasO âner �e uma doen�a rônia, degenerativa, em que quase todos os �org~aos esseniais �am envolvi-dos nos asos mais avan�ados: o metabolismo inteiro om o trato intestinal e suas partes aess�orias,o f��gado e o pânreas, o aparelho irulat�orio (o suporte da troa elular), os rins e sistema biliar(omo prinipais �org~aos exretores), o sistema retiulo-endotelial e linf�atio (omo aparelho defen-sivo), o sistema nervoso entral e espeialmente o sistema nervoso viseral para a maioria dos �nsmetab�olios e motores.O Dr. Nihols foi provavelmente um dos primeiros em nosso tempo a reonheer o \oneitode totalidade" apliado �a doen�a. Ele ombinou as seguintes manifesta�~oes l��nias: emoional,nutriional, venenos, infe�~oes, aidentes e gen�etia omo ausas subjaentes para as doen�as. \N~aoadmira que todos estejamos doentes . . . e a iênia deixa de ser iênia quando tenta violar a leinatural de Deus."13Ele n~ao menionou doen�as degenerativas em geral e n~ao abordou o problema do âner no seuartigo. No entanto, em muitos aspetos, sua ideia mostra progresso no oneito de doen�as agudase rônias.Alguns bi�ologos do âner s~ao da opini~ao que \o âner �e um fenômeno oexistente om os proessosda vida", que \a �elula aner��gena n~ao �e algo que viva exlusivamente fora do orpo", e que as �elulasaner��genas n~ao s~ao um espeial \sistema isolado do organismo vivo". Elas est~ao unidas ao orpointeiro e fazem parte dele. A��, tudo est�a arranjado onforme as regras fundamentais da natureza, emque for�as dinâmias s~ao ombinadas e arranjadas em harmonia num orpo que funiona bem.As vitaminas trabalham em onjunto om as enzimas; portanto, elas s~ao hamadas de oenzimas.As enzimas funionam somente quando as outras ondi�~oes na �elula est~ao normais e ativas. Elass~ao ombinadas om hormonas reativadas e unidas om a omposi�~ao mineral adequada.Tem sido enfatizado antes que o âner se desenvolve em um orpo que, em maior ou menor medida,perdeu as fun�~oes normais do metabolismo omo onsequênia de um envenenamento rônio e di�arioaumulado espeialmente no f��gado.14 �E importante pereber que no nosso orpo todos os proessos��ntimos trabalham em onjunto, dependem uns dos outros, e nas doen�as �ar~ao desarranjados pelosoutros. �E por essa raz~ao que, para �ns de ura, todos onjuntamente têm que ser ataados na base ede modo ombinado. Minhas experiênias l��nias revelaram que esse �e o aminho mais seguro para oêxito de uma terapia. Pode-se enontrar a maioria dos elementos do metabolismo geral onentradosno f��gado. A pr�opria fun�~ao biol�ogia do f��gado, todavia, depende da atividade adequada e oopera�~aoorreta de muitos outros �org~aos esseniais.1313 Ver The Texas Bankers Reord [O Registro dos Banqueiros do Texas℄ de maio de 1952, Lee Fdt., No. 58.1414 Our Daily Poison [Nossa Veneno Di�ario℄ por Leonard Wikenden, Devin-Adair Co., New York, 1955.21



Desobri as ideias de totalidade mais profundamente desenvolvidas na antiga obra de Paraelso eem muitos outros m�edios de h�a muito tempo.N~ao �e somente na biologia que a ideia de totalidade deve ser enarada omo uma entidade dosproessos naturais; essa tamb�em �e a regra na arte, na �loso�a, na m�usia, na f��sia, onde os maiseruditos atedr�atios desobriram o oneito da totalidade vivo em seus ampos de pesquisa e tra-balho. Como alguns pouos exemplos, gostaria de menionar primeiro Natural Law in the SpiritualWorld [N. T. - A lei natural no mundo espiritual℄, a obra �los�o�a de Henry Drumond de 1883. Abase dela est�a expressa em suas palavras: \A ontinuidade do mundo f��sio para o espiritual". Istosigni�a a oerênia dos poderes inorgânios f��sios enquanto s~ao transferidos basiamente para omundo orgânio das plantas e animais. No homem, existem as argas el�etrias se projetando na vidadas �elulas. Elas est~ao espeialmente aumuladas no sistema nervoso, o qual �e em �ultima instâniao nosso \�org~ao espiritual" apaz de riar progresso e grandiosas realiza�~oes.Na f��sia, a primeira grande obra de Albert Einstein foi Relatividade do tempo e do espa�o. Noome�o, essa teoria foi onsiderada uma fantasia. Mais tarde, foi geralmente aeita. Os estudosavan�ados de Einstein lidavam om uma transforma�~ao da luz e o efeito fotoel�etrio. Finalmente,sua \teoria da transforma�~ao" tentou inluir gravidade, magnetismo e eletriidade em um sistemaf��sio b�asio, o qual ele hamou a Teoria do Campo Uni�ado - extremamente dif��il de omprovar.Na arte, omo um exemplo desse oneito, existe a obra de Shaefer-Simmern, o qual levou aexplia�~ao de arte para fora das limita�~oes estreitas dos velhos prin��pios raionais e demonstrouque a arte �e um \poder riativo", inerente em nossas fun�~oes erebrais, se desenvolvendo onforme oresimento orporal, mental, emoional e a maturidade inteletual. Shaefer-Simmern disse que \aspotenialidades riativas nos homens e mulheres, nos neg�oios e pro�ss~oes, sempre est~ao presentesomo uma entidade", unida om todos os outros poderes do orpo. Shaefer-Simmern usou a artepara \desdobrar a inerente apaidade art��stia na edua�~ao das rian�as", uma vez que ela pode setornar o fator deisivo no fundamento de uma ultura que se apoia na natureza riadora do homem.15Norbert Wiener, Professor de Matem�atia no M.I.T., esreve: \Existem ampos do trabalhoient���o que têm sido explorados a partir das perspetivas diferentes da matem�atia pura, estat��stia,engenharia el�etria e neuro�siologia, nos quais ada no�~ao espe���a reebe um nome separado emada grupo, e nos quais um trabalho importante foi tripliado ou quadrupliado; enquanto que outrotrabalho tamb�em importante tem sido adiado pela inaessibilidade num ampo de resultados que j�ase tornaram l�assios no ampo ao lado".16A iênia m�edia eliminou a totalidade das regras biol�ogias naturais no orpo humano, prinipal-mente ao dividir pesquisa e tratamento em muitas espeialidades. Ao se fazer trabalho intensivo emagistralmente espeializado, foi esqueido que ada parte ainda �e apenas uma pe�a do orpo inteiro.Em todos os textos de estudo, desobrimos que proessos biol�ogios �unios foram estudados e de-lara�~oes sobrestimadas foram feitas sobre eles. Os sintomas de uma doen�a tornaram-se o problemaprinipal para a pesquisa, o trabalho l��nio e a terapia. Os m�etodos antigos que prouravam ombi-nar todas as partes funionais de um orpo em uma entidade biol�ogia foram postos de lado, quaseinvoluntariamente, na l��nia e, espeialmente, em institui�~oes de �siologia e patologia. Finalmente,essa ideia tornou-se muito remota no nosso pensamento e trabalho terapêutio. A opini~ao do melhorespeialista em âner �e, omo a�rmado por Jessie Greenstein, que \a ênfase deve ser oloada numestudo direto no lado da pr�opria enfermidade",17 a despeito do fato de que seu livro �e uma exelenteole�~ao de mudan�as �siol�ogias nos outros �org~aos, espeialmente o f��gado. Em minha opini~ao, aaplia�~ao do oneito de totalidade pode ajudar-nos a desobrir a verdadeira ausa do âner; elapoderia ser mais bem entendida em exemplos pr�atios, n~ao em experimentos om animais em que1515 Ver de Shaefer-Simmern The Unfolding of Artisti Ativity [O desdobramento da Atividade Art��stia℄, 1950.University of California Press. Berkeley e Los Angeles.1616 Norbert Wiener, Cybernetis [Cibern�etia℄, 1958, p. 8.1717 Jesse Greenstein, Biohemistry of Caner [Bioqu��mia do Câner℄, p. 598, de 1954.22



ada pequeno sintoma �e observado destaadamente (por si s�o).No ampo nutriional, observa�~oes de s�eulos demostraram que as pessoas que vivem segundom�etodos naturais, em que plantas, animais e seres humanos s~ao somente fragmentos do ilo eternoda Natureza, n~ao apanham âner. Pelo ontr�ario, as pessoas que aeitam m�etodos de nutri�~aomoderna em esala resente deparam om doen�as degenerativas, inluindo âner, num per��odorelativamente urto.Na hist�oria mais reente da mediina, o povo mais onheido por estar livre do âner foramos hunzas, os quais vivem nas enostas das montanhas do Himalaia e que apenas usam alimentosproduzidos no seu pa��s e fertilizados om estrume orgânio. �E proibida a importa�~ao de alimentos.�E muito semelhante �a hist�oria dos et��opes, os quais tamb�em têm agriultura natural e h�abitos devida que pareem omprovar que este tipo de agriultura mant�em as pessoas livres de âner e damaioria das doen�as degenerativas.O dano que a iviliza�~ao moderna traz �as nossas vidas ome�a om o solo, no qual a fertiliza�~aoarti�ial leva ao desloamento dos onte�udos minerais e mudan�as na ora de mir�obios ombinadosao êxodo das minhoas. Consequentemente, tem lugar a eros~ao frequente da terra ar�avel. Estasaltera�~oes, no ome�o, riam uma irrita�~ao das plantas; posteriormente, ausam sua degenera�~ao.Regar om substânias venenosas (insetiidas) aumenta os venenos no solo, e esses venenos s~aotransferidos para plantas e frutas.Dessas e muitas outras observa�~oes, temos que onluir que o solo e tudo o que nele rese n~ao�e algo distante de n�os, mas deve ser enarado omo o nosso metabolismo externo, o qual produz assubstânias b�asias para o nosso metabolismo interno. Portanto, o solo tem que ser adequadamenteuidado e n~ao deve ser erodido ou ontaminado; aso ontr�ario, essas altera�~oes resultar~ao em gravesdoen�as degenerativas, aumentando rapidamente em animais e seres humanos. O solo preisa deatividade - o ilo natural no resimento e repouso - e fertilizantes naturais, j�a que temos quedevolver a ele aquilo que �e neess�ario para reabasteer as substânias onsumidas. Essa �e a melhorprote�~ao ontra a eros~ao; isso tamb�em preserva a ora mirobiana do solo, a produtividade e a vida.O alimento plantado e ultivado desta forma deve ser omido em parte omo substânias vivas e emparte preparado freso, porque \a vida gera vida". S~ao muito signi�ativas as narrativas sobre osesquim�os que ontraem doen�as degenerativas e âner naquelas regi~oes do seu pa��s em que omidaenlatada e nutri�~ao n~ao orgânia foram introduzidas e aeitas.O Dr. Albert Shweitzer, que h�a quarenta anos onstruiu um hospital em Lambarene, �AfriaCentral, relatou o seguinte em suas artas de outubro de 1954:\Muitos nativos, espeialmente aqueles que vivem em omunidades maiores, n~ao vivem agora domesmo modo que antes - eles ostumavam viver quase que exlusivamente de frutas e legumes,bananas, mandioa, inhame, taro, batata doe e outras frutas. Eles agora nutrem-se de leiteondensado, manteiga pasteurizada, onservas de arne e peixe e p~ao." O Dr. Shweitzer, em1954, observou a primeira opera�~ao ao apêndie em um nativo desta regi~ao. \. . . A data doapareimento do âner e outras doen�as da iviliza�~ao n~ao pode ser rastreada na nossa regi~aoom a mesma erteza quanto a da apendiite, porque os exames miros�opios s�o existem h�apouos anos aqui . . . �E �obvio haver liga�~ao entre o fato do aumento do âner om o aumentodo uso de sal pelos nativos . . . Curiosamente, antes nuna tivemos asos de âner nos nossoshospitais."O Dr. Salisbury relatou, relativamente aos ��ndios navajos, que em vinte e oito anos, e om aadmiss~ao de 35 mil ��ndios ao hospital, teve apenas 66 asos de âner. O ��ndie de morte entre estes��ndios �e de 1 em 1.000, enquanto que era 1 em 500 entre os ��ndios aeitou parte da nutri�~ao daiviliza�~ao moderna.A popula�~ao bantu da �Afria do Sul tem 20% de âneres do f��gado prim�arios. Sua dieta, demuito baixo padr~ao, onsiste essenialmente de arboidratos baratos, milho e refei�~oes de farin�aeos.23



Raramente eles têm leite de vaa fermentado. Comem arne somente em erimônias. Dois m�edios, osDrs. Gilbert e Gilman, estudaram seus h�abitos de nutri�~ao em experimentos om animais e oloaramênfase na dieta dos bantus omo uma ausa de âner. O resultado foi que em quase todos os animaiso f��gado foi afetado e 20% desenvolveram mais tarde uma irrose do f��gado. Quando um extrato dof��gado de um homem bantu foi pintado no dorso de ratos, desenvolveram-se tumores benignos oumalignos.Na onlus~ao deste ap��tulo, o leitor bem pode perguntar: \O que eu deveria fazer om a ideiado oneito de totalidade para o entendimento do problema e tratamento do âner?" A resposta�e: o \dano pr�e-m�orbido" atinge at�e os proessos vitais b�asios ao se envenenar o metabolismo in-teiro, omo foi reonheido na Alemanha, no Congresso Internaional para Ganzheitsbehandlungder Geshwulsterkrankungern.18 O Professor Siegmund, da Universidade de Muenster, expliou queeste envenenamento oorre omo uma ondi�~ao onstituional geral que �e ausada pela iviliza�~aomoderna e que n~ao somente �e uma fase pr�e-neopl�asia, mas tamb�em uma ondi�~ao geral pr�e-m�orbidado orpo humano.19Portanto, o tratamento tamb�em tem que penetrar profundamente para orrigir todos os proessosvitais. Quando o metabolismo geral �e orrigido, podemos novamente inueniar o funionamentoretrospetivo de todos os outros �org~aos, teidos e �elulas por meio dele. Isto signi�a que deveriahaver um tratamento apliado que ir�a umprir a tarefa da totalidade em todos os aspetos, uidandodas fun�~oes do orpo inteiro em todas as suas diferentes partes, restaurando assim a harmonia detodos os sistemas biol�ogios. O tratamento que resolver�a este problema omplexo �e desrito maistarde em detalhes. Aqui deveria meramente ser enfatizado que o tratamento tem que satisfazerduas omponentes fundamentais. A primeira omponente �e a desintoxia�~ao do orpo inteiro, aqual tem que ser exeutada ao longo de um dilatado per��odo de tempo, at�e que todos os tumoressejam absorvidos e os �org~aos esseniais do orpo estejam t~ao restaurados que onsigam assumir estaimportante \fun�~ao higienizadora" por eles mesmos. Se isso n~ao for efetuado no grau neess�ario, oorpo inteiro torna-se a v��tima de um resente envenenamento ont��nuo de onsequênias terr��veis(oma hep�atio). Segundo, o trato intestinal inteiro tem que ser restaurado em simultâneo; om arestaura�~ao do trato intestinal, as fun�~oes seretoras mais importantes ser~ao reparadas, assim omosua irula�~ao e motilidade ser~ao reguladas pelo sistema nervoso viseral. Dessa maneira, junto omoutras fun�~oes, podemos ativar a defesa, a imunidade e o poder urador no orpo. A imunidade, aqui,n~ao signi�a que o orpo esteja protegido ontra uma bat�eria espe���a; assim omo numa doen�ainfeiosa, isso signi�a que nenhuma �elula anormal pode reser ou se desenvolver em um orpoom metabolismo normal. Para esse �m, o grau de restaura�~ao do f��gado desempenha um papeldeisivo. N~ao devemos esqueer que um orpo onstantemente desintoxiado por meio do f��gado e amelhor nutri�~ao podem manter um metabolismo ativo om a ajuda do f��gado. Assim, o oneito detotalidade ser�a obedeido na mediina, omo est�a ativo em outros proessos viventes e n~ao viventesda natureza. O mesmo �e verdadeiro no ampo da nutri�~ao.Segundo um relat�orio no tereiro Congresso Internaional de Bioqu��mia, \um onheimento dasinter-rela�~oes entre nutrientes em uma dieta �e essenial para um entendimento de suas neessidadesquantitativas para os animais. A utiliza�~ao de um nutriente pode ser profundamente afetada pelapresen�a ou ausênia de outro. Por exemplo, sob ertas irunstânias, a toxiidade do zino emratos pode ser orrigida om obre, a presen�a tanto de molibdênio quanto de zino em qualquerdieta pode resultar num resimento signi�ativamente mais pobre do que o ausado pela adi�~aodesses elementos separadamente (20). O envenenamento por selênio pode ser reduzido pelo arsênio(7); o envenenamento por molibdênio em gado pode ser orrigido pelo obre (12). A metioninaadministrada intravenosamente preveniu a toxiidade de doses elevadas de obalto (21). H�a menosabsor�~ao de ferro no trato gastrointestinal de ratos de�ientes em obre do que em ratos supridos1818 Professor W. Zabel, Totality Treatment of Tumorous Diseases [Tratamento Total de Doen�as Tumorais℄, Hip-pokrates Verlag, 1953.1919 Professor Siegmund, op. it., p. 277. 24



om obre (22)".\Estas observa�~oes e muitas outras rea�rmam o ahado de que uma ondi�~ao anormal do ani-mal pode n~ao reetir meramente um n��vel alto ou baixo do essenial diet�etio, mas um exesso ouinsu�iênia de um ou mais nutrientes que inter�ram om o metabolismo normal de onstituintesdiet�etios esseniais."\Um dos exemplos deste tipo mais impatantes diz respeito �a assimila�~ao e reten�~ao de obrenas ovelhas (23). Na Austr�alia foi desoberto que a adi�~ao de sulfato ferroso �a dieta diminu��a aaumula�~ao de obre esperada no f��gado em 75%. O zino administrado em uma quantidade de 100mg por dia teve um efeito signi�ativo ao n��vel de 5%, mas quando aresentado em quantidadesmenores �aquelas que estariam dispon��veis nos pastos aprinos normais ele n~ao teve qualquer efeitona reten�~ao de obre."\Desobriu-se que o molibdênio dado na forma de molibdato de amônio tinha um efeito gravementelimitante, mas esse efeito apenas foi observado quando a dieta tamb�em ontinha uma quantidadesu�iente de sulfato inorgânio."\A natureza da inter-rela�~ao de um miroelemento om outro e om outros onstituintes alimen-tares ainda �e imperfeitamente ou at�e nada entendido. �E minha opini~ao que �e dentro do âmbito dosmaiores deveres dos bioqu��mios e nutriionistas eslareerem a obsuridade neste dom��nio o maisedo poss��vel."20Esses exemplos s~ao esolhidos para ilustrar o fato biol�ogio de que nenhum fator isoladamenteou uma ombina�~ao de fatores simples seja deisivo, mas o que �e deisivo �e omo eles inueniam oorpo inteiro, mente e alma em sua integridade.�A grande omplexidade das fun�~oes biol�ogias do orpo pertene tamb�em sua apaidade deadapta�~ao. Um orpo saud�avel pode se adaptar a diferentes tipos de nutri�~ao. Ele reabsorve osneess�arios minerais, vitaminas e enzimas, omo sabemos a partir de experiênias para determinar otempo para o apareimento l��nio de uma ou outra de�iênia vitam��nia. Um orpo doente perdeusua apaidade. Isso tamb�em �e verdadeiro no âner, omo demonstrado por observa�~oes l��nias.Câner, o grande assassino, ser�a prevenido e pode ser urado se aprendemos a entender as leiseternas da totalidade na natureza e em nosso orpo. Ambos est~ao ombinados e têm que ser uni-�ados num tratamento do âner efetivo; dessa maneira podemos aprender a urar o âner emuma propor�~ao mais elevada, mesmo em asos avan�ados. As limita�~oes da totalidade das fun�~oesdo orpo inteiro, no entanto, tamb�em entram em a�~ao aqui. A totalidade das fun�~oes �a perdidase um ou outro �org~ao vital estiver demasiado prejudiado. Em diversos paientes, eu vi tumoresno abdômen absorvidos, e, em outros, entenas de n�odulos e tumores na pele e alguns na base do�erebro eliminados, mas os paientes morriam de irrose do f��gado em um per��odo de um a três anose meio depois.O papel do f��gado no âner, segundo Ewing, �e visto no fato de que h�a era de 85% de hepatomasprim�arios e 50% de olangioarinomas prim�arios assoiados a irrose do f��gado. A maioria dos auto-res pensa que estas altera�~oes no f��gado surgiram independentemente do resimento do neoplasma eprovavelmente antes, j�a que as mudan�as s~ao difusas e bem afastadas do tumor loal. O Dr. Ewinga�rma, al�em disso, que h�a um proesso gradual uniforme entre a hiperplasia nodular do f��gado,m�ultiplos adenomas e m�ultiplos arinomas. O progresso habitual de adenoma a arinoma �e abun-dantemente suprido na literatura. Essas observa�~oes foram veri�adas num trabalho experimentalom arin�ogenos que levaram de uma aparente progress~ao de teido regenerativo do f��gado a hiper-plasia e, �nalmente, a neoplasia. Ratos alimentados uma dieta de arroz om \amarelo manteiga"[N.T.: Amarelo de metilo, usado omo aditivo alimentar℄ exibiram irrose do f��gado em sessenta diase olangioarinomas e hepatomas benignos em noventa dias, e, em 150 dias, arinomas em quase2020 L. Seekles em Proeedings of the Third International Congress of Biohemistry [Proeedings do III CongressoInternaional de Bioqu��mia℄, Bruxelas, 1955, p. 47. 25



todos os ratos, dani�ando espeialmente o f��gado, produzindo elevada gliose anaer�obia, fosfatasealalina e outras anormalidades. O efeito protetor de uma dieta, onsistindo de vitaminas B e ase��naem forma�~oes de arinoma hep�atio experimental, pode permitir alguma ompara�~ao om a doen�ahumana. Foi desoberto, ontudo, que todos estes resultados variamente grandemente om o tipode animal e tamb�em se os tumores foram induzidos ou apareeram omo hepatomas espontâneos, evariam ainda mais nos hepatomas humanos. Portanto, tornou-se poss��vel enontrar um fator dei-sivo na vasta literatura da produ�~ao destas enfermidades, �a medida que os m�edios prouravam, eainda prouram, por um fator �unio espe���o. A solu�~ao �e que n~ao se trata de um �unio fator, masgeralmente um de muitos fatores ou uma aumula�~ao de um envenenando por um longo per��odo detempo, omo demonstrado pelos experimentos de Ithikawa e Yamagiva. Eles preisaram primeirode era de nove meses para dani�ar o f��gado, rins, et. - outra prova de rea�~oes em sua totalidade.Que um veneno muito forte possa dani�ar o f��gado em pouos dias e produzir um hepatoma em dezdias, n~ao ontraria isso. Tal n~ao pode ser omparado om a deteriora�~ao lentamente progressiva emnosso sistema ausada pela iviliza�~ao moderna.A partir do trabalho em nossa l��nia, sabemos que muitas doen�as n~ao surgem independentementeumas das outras, mas mais omo \entidades" nosol�ogias. Alguns exemplos: (A) a sinusite est�afrequentemente ligada a bronquite rônia ou bronquietasia, igualmente a laringite, nefrite e outrasinfe�~oes distantes. (B) Cistite rônia est�a frequentemente unida om apendiite. Seguramente, aistite est�a assoiada a uma ombina�~ao de dist�urbios nos �org~aos digestivos. (C) Doen�as da bexiga,maioritariamente ombinadas om altera�~oes no f��gado, apareem junto om mudan�as mio�ardias emais tarde ausam irrose do f��gado. Consequentemente, onde a defesa do orpo est�a essenialmentereduzida existem muitas vezes infe�~oes baterianas de um ou v�arios �org~aos. Estas desobertasl��nias levam-nos �a onlus~ao de que diversos tipos diferentes de mudan�as patol�ogias podem oorreromo a onsequênia de uma ausa geral profunda no orpo que pode ser subordinada a uma ideiaondutora, a lei da totalidade, ou a perda ou diminui�~ao do n��vel de \poder urador" num sentidomais l��nio. Apesar do nosso grande progresso na bioqu��mia moderna, n~ao podemos nos afastarda velha doutrina hipor�atia da observa�~ao l��nia direta e objetiva: oorden�a-las sob um �unioquadro l��nio. Em doen�as infeiosas, n~ao haveria transmiss~oes para �org~aos distantes ou vizinhos,em enfermidades n~ao haveria met�astases, aso su�iente poder urador estivesse presente. Assim, odesenvolvimento da doen�a, seu urso e proesso de ura, n~ao dependem tanto do tipo de teido ou�org~ao envolvido, mas mais do poder urador geral do organismo inteiro, unido ou entralizado emtodos os seus proessos metab�olios, em sua maioria onentrados no f��gado.Contr�ario a este oneito, nossos textos de estudo e revistas separaram doen�as diferentes e at�emesmo âneres omo tumores malignos do nariz e sinusites paranasais, enfermidades do estômagoou rim, âner dos pulm~oes, et., mas a ideia b�asia tem que ser mantida de que a defesa e poderurador �e parte essenial do orpo inteiro e tem que ser restaurado, qualquer que seja o �org~ao ou�org~aos que possam estar envolvidos ou independente da ausa que a enfermidade possa ter. Repito:em geral, a reupera�~ao de uma enfermidade signi�a a restaura�~ao do orpo inteiro de um tipo dedegenera�~ao. Em alguns asos de âneres externos - pele e mama - o tratamento loal pode sersu�iente, mas o oneito de totalidade �e uma abordagem superior e de maior alane, omo indiamos fatos em asos listados neste volume. (Ver a Parte II)
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Cap��tulo 3Orienta�~oes de Nutri�~ao GeralEm tempos passados, a nutri�~ao era tradiionalmente desenvolvida pelas ondi�~oes do pa��s partiulare eventos hist�orios. Era ontrolada pela religi~ao ou os estados, e materialmente adaptada �as �nan�asde fam��lias ou indiv��duos. As modi�a�~oes em nossa ultura e o progresso na iênia e t�eniaest~ao alterando onstantemente a nossa omida e sua produ�~ao na agriultura, pela preserva�~ao edistribui�~ao, e tamb�em pela adapta�~ao �as melhorias das ondi�~oes de vida. Estes problemas21 devemser desonsiderados aqui, dado que somente posso dar as orienta�~oes gerais esseniais.Desrever os fundamentos de uma nutri�~ao geral para pessoas saud�aveis que garanta diariamenteum uxo ininterrupto de energia, for�a e reservas para o trabalho e outros deveres, �e uma tarefarespons�avel e dif��il de formular de uma forma abrangente sem muitas tabelas, literatura e explia�~oes.O modo omo os fundamentos s~ao desritos aqui �e derivado de muitos e longos anos de experiêniaom pessoas rejeitadas pelo servi�o militar ou a quem foram negados seguros de vida.Elas foram tornadas aptas ao seguirem estas orienta�~oes. A milhares de paientes foi dado esteonselho depois de sua reupera�~ao de doen�as rônias, e a maioria deles inluiu suas fam��lias nestepadr~ao ou nutri�~ao por muitos anos. Os resultados foram satisfat�orios. A maioria permaneeu de boasa�ude, �aram eleg��veis para seguros de vida e outros servi�os, e aumentaram sua for�a e apaidadede trabalho. Minha fam��lia e eu, tamb�em, seguimos estas orienta�~oes por mais de trinta anos.Este esbo�o permite su�iente margem para h�abitos de vida pessoais, festas de fam��lia e f�erias, j�aque um quarto de toda a omida deveria ser da esolha de ada um; a restante deveria ser ingeridaom o prop�osito de proteger as fun�~oes dos �org~aos altamente esseniais - f��gado, rins, �erebro, ora�~ao,et. - armazenando reservas e evitando um peso desneess�ario sobre esses �org~aos vitais. Para pouparo nosso orpo de trabalho adiional na deje�~ao de omida exessiva, espeialmente gorduras quesejam de dif��il digest~ao, a destrui�~ao de venenos, et., �e uma preau�~ao que pode prevenir muitostipos de degenera�~ao preoe, velhie prematura, e todos os tipos de doen�as agudas ou rôniasem �org~aos algo mais fr�ageis em origem e desenvolvimento ou previamente dani�ados. Devemosenfatizar anteipadamente que este esbo�o �e para prevenir doen�as, n~ao ur�a-las. O prop�osito daura exige uma invas~ao diet�etia muito mais profunda e uma mediamenta�~ao direionada �a patologiada qu��mia do orpo depois que um diagn�ostio est�a estabeleido.Os fundamentos n~ao ser~ao apresentados omo uma enumera�~ao de arboidratos, gorduras, prote��nas,vitaminas, hormônios e enzimas, omo s~ao desritos em textos de estudo de �siologia, junto om aquantidade neess�aria de gramas ou alorias. Esses velhos arranjos nos textos de estudo apenassatisfazem as neessidades de um metabolismo baseado grandemente na quantidade total de eli-mina�~ao, levando em onta somente algumas exigênias menos esseniais. Como a iênia ainda n~aoest�a desenvolvida ao ponto de onheer todas as enzimas, vitaminas e muitas fun�~oes biol�ogias de2121 Ver History of Nutrition [Hist�oria da Nutri�~ao℄ por Alfred W. MCann, Siene of Eating [Ciênia da Ali-menta�~ao℄, Dresden, 1927 e Die Geshihte Der Ern�ahrung, pelo Prof. Lihtenfelt, Berlim, 1913.27



hormonas e minerais, �e mais seguro usar alimentos na forma mais natural, ombinados e misturadospor natureza, e produzidos, se poss��vel, por um proesso orgânio de ultivo, obedeendo assim �asleis da natureza. Esta observa�~ao ajudou a ra�a humana por milhares de anos antes que qualqueriênia fosse desenvolvida. Desta maneira ingerimos todas as vitaminas e enzimas onheidas, tantoas desobertas quanto as n~ao desobertas, e espeialmente as desonheidas, para itar o ProfessorKollath, \substânias estimulantes da vida", o mais fresas poss��vel e n~ao dani�adas por proessosde re�namento ou de preserva�~ao, omo a omida enlatada. Elas ontêm todas as substânias ne-ess�arias em sua quantidade, mistura e omposi�~ao adequadas, e s~ao reguladas pelo instinto, fome,paladar, heiro, vista e outros fatores.Três quartos do alimento que deveria ser onsumido inluem o seguinte:Todo tipo de frutas, prinipalmente fresas e algumas preparadas de diferentes maneiras; suos defruta aabados de fazer (laranja, toranja, uva, et.); saladas de frutas; sopas frias de fruta, bananaesmagada, ma�~as ruas raladas, suo de ma�~a, et.Todos os legumes preparados de freso, alguns ozidos em seus pr�oprios suos e outros ou rus ouralados �nos, omo enoura, ouve-or ou aipo; saladas de legumes, sopas, et.; alguns frutos seose legumes s~ao permitidos, mas n~ao ongelados.As batatas s~ao melhores ozidas; podem ser esmagadas om leite ou sopa; raramente deveriam serfritas, e preferivelmente ozidas om asa.Saladas de folhas verdes ou misturadas om tomate, frutas, legumes, et.O p~ao pode onter farinha de enteio integral ou de trigo integral, ou estas podem ser misturadas;deveria ser o menos re�nada poss��vel. Mingau de aveia deveria ser usado frequentemente. Bolos detrigo-mouro e panqueas de batata s~ao opionais, assim omo a��uar amarelo, mel, a��uar de bordoe doe de bordo.Leite e produtos l�ateos, omo requeij~ao e outros tipos de queijo que n~ao sejam muito salgados ouapimentados, leitelho, iogurte e manteiga. Creme de leite e sorvete deveria ser reduzido ao m��nimoou restringido �as f�erias (sorvete �e um \veneno" para as rian�as).A restante quarta parte do regime diet�etio, que permite esolha pessoal, pode onsistir de arne,peixe, ovos, ereais, does, bolos, ou qualquer oisa que se pre�ra. Niotina deveria ser evitada;liores, vinho e erveja deveriam ser reduzidos a um m��nimo optando por suos de fruta fresa; af�e eh�a deveriam ser restringidos ao m��nimo om exe�~ao dos seguintes h�as: hortel~a-pimenta, amomila,t��lia, or de laranjeira e alguns outros.Sal, biarbonato de soda, peixe defumado e salsiha deveriam ser evitados o m�aximo poss��vel,assim omo os ondimentos fortes, omo pimenta e gengibre; mas ervas fresas do jardim deveriamser usadas - ebola, salsa, ebolinho, aipo e at�e alguma raiz-forte.Quanto a legumes e frutas, elas deveriam, repito, ser ozidas nos seus pr�oprios suos para evitara perda de minerais failmente sol�uveis na �agua durante o ozimento. Paree que estes valiososminerais n~ao s~ao t~ao bem absorvidos quando est~ao fora do seu estado oloidal.Todos os legumes podem ser usados. Espeialmente reomendados pelo seu onte�udo mineral s~aoenoura, ervilha, tomate, aelga, espinafre, feij~ao de orda, ouve de Bruxelas, alahofra, beterrabaozinhada om ma�~a, ouve-or om tomate, repolho roxo om ma�~a, uva-passa, et.A melhor maneira de preparar legumes �e ozê-los lentamente entre uma, uma e meia e duas horas,sem �agua. Para impedir que se queimem, oloque um tapete de amianto debaixo da panela. Voêtamb�em pode usar algum aldo de sopa (veja Dieta: sopa espeial) ou ent~ao tomates fatiados podemser aresentados aos legumes. Isso tamb�em melhorar�a o sabor. A �agua dos espinafres �e amargademais para ser aproveitada; em geral n~ao �e apreiada e deveria ser esoada. Cebolas, alho-porro etomates têm liquido su�iente em si mesmos para se manterem �umidos enquanto ozem. (Beterrabas28



deveriam ser ozidas omo batatas, om a asa e em �agua.) Lave e esfregue bem os legumes, masn~ao os desasque nem rale. As panelas devem �ar bem tapadas para impedir o vapor de sair. Astampas devem ser pesadas ou estar bem enaixadas. Os legumes ozidos podem ser preservados nageladeira de um dia para o outro. Para aqueê-los, aque�a lentamente om um pouo de aldo ousuo de tomate freso.Uma explia�~ao para a importânia da absor�~ao destes minerais foi apresentada por V. Bunge,que disse que tem que haver mais K, ou pot�assio, nos �org~aos em geral do que Na, ou s�odio, e queuma determinada rela�~ao entre K e Na tem que ser mantida.O K tem que ser predominante prinipalmente dentro das �elulas (hamado, portanto, intraelu-lar), enquanto que o Na tem que �ar fora das �elulas em soro, linfa, teido onjuntivo (hamadopor isso extraelular). Observa�~oes posteriores levaram �a opini~ao de que os minerais n~ao reagem iso-ladamente mas agrupados. Como onsequênia, o Dr. Rudolph Keller estabeleeu a doutrina de doisgrupos minerais, o intraelular (pot�assio) ou o grupo an�odio viajando para o ânodo, e o extraelular(s�odio) ou grupo at�odio viajando para o �atodo sob ondi�~oes biol�ogias. Uma onsequênia adi-ional foi a desoberta de que hormonas, vitaminas e enzimas obedeem �a mesma regra que os doisgrupos minerais; isso signi�a que sua fun�~ao depende da prevalênia do grupo-K dentro das �elulasdos �org~aos e teidos omo os do f��gado, m�usulos, �erebro, ora�~ao, rins, �ortex, et., enquanto ogrupo-Na permanee fora delas. O grupo-Na est�a instalado em uidos e teidos: soro, linfa, teidoonjuntivo, tiroide, dutos biliares, et. Tamb�em aqui est~ao as vitaminas e enzimas negativas, dasquais as prinipais fun�~oes, metabolismo e onserva�~ao est~ao on�nados a este grupo extraelular.�E imposs��vel visualizar um metabolismo sem menionar hormonas, vitaminas e enzimas; suasfun�~oes partiulares n~ao ser~ao listadas. Em geral, hormonas d~ao individualidade aos teidos e �elulas;vitaminas, ou oenzimas, ajudam �a diferenia�~ao e vitalidade metab�olia. E enzimas riam, passoa passo, atividade metab�olia e proessos digestivos espe���os (desidrogena�~ao e oxida�~ao geral),previnem metabolitos intermedi�arios dos quais alguns s~ao venenosos e podem induzir ataratas,forma�~ao de pedras ou inama�~oes rônias. O metabolismo normal depende da fun�~ao ombinadade todos eles, mesmo se ada um deles possui v�arias maneiras e meios de funionamento.Ao grupo-K pertenem era de 60 por ento dos teidos orporais, e ao grupo-Na, 30 por ento;10 por ento est~ao no limiar. Todos s~ao mantidos no seu lugar apropriado, provavelmente por meiodos seus poteniais el�etrios. Durante o dia, algum Na penetra os teidos de pot�assio, e isto �eseguido de loreto e �agua, um proesso que leva �a fadiga, um pouo de peso ou inha�~ao. �A noite,ele �e reabsorvido e de manh~a �e eliminado pela urina, e a pessoa se sente renovada.TABELA I - Conte�udo Mineral em Cada Quilograma de Todo Corpo em Diferentes Idades22
ExtraelularNa Cl �AguaTodo Corpo Gm mEq Gm mEq %Feto, 3-4 meses 2,7 76 93Feto, 5 " 2,58 112 2,5 70 91Feto, 6 " 2,16 94 2,5 70 87Feto, 7 " 2,14 93 2,6 73 86Prematuro, 7 " 2,42 105 2,7 75 85Re�em-nasido 1,78 78 2,0 56 80Adulto 1,09 48 1,56 42 722222 A. Shohl, Mineral Metabolism [Metabolismo Mineral℄, 1939, pp. 19-20.29



IntraelularK P GorduraTodo Corpo Gm mEq Gm mM %Feto, 3-4 meses 2,14 69 0,5Feto, 5 " 2,00 51 3,58 115 1,2Feto, 6 " 1,62 41 3,82 123 2,5Feto, 7 " 1,88 43 3,82 123 2,5Prematuro, 7 " 1,71 44 3,82 123 3,0Re�em-nasido 1,90 49 3,40 174 12,0Adulto 2,65 68 11,60 374 18,0Estas regras biol�ogias s~ao vitais para a manuten�~ao da sa�ude na medida em que uma de�iênia,defeito ou altera�~ao signi�am doen�a. Quase todas as doen�as agudas e rônias ome�am om umainvas~ao pelo Na, loreto e �agua dos �org~aos an�odios, ausando os assim hamados edemas produzidospor venenos, infe�~oes, trauma, et. Paree-me, portanto, que algumas tabelas om explia�~oes urtass~ao indispens�aveis para assinalar qu~ao profundamente as fun�~oes dos minerais est~ao implantadas noorpo do animal.A Tabela I representa os grupos minerais no desenvolvimento do orpo desde o feto ao adulto,provando que o feto, tomado omo um todo, �e primeiro um animal prevalente no grupo-Na masposteriormente o Na, o loreto e a �agua diminuem de 112 miliequivalentes Na para 48; enquantoque no grupo-K, o K aumentou de 51 mEq. para 68; o f�osforo aumenta de 69 para 374, et. Estarela�~ao tem que ser mantida ao longo da nossa vida porque, omo menionado antes, a fun�~ao dashormonas, vitaminas e enzimas esseniais est�a adaptada e baseada nessa rela�~ao KNa , ou melhor, nosdois grupos de K e Na, o onte�udo pH, oenzimas, et.A Tabela 2 india a grande importânia da rela�~ao KNa no leite da mulher omparado ao leite deratos e vaas:TABELA II - Compara�~ao da Raz~ao K/Na no Leite de Rata, de Vaa e de Mulher23Leite de Rata Leite de Vaa Leite de MulhermEq./L mEq./L mEq./LKNa 4333=1; 30 39;526;5=1; 49 12;25;0 =2; 44TABELA III - Reten�~ao de Na e K no Equil��brio Mineral Di�ario de Infantes Alimentados Arti�-ialmente24 Ingest~ao Exre�~ao Reten�~aoUrina Fezesmg. meq. mg. meq. mg. meq. mg. meq.Do extraelularS�odio 422 18 300 13 78 3 43 2Cloreto 788 22 651 18 13 1 123 3Do intraelularPot�assio 1182 30 785 20 104 3 293 7F�osforo 804 42 457 26 210 10 137 82323 Ibid., p. 78.2424 Ibid., p. 827. 30



As Tabelas 4 e 525 podem provar que esta rela�~ao �a revertida na doen�a. Enquanto os teidosperderam o poder de reter os minerais-K e o gliogênio, estes diminu��ram (ver Tabela 4) de 20,6para 5,08, ent~ao o loreto de s�odio e a �agua invadem as �elulas do teido de uidos extraelulares,ausando assim um aumento resente de Na no leite de 18,02 at�e 42,87:TABELA IV Grupo-KK 2O P 2O 3 MgO CaOLeite Normal 20,60 26,40 2,72 21,55\Leite Salgado"Bif�asio e Sedimentado ??(patol�ogio) 10,96 15,63 2,16 11,70Hashimoto ??? 8,94 17,38 1,74 7,44Catarro de �UbereShrodt ??? 10,56 24,56 2,70 16,77Vaas TuberulosasStorh ??? 10,87 7,10 1,27 4,34a) �Ubere normal 12,64 22,22 2,10b) �Ubere tuberuloso 5,08 8,76 0,79Na-GroupNa 2O Cl SO 3Leite Normal 13,02 15,58 3,66\Leite Salgado"Bif�asio e Sedimentado ??(patol�ogio) 33,77 25,23 6,73Hashimoto ??? 36,54 33,63 1,34Catarro de �UbereShrodt ??? 24,92 24,52 1,56Vaas TuberulosasStorh 40,60 5,08a) �Ubere normal 21,79 27,99b) �Ubere tuberuloso 42,37 44,64
TABLE V25intraelular (olhos) Lente Normal Lente om CatararaK 5,1 0,6P 2,0 1,1extraelular (olhos)Ca 0,25 1,0Na 5,5 12,025 E. P. Fisher, Ophthalmologia. 114:1, 1947.O orpo humano tem um maravilhoso poder de reserva e muitas possibilidades de ajustamento,mas o melhor meanismo de defesa �e um metabolismo e reabsor�~ao no trato intestinal que funionem2525 E. P. Fisher, Ophthalmologia. 114:1, 1947. 31



a 100 por ento em ombina�~ao om um f��gado saud�avel. As pessoas, desneessariamente, podemonluir que n~ao seja t~ao importante oloar tanta ênfase na nutri�~ao. Pode ser assim debaixo deondi�~oes normais e se essas pessoas n~ao estiverem prejudiadas pela hereditariedade, iviliza�~ao,doen�a, trauma ou outras aumula�~oes (niotina e outros venenos).A iviliza�~ao removeu em parte esta d�adiva natural. Experimentos em grupos de teste para produ-zir diferentes de�iênias vitam��nias evitando omida que ontenha essas vitaminas demonstraramque um ter�o pode �ar ine�iente em era de quatro meses, e dois ter�os, em seis meses; somenteino a seis por ento resistiram dez meses om alimenta�~ao de�iente aqui nos Estados Unidos.Estes experimentos nutriionais e outros mostram que apenas uma minoria possui um aparelho dereabsor�~ao ompleto intato e, ao mesmo tempo, su�iente ajuste e apaidade em reserva paraper��odos saud�aveis e doentios de suas vidas.Para pessoas saud�aveis, n~ao �e neess�ario se preouparem tanto sobre su�ientes ou demasiadosarboidratos e prote��nas, e seu valor al�orio deveria ser ignorado. No entanto, n~ao se pode ignorara absoluta neessidade de minerais, vitaminas e enzimas em sua omposi�~ao mais natural e emquantidades su�ientes por um prazo relativamente longo sem se �ar prejudiado. Os mineraispreisam estar nos teidos onde pertenem, j�a que eles s~ao os transportadores dos poteniais el�etriosnas �elulas, e a�� eles permitam que as hormonas, vitaminas e enzimas funionem adequadamente.Isto d�a ao orpo a melhor apaidade de trabalho e reservas para um metabolismo s~ao e para a vida.3.1 ResumoO melhor onselho �e usar legumes fresos e frutas ultivadas organiamente o m�aximo poss��vel. Asm~aes deveriam prestar aten�~ao aos seus �lhos e �a sua ozinha. O nosso pr�oprio jardim seria umaexelente ajuda no ver~ao.Informa�~oes valiosas e pr�atias podem ser enontradas nas seguintes publia�~oes:
\Soil and Men [Solo e Homens℄." Yearbook of Agriulture [Anu�ario da Agriultura℄ de 1938\Food and Life [Alimento e Vida℄." Yearbook of Agriulture [Anu�ario da Agriultura℄ de 1939Organi Gardening [Jardinagem Orgânia℄, J.I. Rodale, Hanover House, Garden City, NY, 1955Our Daily Poison [Nosso Veneno Di�ario℄, Leonard Wikenden, The Devin-Adair Co., NY, 1955Our Plundered Planet [Nossa Planeta Pilhado℄, Fair�eld Osborn, Little Brown & Co., Boston,1948The Living Soil [O Solo Vivo℄, E.B. Balfour, Faber & Faber Ltd., Londres, 1948Hunsa, Ralph Birher, Hans Huber, Berna, Su���a, 195232



Road to Survival [Rodovia da Sobrevivênia℄, William Vogt, Wm. Sloane Assoiates, NY, 1948Handbuh der Diaetetik, Johannes Sala, Franz Deutike, Wien, 1954Studies in De�ieny Diseases [Estudos em Doen�as por De�iênia℄, Robert MCarrison, MD,Lee Foundation, Milwaukee 3, Wis, 1945.Degeneration Regeneration [Degenera�~ao Regenera�~ao℄, Melvin E. P�agina, DDS, Funda�~aop�agina, St. Petersburg, na Fl�orida. De 1951What Prie Civilization? [???℄ Charles Eliot Perkins, Modern Siene Press, Washington,D.C., 1946The Drama of Fluorine, Arh Enemy of Mankind [O Drama de Fluorido, Arquinimigo da Hu-manidade℄, Leo Spira, M.D., Lee Foundation de 1953Prolongation of Life [Prolongamento da Vida℄, Dr. Alexander A. Bogomolets, Duell Sloan &Peare, In., NY, 1946Nutrition and Physial Degeneration [Nutri�~ao e Degenera�~ao F��sia℄, Weston A. Prie, PaulB. Hoeber de 1949Hunger Signs in Crops [Sinais de Fome nas Lavouras℄, Um Simp�osio. Soiedade Ameriana deAgronomiaW. Kollath, Zur Einheit der Heilkunde. Hippokrates Verlag, Stuttgart. 1942W. Kollath, Die Ordnung Unserer Nahrung, Hippokrates Verlag, Stuttgart, Zweite Auage,1950G. v. Wendt, Kost und Kultur. Thieme, Leipzig 1936.M. Birher-Benner, Ernaehrungskrankheiten. Wendepunkt-Verlag. Zuerih und Leipzig. Fu-enfte Auage. 1943.D. Lihti-v. Brash und A. Kunz-Birher, Die Klinishe Bedeutung der Frishkost. Hip�oratesZeitshrift. 30.11. 1956Duane W. Probst, M.D. \The Patient is a Unit of Pratie [O Paiente �e uma Unidade dePr�atia℄", Part One, Nature of Disease [Natureza da Doen�a℄. Charles C. Thomas, Spring�eld,III. 1938 33



Handbook of Nutrition [Manual de Nutri�~ao℄. Um Simp�osio. Amerian Medial Assoiation.1943The Vitamins [As Vitaminas℄. Um Simp�osio. Amerian Medial Assoiation. 1939A Symposium on Respirotory Enzymes [Um Simp�osio sobre Enzimas Respirat�orias℄. A Uni-versidade de Wisonsin Press. 1942Edward Howell, The Status of Food Enzymes in Digestion and Metabolism [O Status das En-zimas Alimentares na Digest~ao e Metabolismo℄. National Enzyme Company. 1946Karl Myrb�ak, The Enzymes [As Enzimas℄. Aademi Press In., Nova Iorque. 1951A.I. Oparin, The Origin of Life on the Earth [A Origem da Vida na Terra℄. Aademi PressIn., New York 1957. Ver espeialmente o trabalho de Pasteur, p. 28, Conlus~ao, p. 487Max Gerson, M.D., \Feeding the German Army [Alimentando o Ex�erito Alem~ao℄," New YorkState Journal of Mediine. 1471. 41. 1941. \Dietary Considerations in Malignant Neoplasti Disease [Considera�~oes Diet�etias emDoen�as Neopl�asias Malignas," Review of Gastroenterology [Revis~ao de Gastroenterologia℄.Vol. 12, No 6, pp. 419-425 Nov.-Dez. 1945. \E�et of a Combined Dietary Regime on Patients with Malignant Tumors [Efeito deum Regime Diet�etio Combinado em Paientes om Tumores Malignos℄," Experimental Medi-ine and Surgery [Mediina Experimental e Cirurgia℄. Nova Iorque, Vol. VII, 04 de novembrode 1949. \No Caner in Normal Metabolism [Nenhum Câner em Metabolismo Normal℄", Medi-zinishe Klinik, Munique, 29 de janeiro de 1954, No. 5, pp. 175-179. \Caner, a Problem of Metabolism [Câner, um Problema de Metabolismo℄," Medizi-nishe Klinik, Munique, 25 de junho de 1954, No. 26. \Caner Researh [Pesquisa do Câner℄", Audiênias perante uma Subomiss~ao do Se-nado dos Estados Unidos, S. 1875. 1, 2 e 3 de julho, 1946
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Cap��tulo 4Desenvolvimento do Regime Diet�etioCombinado no Câner (Pesquisa)
Segue-se brevemente a hist�oria do desenvolvimento do regime diet�etio ombinado no âner: Depoisque o tratamento diet�etio da tuberulose pulmonar foi estabeleido (1927-1928), durante 1928-29,tratei meus três primeiros asos de âner todos om resultados favor�aveis. O regime diet�etio, omofoi usado na tuberulose, onsistiu essenialmente de uma dieta sem sal de frutas fresas e legumesadequadamente preparados, predominantemente rus, �namente ralados, e muitos suos preparadosde freso, omo suo de laranja, toranja e, espeialmente, suos de ma�~a e enoura. Foram apliadosfrequentes enemas e foi administrado Mineralogen (um omposto de minerais). Mais tarde, foiaresentado diariamente: leitelho, requeij~ao, iogurte e duas gemas de ovo ruas, dilu��dos em suode laranja.Meu primeiro aso de âner foi um arinoma dos dutos biliares om duas pequenas met�astasesno f��gado. Iter��ia e febre alta estavam presentes. Os dois asos seguintes eram ambos âneres doestômago om ades~oes e met�astases nas glândulas vizinhas. Em todos os três asos, tinha sido tentadairurgia sem resultado e foram feitas biopsias. Uma das paientes de âner morreu num aidenteao air de uma montanha dois anos depois. Ela foi levada a um hospital de uma pequena aldeiaem Quedlinburg e operada por ausa do ba�o perfurado. O �org~ao n~ao exibia qualquer sangramento.O Professor Lange-Bremen, que a havia operado por âner da primeira vez, veio no dia seguinte,desobriu o rim esquerdo perfurado mas n~ao onseguiu salvar a paiente. A aut�opsia provou que elaestava livre do âner.Em Viena, durante 1933-1934, tratei seis asos de âner. Todos os seis fraassaram apesardo fato de eu ter aresentado as valiosas inje�~oes de f��gado. A ozinha do sanat�orio n~ao estavaadequadamente preparada para um regime t~ao rigoroso. Todos os outros paientes foram tratadospara outras doen�as, sem muita onsidera�~ao pela dieta. Era dif��il vener as obje�~oes por parte dosm�edios, das enfermeiras, do pessoal da ozinha e outros.Em Paris, durante 1935-1936, vi três resultados favor�aveis em sete asos de âner. Ali apliquei omesmo regime diet�etio que nos meus primeiros asos, mas om o ar�esimo de inje�~oes de f��gado etrês a quatro opos por dia de suo de folha verde.Em Nova York tive que tratar todos os meus paientes, inluindo asos de âner, de modoambulante at�e 1943. Desde 1938, depois de diversos reveses, tenho sido apaz de desenvolver umaterapia mais bem-suedida aresentando outras mediamenta�~oes. No in��io perebi que a TaxaMetab�olia Basal estava muito baixa em uma s�erie de paientes om âner; interpretei isto omoum sintoma l��nio indiativo de uma perda de iodo. Portanto, apliquei iodo mediinal, primeirode forma orgânia omo tireoide, e depois tamb�em em mineral inorgânio, numa solu�~ao de lugol,meio forte, ome�ando om três gotas três vezes ao dia; mais tarde, a dosagem foi aumentada35



para 6x3 gotas nas primeiras duas a três semanas, e ainda depois a dosagem diminuiu at�e que ometabolismo permaneeu de mais seis a mais oito. Ahei que esta �e a melhor amplitude para opoder urador. O iodo �e um fator deisivo na diferenia�~ao normal das �elulas, e pode ser usado demaneira a ontrariar a diminui�~ao da diferenia�~ao elular omo vista nos teidos aner��genos. Oiodo tamb�em �e onsiderado para ontrariar algumas hormonas adrenais.Os resultados podem ser melhorados adiionando-se niaina, a qual dilata os vasos apilares (Zwi-egeb�ak) e dessa maneira �e �util na troa entre soro e �elulas. A niaina tamb�em �e neess�aria paraa fun�~ao do sistema de oxida�~ao. Estas mediamenta�~oes adiionais ajudaram grandemente na veri-�a�~ao do resimento aner��geno e ajudando os teidos vizinhos a reuperar seus poteniais el�etriose resistênia. Finalmente, foi observado em asos mais avan�ados que pot�assio em omposi�~ao espe-ial estimula o sistema nervoso viseral (Kraus-Zondek) e ajuda a restaurar as fun�~oes dos �org~aos dotrato intestinal. Ao mesmo tempo, ele ontraria algumas hormonas adrenais.Quanto mais eu tratava asos de âner mais os paientes e seus familiares reonheiam que algopodia ser alan�ado para esses asos avan�ados que tinham sido mandados para asa. Gradualmente,o n�umero dos assim hamados asos terminais entre os meus paientes diminuiu para mais de 90 porento do total, tendo hegado a mim depois que os tratamentos apliados haviam falhado. Comoresultado de ter atra��do t~ao grande n�umero de asos grandemente avan�ados, fui for�ado a exploraro tratamento do âner em muitas dire�~oes e melhor�a-lo o m�aximo poss��vel. Cera de 50 por entodesses asos poderia melhorar e ser salvo; esta perentagem poderia ser mais elevada se houvessemelhor oopera�~ao da parte do m�edio de fam��lia e do pr�oprio paiente, e menos resistênia dafam��lia ontra um regime t~ao rigoroso - um que teria que deorrer por um per��odo bastante longo.A perentagem iniial de melhora �e elevada, mas muitas vezes, num per��odo de um a dois meses, umn�umero de paientes apresentam sintomas l��nios que indiam que o f��gado e/ou outros �org~aos vitaisest~ao demasiado dani�ados de modo a serem su�ientemente reativados para manterem o proessode ura.Uma parte substanial do dia �e neess�aria para preparar este tratamento; tamb�em �e mais arodo que as três refei�~oes normais. Onde exista afei�~ao e devo�~ao na fam��lia, todas as di�uldades s~aodesonsideradas para se salvar uma vida.
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Cap��tulo 5A TeoriaN~ao apresento a minha teoria para dar uma explia�~ao ient���a gen�eria do problema do âner,nem para ompar�a-la om as muitas teorias e explia�~oes existentes. Pretende ser um guia que ajudem�edios a apliar adequadamente o tratamento. A teoria derivou de observa�~oes l��nias durante asquais foi registrado o que era mais arater��stio da doen�a e o que pareeu o mais deisivo no ursodo tratamento. Em suma, �e esta: o que �e essenial n~ao �e o resimento em si ou os sintomas vis��veis,�e o dano do metabolismo inteiro, inluindo a perda de defesa, imunidade e poder de ura. Isso n~aopode ser expliado nem reonheido por uma ou outra ausa isolada.Em minha opini~ao, o âner n~ao �e um problema de de�iênias em hormonas, vitaminas e enzimas.N~ao �e um problema de alergias e infe�~oes om um v��rus ou qualquer outro mirorganismo onheidoou desonheido. N~ao �e um envenenamento por meio de alguma substânia metab�olia interm�edia ouqualquer outra substânia oriunda de uma substânia assim hamada arinogênea externa. Todosesses podem ser agentes ausadores pariais no homem, elementos ontribuintes, hamados de in-fe�~oes seund�arias, et. O âner n~ao �e um problema elular �unio; �e uma aumula�~ao de numerososfatores prejudiiais ombinados na deteriora�~ao do metabolismo inteiro, depois que o f��gado foi pro-gressivamente prejudiado nas suas fun�~oes. Portanto, tem que se separar dois omponentes b�asiosno âner: um geral e um loal. O omponente geral �e prinipalmente um sintoma muito lento,progressivo, imperept��vel ausado por envenenamento do f��gado e, simultaneamente, um enfraquei-mento de todo o trato intestinal, mais tarde produzindo o apareimento de onsequênias vitalmenteimportantes por todo o orpo. O proesso no pr�e-est�agio do âner n~ao foi provado liniamente.Isso pode ser muito dif��il, at�e mesmo imposs��vel, j�a que o dano no f��gado �e muito provavelmenteuma predisposi�~ao para muitas outras doen�as degenerativas. No âner, uma ou outra das fun�~oesdo f��gado pode estar predominantemente mais dani�ada ou ombinada om algum outro dist�urbioem outro �org~ao. No entanto, dever��amos estar atentos ao f��gado j�a que os primeiros experimentosde Yamagiva e Ithikawa demonstraram que o âner se desenvolveu depois que o f��gado, os rinse glândulas linf�atias exibiram altera�~oes patol�ogias. No envenenamento do f��gado, os sintomasl��nios n~ao s~ao perept��veis por um longo per��odo de tempo, at�e por muitos anos.\O f��gado �e o maior �org~ao singular do orpo e nenhum o ultrapassa na multipliidade e importâniade suas diversas atividades �siol�ogias. Correspondentemente, o estado do f��gado e o n��vel de suae�iênia funional s~ao de grande signi�ado para a eonomia orporal geral tanto na sa�ude quantona doen�a".26 O f��gado pesa de 3,5 a 5 quilos e tem uma apaidade funional que exede de longe asneessidades ordin�arias. Antes que as reservas funionais se esgotem, �e muito dif��il detetar uma de-teriora�~ao do funionamento do f��gado. O f��gado �e um �org~ao dinâmio e ativo e tem diversas fun�~oes.A maioria delas est�a intimamente assoiada e orrelaionada om as atividades dos outros �org~aos.�E imposs��vel testar um f��gado por uma simples fun�~ao, at�e mesmo por v�arias, para ahar o grau dedeteriora�~ao hep�atia. Essa �e a raz~ao por que o desenvolvimento iniial do âner permanee oulto2626 W.A.D. Anderson, Pathology [Patologia℄, 1948, p. 861.37



por tanto tempo. Este intervalo pode ser hamado o \per��odo pr�e-aneroso ou pr�e-sintom�atio". Seuma pessoa �a nervosa, se sente mais fraa, tem menos energia e perde peso durante esse tempo, ne-nhum m�edio pode fazer um diagn�ostio espe���o j�a que n~ao existe um teste para o âner e n~ao h�anenhum omplexo de sintomas espe���os preoe. O m�edio e o paiente têm que aguardar at�e queum tumor esteja su�ientemente desenvolvido em uma ou outra �area do orpo para exibir sintomasou sinais loalizados que n~ao mais possam ser negligeniados liniamente. �E aqui que utilizamostodo o equipamento moderno, omo exames de raios X, bronosopia, istosopia e testes Papanio-lau em todo lugar em que possamos alan�ar os diferentes �org~aos. Tais sintomas podem ser ausadospor destrui�~oes menores ou maiores om sere�~oes ou sangramentos dos pulm~oes, estômago, tratointestinal, rins, bexiga, �utero e outros �org~aos ou glândulas metast�atias. Pode haver uma grandevariedade de sinais espeiais do �erebro, medula espinal, ossos e outros sintomas. Finalmente, emalguns asos, um diagn�ostio pode ser estabeleido apenas om a ajuda de irurgias explorat�orias.O m�etodo ienti�amente aeito �e que estes sintomas por si s�o sejam tratados loalizadamenteonde quer que surjam. Isso �e o que os m�edios aprendem e omo s~ao treinados em l��nias univer-sit�arias. Todo o trabalho de pesquisa dedia-se prinipalmente a estes sintomas loalizados. Emminha opini~ao, essa �e a raz~ao porque tem sido retardado um progresso deisivo no tratamento doâner, espeialmente nos �ultimos inquenta anos, durante os quais a mediina moderna fez progres-sos not�aveis em muitos outros ampos.O omponente loal, em minha opini~ao, �e ausado por �elulas anormais, �elulas imaturas, �elulasantes dani�adas, �elulas transiionais quando deaem ou s~ao for�adas a air de volta para umtipo de vida embrion�aria, porque n~ao mais s~ao su�ientemente sustentadas pelos minerais ativados(ionizados) do grupo do pot�assio e uma quantidade su�iente de enzimas oxidantes reativadas simul-taneamente, unidas om as regula�~oes normais das hormonas, vitaminas e o impulso de um sistemanervoso viseral om um funionamento normal. Finalmente, as fun�~oes do teido elular linf�atiosubutâneo e retiular e o sistema retiulo-endotelial est~ao diminu��dos em fun�~ao e apaidade de-fensiva.Como menionado aima, o omponente geral �e importante, e ser�a tratado. Ele abrange prini-palmente a deteriora�~ao dos �org~aos esseniais do trato digestivo, predominantemente o f��gado. A��,o dano �e feito por um envenenamento di�ario permanente riado pela nossa iviliza�~ao moderna.Isto ome�a om o solo, o qual �e desnaturalizado por fertilizantes naturais e eros~ao, reduzindo as-sim gradualmente o solo super�ial. Adiionalmente, o solo �e ontaminado por sprays om DDTe outros venenos. Como onsequênia, nossa nutri�~ao �a prejudiada por uma diminui�~ao no im-portante onte�udo do grupo-K de frutas e legumes ultivados num tal terreno ontaminado. Al�emdisso, as substânias alimentares �am dani�adas quando s~ao re�nadas, engarrafadas, branqueadas,transformadas em p�o, ongeladas, defumadas, salgadas, enlatadas e oloridas om orante arti�ial.As enouras s~ao vendidas em saos de elofane depois de terem sido tratadas para uma melhorpreserva�~ao. Outros alimentos ontêm preservativos prejudiiais; �nalmente, gado e galinhas s~aoalimentados ou injetados om dietilestilbestrol para adquirirem maior peso e �arem rapidamente\prontos para oloar no merado".Se abordarmos o problema do âner de um ponto de vista mais pr�atio - o lado l��nio - baseadosno oneito de totalidade, aprendemos duas oisas: primeiro, temos que viver pr�oximos �a natureza,27onforme o nosso desenvolvimento natural. Segundo, a iênia n~ao pode ajudar-nos a resolver aausa profunda e subjaente do âner.28\A propriedade mais b�asia do ora�~ao �e ser um m�usulo, e a propriedade prinipal do m�usulo�e que n~ao a ompreendemos. Quanto mais soubermos sobre ele, menos entendemos, e paree omose em breve fôssemos saber tudo e n~ao entender nada." A situa�~ao �e semelhante em quase todos2727 Ver G. W. Beadle, Siene [Ciênia℄, 04 de janeiro de 1957, Vol. 125, No. 3.236.2828 Ver Albert Sent-Gyorgyi, \Bioenergetis [Bioenerg�etia℄," Siene [Ciênia℄, 2 de novembro de 1956, Vol. 124,No. 3227. 38



os outros proessos biol�ogios e ondi�~oes patol�ogias, tal omo as doen�as degenerativas (âner).Isto sugere que est~ao faltando algumas informa�~oes muito b�asias. A hist�oria da miosina podeilustrar este ponto. Paree que entendemos pouqu��ssimo sobre as \substânias promotoras da vida"(Lebenssto�e) - omo W. Kollath as hamou,29 reonheendo sua enorme importânia.Albert Shweitzer reonheeu a grandiosidade da \reverênia pela vida" ou a neessidade de tero mais profundo respeito por tudo o que �e vivo (\Die Ehrfurht vorm Leben"). O ser vivo, quer sejagrande ou pequeno, planta ou animal, �e em todos os aspetos riado ou desenvolvido om perfei�~ao,em todas as suas fun�~oes e em todas as suas partes, quanto mais em sua totalidade.Todos respeitam e preisam da iênia, da pesquisa e do trabalho laboratorial, mas suas onlus~oesn~ao deveriam ser sobrevalorizadas. Partiularmente, a dire�~ao da a�~ao terapêutia deveria sempreestar baseada na ideia do orpo omo uma entidade, a qual tem que ser suportada e restaurada emsua perfei�~ao silente.�E desneess�ario entender a vida na totalidade e suas part��ulas m��nimas e efeito - mas �e neess�arioque, para o problema da terapia, o organismo humano doente por inteiro seja ataado em suatotalidade, espeialmente nas doen�as degenerativas. Seria um grande erro apliar a terapia somentena medida em que entendamos as rea�~oes biol�ogias orrespondentes ou na medida em que possamser omprovadas em experimentos om obaias animais. Em partiular, nas doen�as degenerativas eno âner, n~ao dever��amos apliar um tratamento sintom�atio ou apenas um que possamos entenderintegralmente; preisamos de um tratamento que abranja o orpo inteiro na medida em que saibamosou possamos imaginar. Estes pensamentos eram bem onheidos dos f��sios da Gr�eia e de Roma; osantigos f��sios sabiam que n~ao h�a doen�as, mas somente seres humanos doentes (ver o ap��tulo sobreParaelso). Os melhores farmaologistas perebem qu~ao dif��il �e entender as a�~oes dos f�armaos, efrequentemente têm que fazer uso de experiênia pr�atia ou l��nia.A tenologia moderna tem possibilidades quase ilimitadas, mas n~ao onsegue transferir estasrealiza�~oes para a biologia do ser humano. Em The Failure of Tehnology, o Rev. Juenger vê nossaiviliza�~ao moderna omo desastrosa, quase de modo oposto ao ponto de vista do Dr. NorbertWiener, o qual tem esperan�a de realiza�~oes bem mais grandiosas.30 No entanto, no �nal desse livro,ele diz que \h�a muito que devemos deixar, quer gostemos ou n~ao, para o m�etodo narrativo `ient���o'do historiador pro�ssional".Este livro n~ao prop~oe disutir outras teorias sobre o âner, mas eu gostaria de menionar aperspetiva de Jesse Greenstein.31 Ele hega mais perto de uma assun�~ao geral de que \o âner �eum fenômeno oexistente om o proesso vital, que estar�a presente por mais algum tempo", ou, emoutras palavras, \o âner n~ao �e um sistema isolado do universo vivo". Apesar de todos estes oneitosgerais, ele hega a uma onlus~ao algo na ontram~ao para o trabalho de pesquisa - nomeadamenteque \essa ênfase deve ser oloada sobre um estudo direto no loal da pr�opria enfermidade". Naedi�~ao de 1947, ele �e muito pessimista quanto ao futuro ao dizer que \o âner apenas pode serprevenido ao prevenir os seres humanos".32 N~ao admira que tais pontos de vista, os quais s~ao maisou menos geralmente aeitos, impe�am os m�edios de verem o problema do âner sen~ao por tr�as dabarreira dos sintomas - envolto em esurid~ao eterna.Alguns espeialistas do âner ome�am a explorar todo novo m�etodo de investiga�~ao, depois seagarram aos velhos estudos de pesquisa ient���a. Alexander Haddow, relatando sobre desobertasno Royal Caner Hospital em Londres, depois de ser inapaz de enontrar qualquer solu�~ao promis-sora, onluiu �nalmente: \omo em qualquer outro ampo, a pesquisa do âner �e n~ao somentedependente de uma estrat�egia de longo alane - neste aso entrada na investiga�~ao paiente do me-anismo arinogênio - mas ela tamb�em �e afetada pela sorte, a observa�~ao aidental, ou o prin��pio2929 Ver de Kollath Die Ordnung Unserer Nahrung. Hippokrates-Verlag 1952, pp. 15-18.3030 Dr. Norbert Wiener, Cybernetis [Cibern�etia℄, edi�~ao 11, de 1953.3131 Jesse Greenstein, Biohemistry of Caner [Bioqu��mia do Câner℄, 1954, p. 589.3232 Ver Greenstein, edi�~ao de 1947, p. 373. 39



simpli�ador inesperado. �E imposs��vel dizer o que ser�a provavelmente mais deisivo, por�em, adaum �e omplementar ao outro, e ambos s~ao esseniais no avan�o do nosso onheimento da �elulaaner��gena."33Aqui, omo em todo lado no livro, �e expressa a assun�~ao de que o âner �e uma das doen�asdegenerativas. �E dif��il provar isto, e ainda �e mais dif��il desobrir por que um organismo desenvolveesta doen�a degenerativa e o outro organismo desenvolve ao mesmo tempo um ou diversos tiposdiferentes de uma assim hamada degenera�~ao. Em paientes de âner, frequentemente, �e observadauma ombina�~ao de v�arias doen�as degenerativas. Enontrei o âner frequentemente ombinadoom osteoartrite rônia, press~ao alta ou baixa, sinusite rônia, ou outras infe�~oes rônias, emborararamente om arterioslerose, exeto em pessoas mais idosas, ou assoiado a perturba�~oes ard��aas,diabetes, e raramente om tuberulose, asma, doen�as da pele, gota, et.Penso que a origem da doen�a aner��gena �e mais prov�avel onde a reativa�~ao das enzimas oxidantes,uma das fun�~oes do f��gado mais admiravelmente desenvolvida, est�a debilitada.34Essa pode ser a raz~ao por que indiv��duos que herdaram um sistema gastrointestinal mais fr�agil�am om âner em anos mais preoes, de um tipo mais agudo ou maligno, om graves rea�~oesal�ergias, mais edemas, menos tendênia a proteger o teido vizinho por uma barreira linf�atia ou aformar uma iatriz posteriormente, om e sem ali�a�~ao.A indu�~ao experimental de âner, realizada primeiro por Yamagiva e Ithikawa, esfregandosubstânia de alatr~ao nas orelhas de oelhos durante era de nove meses, �e de importânia namedida em que eles desobriram que antes que o âner ome�asse a surgir, o f��gado �ou dani�adoe exibiu altera�~oes patol�ogias, junto om os rins, o ba�o e o aparelho linf�atio. O longo per��odo foineess�ario para envenenar o f��gado, antes que as �elulas dani�adas efetuassem a \muta�~ao" para oâner.Outro experimento provou que o âner n~ao �e uma doen�a ontagiosa. Mais tarde, aprendemosa transplantar âner para animais sob ondi�~oes espeiais. Leo Loeb foi o primeiro a ter êxito eminoular saroma de rato na glândula tireoide de v�arias gera�~oes de ratos.35A pergunta sobre se os seres humanos podem ser imunizados ontra o âner tem que ser res-pondida negativamente. N~ao existe qualquer imuniza�~ao ativa ou passiva imagin�avel num orpo emque o âner est�a resendo por si mesmo omo parte do seu pr�oprio organismo. O tipo de âner(prinipalmente tumores virais) ontra o qual a imuniza�~ao resultou n~ao existe de maneira nenhumanos seres humanos.36O primeiro m�edio que tentou transplantar âner, muito provavelmente, foi o Dr. J. L. Alibert,um famoso irurgi~ao de Paris na �epoa de Napole~ao. Em 17 de outubro de 1808, o Dr. Alibertexeutou uma extraordin�aria opera�~ao no Hospital de St. Louis, em Paris. Ele removeu materialaner��geno de um tumor de mama de uma mulher, dividiu-o em pequenas part��ulas e, �nalmente,fez uma emuls~ao que injetou em si mesmo e três de seus estudantes. Surgiu uma grave inama�~aofebril que durou alguns dias; n~ao houve mais nenhuma rea�~ao. Alguns dias depois, o Dr. Alibertrepetiu o mesmo experimento em si mesmo e num olega - novamente sem outros resultados.Sabemos que Napole~ao, ujo pai morreu de âner no estômago, estava muit��ssimo interessadono problema do âner e assumia que iria morrer da mesma doen�a, o que aonteeu. Ele disutiamuitas vezes esse assunto om o seu m�edio, o Dr. Luien Corvisart.Em anos reentes, o Dr. E. Weiss, de Chiago, tentou injetar em paientes de âner uma pequena3333 Ver o artigo sum�ario de Alexander Haddow, \The Biohemistry of Caner [A Bioqu��mia do Câner℄", noAnnual Review of Biohemistry [Anu�ario de Revis~ao de Bioqu��mia℄, vol. 24, p. 689.3434 Ver Rudolf Shoenheimer; The Dynami State of Body Constituents [O Estado Dinâmio dos Constituintes doCorpo℄, Harvard University Press, 1942.3535 J.M. Researh 28:15. 1901.3636 Ver K. H. Bauer, Das Krebsproblem, 1949, pp. 438-44140



quantidade de extrato aquoso obtido de um teido humano aneroso, uma vez por semana duranteseis semanas onseutivas. O resultado foi um aumento de apetite e um ligeiro ganho de peso somentedurante um breve per��odo.A partir desses primeiros experimentos e numerosos outros posteriormente, aprendemos qu~ao dif��il�e tornar transplantes de âner efetivos no mesmo tipo de animal, e qu~ao mais dif��il �e transplant�a-lospara outros tipos.A quest~ao sobre se o orpo saud�avel tem o poder de prevenir sua \absor�~ao" (inorpora�~ao) foinegligeniada por um longo tempo, no que respeita ao seguinte: em geral, sabemos que o orposaud�avel tem o poder de se defender ontra a invas~ao por orpos estranhos ou bat�erias vivas, oos,v��rus, et. por uma rea�~ao defensiva, ou de destru��-los depois que entraram no orpo, por uma rea�~aoinamat�oria omo meio de ura.Repito - uma rea�~ao defensiva ou uradora oorre no orpo saud�avel quando nele s~ao injetadosteidos aner��genos ou extratos de âner. Todavia, a rea�~ao foi diferente em paientes de âner.A��, todos os diferentes tipos de experimentos tiveram apenas um efeito m��nimo ou tempor�ario, j�aque o orpo aneroso tinha perdido seu poder defensivo e urador.V�arios autores not�aveis, tal omo August Bier, Pirquet e von Bergmann, aharam que as enfermi-dades podiam ser inlu��das no problema da inama�~ao, dado que o orpo aneroso n~ao mais podiariar uma rea�~ao de ura por inama�~ao normal. No in��io, Rudolf Virhow ahou que a inama�~aorônia tamb�em fosse um proesso de degenera�~ao, enquanto que hoje o proesso inamat�orio �ereonheido omo uma rea�~ao mesenquim�atia, a qual pode oorrer para benef��io ou preju��zo doorpo.G. von Bergmann, diretor da Cl��nia M�edia Universit�aria em Berlim e Presidente da Assoia�~aode Mediina de Berlim, foi o primeiro a examinar em sua l��nia as altera�~oes qu��mias funionaisem teido aner��geno e orpos anerosos em suas rea�~oes, mas ele n~ao se atreveu a usar estasdesobertas para experimentos terapêutios. Ele expliou em seu livro que existem diferen�as nosv�arios tipos de metabolismo inamat�orio que foram estudados detalhadamente no seu hospital.37As �elulas em uma exsuda�~ao inamat�oria têm gli�olise aer�obia ainda maior do que os leu�oitosnormais, enquanto que os leu�oitos na leuemia têm apenas um metabolismo anaer�obio.38Por ausa da importânia destes ahados para a nova abordagem ao problema do âner, ou seja,enar�a-lo omo um dist�urbio do metabolismo total e suas fun�~oes esseniais, eu gostaria de itar umapassagem do livro do Dr. Von Bergmann:\Mesmo se um uso terapêutio sistem�atio desta ideia for imposs��vel neste momento, ummetabolismo do âner ome�a onde o orpo j�a n~ao �e mais apaz de produzir uma inama�~aourativa. �E poss��vel mostrar distintamente a ant��tese dos dois metabolismos em suas rea�~oes.Experimentos s~ao feitos por Ruth Lohmann sob a supervis~ao do Dr. Kempner que provamque tiras de teido, retirados dos tumores malignos de ratos ou teidos anerosos humanos,s~ao rapidamente mortos em uma exsuda�~ao inamat�oria simplesmente porque o metabolismoespe���o da �elula aner��gena n~ao pode ser mantido nessas proximidades. Os valores exatosde a��uar, biarbonato e o grau de aidez medido pelo valor do pH demonstram que nenhuma�elula aner��gena pode viver mais tempo ali. (Ver Tabela II, n. 1)"A Tabela 2 mostra laramente a r�apida elimina�~ao das �elulas aner��genas no uido ina-mat�orio ap�os algumas horas, enquanto elas eram perfeitamente apazes de viver no soro. Issosigni�a que onde o metabolismo inamat�orio ome�a, o metabolismo aneroso se det�em eas �elulas aner��genas têm que morrer na �area de tal metabolismo inamat�orio favor�avel omelevado poder de oxida�~ao.3737 G. von Bergmann, Funktionelle Patologia, pp. 173-174.3838 Ver Peshel \Sto�wehsel leukemisher Leukoyten", Klin. Wo., 1930, No. 23, e Ruth Lohmann \Krebssto�we-hsel", Klin. Wo., No 39. 41



TABELA II - Metabolismo do teido om saroma depois de diferentes per��odos detempo em soro e uido inamat�orio sob ondi�~oes aer�obias1 no soro no uido inamat�orioQO ? QH?? QO ? QH??0 horas 10,8 23,4 11,2 21,86 horas 10,2 21,8 6,9 13,310 horas 9,7 18,9 2,8 2,914 horas 9,6 17,5 0,0 0,020 horas 11,3 17,6 12,0 21,112 horas 8,8 16,6 0,0 0,0Fehleisen (1823), Coley (1892-1919) e outros n~ao onseguiram induzir uma rea�~ao inamat�oriasu�iente ao inoularem infe�~oes ou material infeioso em paientes om âner que produzissemsu�iente febre alta para a rea�~ao urativa. Os Drs. Alibert, Weiss, Durovi (Krebiozen) e outrostiveram êxito parial em suas prolongadas tentativas para produzir uma rea�~ao defensiva su�ienteno orpo ao inoularem teido aneroso ou extratos de teidos de âner, materiais infeiosos, et.Assim, ome�amos a reonheer a doen�a do âner omo uma varia�~ao degenerativa patol�ogiado metabolismo total, semelhante a varia�~oes de outras doen�as degenerativas.Os esfor�os terapêutios onentram-se em três itens esseniais:
1. Uma desintoxia�~ao profunda e onstante.2. Uma restaura�~ao do metabolismo enteral ompleto, inluindo o f��gado, o mais poss��vel.3. A restaura�~ao do metabolismo parenteral ompleto neess�ario para as rea�~oes inamat�orias eo poder urativo.O tratamento �e efetivo somente desde que o f��gado e o metabolismo sejam restaur�aveis.
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Cap��tulo 6Algumas Teorias Similares sobre o CânerO Congresso Internaional para o Tratamento Integral em Doen�as Malignas (em Berhtesgaden,Hippokrates Verlag, 1953, Stuttgart) revelou que muitos autores, e partiularmente o ProfessorZabel, presidente, se alinharam om a delara�~ao de que \antes de o resimento ome�ar, a fun�~aodo organismo tem que ter sido anormal. . . . Este �e um autêntio golpe na onep�~ao de que o tumor�e uma doen�a loalmente limitada".O Professor Lambert hegou �as seguintes onlus~oes: \Na ultura de teido a �elula aner��genaser�a dani�ada por uma temperatura de 39o� C e morre aos 42o� C; a �elula normal ser�a dani�adaaos 43o� C e morre aos 46-47o� C. As desobertas de diversos autores mostram aberra�~oes posteriores- muito provavelmente ausadas por diferentes m�etodos".39 . . . \A pr�oxima tarefa do nosso traba-lho ser�a, primeiro, o aumento do nosso onheimento sobre a inuênia direta da temperatura noresimento, e segundo, um estudo intensivo sobre a onex~ao da inuênia indireta da temperaturamais alta sobre as rea�~oes da diferen�a orporal loal e geral, espeialmente sobre a rea�~ao do teidopr�oximo ao tumor. Os fatores da disposi�~ao e onstitui�~ao n~ao deveriam ser negligeniados".40O Dr. Johannes Kuhl reportou: \Comeei a partir dos fundamentos do metabolismo elular,a oxida�~ao e a gli�olise, a queima�~ao e a dissemina�~ao dos produtos residuais. Nos fermentos,vitaminas, hormonas e outras substânias vitais ahei apenas meios seund�arios".41 O Dr. Kuhlonsiderava o res��duo �nal da �elula anerosa, o �aido l�ateo, omo um estimulante do resimento.Ele reonheeu \as maiorias onstantes da oxida�~ao no desenvolvimento da �elula e seus n��veis. Issosigni�a a onstante maioria da gli�olise no resimento regenerativo patol�ogio". Al�em disso, ele viu\a transi�~ao da gli�olise mais forte para a oxida�~ao maiorit�aria no �nal do resimento regenerativonormal".A teoria de Kuhl est�a onstru��da em ima da desoberta de von Euler de que a total falta dosistema itoromo na �elula anerosa �e a assim hamada �elula de�iente em itoromo. �E poressa raz~ao que a �elula anerosa n~ao �e normalmente difereniada e apenas poderia desenvolver umsistema de fermenta�~ao respirat�oria, aso ontr�ario �e uma autêntia �elula orporal sem muta�~ao esem outras altera�~oes estruturais. O Professor Little, um dos prinipais bi�ologos onologistas, diz:\O âner desenvolve-se em um orpo onde h�a uma falênia generalizada do orpo todo". E em outradelara�~ao, Little diz: \O problema do âner n~ao ser�a resolvido por espeialistas, mas sim por umm�edio". Isso quer dizer por um m�edio que onstantemente observe o orpo inteiro e tente ajudaro sistema todo. O m�edio n~ao est�a t~ao sobrearregado om uma imensa literatura sobre amposespe���os do âner e est�a mais aberto �a argumenta�~ao razo�avel.3939 Professor Lambert, Bodily Resistane and Malignant Growth [A Resistênia Corporal e Cresimento Maligno℄,Karl Haug Verlag, Ulm / Donau, 1957, p. 11.4040 Ibid., P. 160.4141 Dr. Johannes Kuhl, Suessful Mediation and Dietary Regime in the Treatment of Benign and MalignantGrowth [Media�~ao Bem Suedida e Regime Diet�etio no Tratamento do Cresimento Benigno e Maligno℄, p. 164.43



O Professor Ernest Leupold delarou (tradu�~ao): \todas as �elulas do orpo, as �elulas normais eas tumorais, �am biologiamente em ontato e interambiam rea�~oes om os proessos metab�oliosgerais que s~ao fundamentalmente os mesmos para todas as �elulas, quer produzam �elulas normaisou simples prolifera�~oes. Os tumores, portanto, s~ao apenas sistemas de uma doen�a geral os quaiss~ao diferentes em seu grau e urso tempor�ario de outros proessos metab�olios que produzem pro-lifera�~ao".42 Ele tamb�em aha que a doen�a geral est�a presente antes que o tumor apare�a, omoassumido pelo Professor Zabel.\N~ao dever��amos enarar o tumor omo um tipo espeial de doen�a. Isso n~ao pode ser provadopelo fato de que n~ao somente as �elulas tumorais maduras ou imaturas podem ser inueniadaspelas mesmas ondi�~oes do metabolismo, mas tamb�em muitos outros segmentos s~ao inueniados aomesmo tempo e da mesma maneira". Observei as mesmas evidênias l��nias em paientes onol�ogiosque tamb�em melhoraram ou se restauraram ompletamente de diversas doen�as rônias nos �org~aosdurante o tratamento: doen�as tais omo artrite rônia, sinusite rônia, dist�urbios rônios dabexiga, arterioslerose, asma, raurose vulvar, ezemas, et.Algumas doen�as rônias ou degenerativas, inluindo o âner, foram negligeniadas nos �ultimostrinta anos. O âner foi onsiderado inur�avel nas mentes dos m�edios, portanto, quase pareiaque n~ao valia a pena dediar um trabalho intensivo a ele. Os m�edios internos deixaram o trabalhoonol�ogio para os irurgi~oes, bi�ologos e patologistas. Estes, ontudo, �aram profundamente inte-ressados em desobrir o que ausa o âner e o que ele faz em animais e seres humanos na �area desua ompetênia, espeialidade biol�ogia ou qu��mia.Paientes relataram que ap�os irurgias sem êxito e tratamentos om raios-X os m�edios apenaslhes deram seda�~ao, aresentado desse modo novos venenos �a grande quantidade que a doen�a �aproduzindo ontinuamente.Quando as teses reportam que um irurgi~ao reomenda mais opera�~oes para prevenir a perdado paiente para os que n~ao s~ao m�edios, todos dever��amos �ar seriamente preoupados. Taisaberra�~oes do omportamento ient���o deveriam ser um inentivo para apliar qualquer tratamentopromissor, independentemente de quem o onebeu ou de qu~ao dif��il possa ser. Quando est~ao vidasem jogo, nossos irurgi~oes e m�edios n~ao deveriam reomendar apenas o uso ou n~ao de irurgia, masdeveriam onsiderar todas as possibilidades om m�erito. Evidentemente, este livro desreve muitosobst�aulos que têm que ser ultrapassados nesta iviliza�~ao moderna.

4242 Prof. Ernest Leupold, \The Signi�ane of Blood Chemistry in Regard to Tumor Growth and Tumor Des-trution [O Signi�ado da Qu��mia do Sangue em Rela�~ao ao Cresimento e Destrui�~ao de Tumor℄", Georg ThiemeVerlag, Stuttgart, 1954, p. 202. 44



Cap��tulo 7O Regime Diet�etio de ParaelsoEm suas palavras, Paraelso1 (1490-1541) enfatiza que o homem �e um miroosmo no maroosmodo universo, dependendo de todas as leis que funionam nele. Tanto o homem quanto a naturezatêm uma inuênia frequente e re��proa um no outro que alan�a as menores part��ulas atrav�esda �agua, terra, sol, esta�~ao, movimento das estrelas, alimento, solo, et. Aima de tudo temos queentender que nada existe no �eu ou na terra que tamb�em n~ao exista no pr�oprio homem. Podemosdizer, portanto, que o sistema que governa o pr�oprio ser humano �e a \Grande Natureza" (Vol. 1, p.25). O orpo preisa de nutri�~ao pela qual est�a ligado �a natureza. No entanto, aquilo que temos quedar ao orpo omo nutri�~ao tamb�em ont�em toxinas e substânias danosas. De modo a lidar omas oisas prejudiiais que temos que usar para o nosso infort�unio, o Senhor nos deu um alquimista(o estômago) n~ao para absorvermos os venenos que omamos junto om os alimentos que nutrambene�amente, mas para separ�a-los das substânias favor�aveis.O ser humano tem que adquirir onheimento quanto ao que omer e beber, e aquilo que temque teer e vestir, porque a natureza lhe deu o instinto da autopreserva�~ao. Porque as oisas que sefazem para o prolongamento da vida est~ao ordenadas pela Grande Natureza. Se algu�em ome o que�e �util para a sua sa�ude e evita outras oisas que podem abreviar sua vida, ent~ao �e um homem desabedoria e autoontrole. Tudo o que fazemos deveria servir para prolongar a nossa vida.Muitas qualidades n~ao reveladas est~ao oultas em nossa nutri�~ao e elas s~ao apazes de ontrariaras for�as prejudiiais das estrelas (omo a queimadura solar). Segundo Paraelso, algumas das for�asda Grande Natureza ajudam a produzir ��mpetos animais e maus instintos no homem uja raz~ao edisernimento dados por Deus podem ontrariar e vener. Comida e bebida podem ausar ondi�~oesm�orbidas; ele aredita que a nutri�~ao fomenta o desenvolvimento de todas as arater��stias boas oum�as, brandas ou ruins. O homem, em seu ar�ater e disposi�~ao, reage ao seu alimento omo o soloao fertilizante. Do mesmo modo que um jardim pode ser melhorado om o fertilizante adequado,tamb�em o homem pode ser ajudado om o alimento erto. Nas m~aos do m�edio, a nutri�~ao podeser o melhor e mais elevado rem�edio. (Rem�edio sereto) A dieta tem que ser a base de toda terapiam�edia, todavia a dieta n~ao deveria ser um tratamento em si. Mas ela permitir�a que a GrandeNatureza desenvolva e plenamente gere seu pr�oprio poder urativo. Mas at�e a nutri�~ao est�a sujeita�a inuênia do �eu e da terra; portanto, o m�edio tem que estar suas ombina�~oes de maneira aapli�a-las no momento erto e quebrar o poder da doen�a. (II, p. 699)1A dieta tamb�em deveria ser presrita diferentemente para ada sexo, porque n~ao deveria servirpara aumular sangue e arne. Deveria antes efetuar a elimina�~ao dos res��duos alimentares queestragaram e envenenaram arne e sangue. Portanto, a media�~ao e nutri�~ao espeial s~ao neess�arias.No tratamento de um paiente, o m�edio tem que onsiderar que a nutri�~ao, assim omo a media�~ao,esteja de aordo om o sexo do paiente, isso n~ao ser�a neess�ario no aso de uma pessoa saud�avel.1Extra��do da tradu�~ao do Dr. B. Ashner, New York - Verlag von Gustav Fisher. Stuttgart de 1930.45



Paraelso atribui a maior onsidera�~ao �a dieta em doen�as onstitutivas, as quais, em sentido maislato, tamb�em poderiam ser hamadas de doen�as do metabolismo (ele hama-as de �aido tart�ario oudoen�as que formam pedras). Os �aidos tart�arios est~ao ontidos na nossa omida mas n~ao pertenemaos seres humanos. Estas part��ulas s~ao min�usulos peda�os de minerais, areia, barro ou ola que noorpo humano se transformam em pedra. O estômago humano n~ao foi riado om a apaidade deseparar essas substânias. Essa separa�~ao �e onseguida pelos \estômagos sutis" que est~ao inorpora-dos no mesent�erio, f��gado, rins, bexiga e todas as outras v��seras. Se sua fun�~ao essar, isso resultar�aem v�arias doen�as nos �org~aos respetivos por meio da oagula�~ao dessas substânias tart�arias peloesp��rito animal do homem (o esperma ou \Spiritus des Salzes"). A partir da��, Paraelso oloa nestegrupo de doen�as aquelas que formam pedras, assim omo os ebolitos, âimbras vasulares, doen�asdent�arias, perturba�~oes digestivas rônias, �uleras estomaais e intestinais, doen�as do f��gado e doba�o, gota e artrite, bronquietasia e bronquite (n~ao tuberulose, porque ele a separa deste grupo,pelo menos nas formas mais graves) e �nalmente doen�as erebrais. Nessa �epoa remota, Para-elso havia reonheido que os estimulantes end�ogenos e ex�ogenos est~ao intimamente assoiados emdoen�as onstituionais. Ele oloa os estimulantes ex�ogenos exlusivamente na nutri�~ao, e om issoele se aproxima das nossas ideias modernas om respeito a uma terapia da nutri�~ao. N�os onsumimos�aido tart�ario prinipalmente em plantas e gr~aos leguminosos, talos e ra��zes. Esses transformam-seem um muo rijo e doe, enquanto os alimentos l�ateos, arne e peixe ontêm uma massa pareidaom barro, o vinho forma um t�artaro (�alulo de vinho) e a �agua um �alulo lodoso.Como pro�laxia ontra doen�as de t�artaro, o m�edio deve prestar aten�~ao espeial �a prepara�~aodos alimentos. (I, p 138). \A nutri�~ao do homem - omida e bebida - devem ser espeialmentelimpos de t�artaro." Al�em disso, os t�artaros, espei�amente ulpados, nas diferentes regi~oes deve serveri�ados e exlu��dos da omida. Por exemplo, o \vinho Kehlheimer faria om que o orpo de �zesseuma grande quantidade de trabalho de separa�~ao do t�artaro, mas n~ao o vinho Nekar, portanto, oKehlheimer deve ser proibido."Dentre muitas observa�~oes que eu gostaria de menionar uma: \tanto quanto eu esteja informado,eu nuna vi um pa��s onde h�a t~ao pouas doen�as de t�artaro omo em `Veltlin' (um vale nos AlpesItalianos, ao sul do Lago de Como) onde h�a menos do que na Alemanha ou na It�alia, na Fran�a ou noOidente e no Oriente Europeu. Neste pa��s, Veltlin, os habitantes n~ao têm nem podagra nem ôlia,ontraturam nem �alulo. �E um pa��s t~ao saud�avel que at�e o que rese l�a �e saud�avel, e n~ao muitosloais melhores, e mais saud�aveis, puderam ser enontrados em todas as minhas viagens distantes."(I, p. 600)Para a ura de algumas doen�as, Paraelsus sugere presri�~oes diet�etias espeiais. Em primeirolugar, para as pedras na bexiga e nos rins (I, p. 849), os seguintes alimentos s~ao proibidos: produtosl�ateos, queijos, �aguas alalinas ou ontendo humbo, a �agua da huva, �agua azeda do mar morto,vinagre, arne de aranguejos e peixe. Substânias rias em minerais e ontendo putrefa�~oes s~aointuitivamente proibidas para previnir forma�~ao de pedras de �aido fosf�atio e �aido �urio. (Quandodores est~ao presentes, semente de papoila (mor�na) �e reomendado para tornar a bexiga insens��vel.)Por outro lado, existem os seguintes rem�edios (I, p. 152) que reduzem e n~ao transmutam ou pre-ipitam, para a preven�~ao das pedras na bexiga e na ves��ula biliar: \N~ao h�a muito a reomendaromo manteiga e azeitonas." �Azia (II, p. 593) deriva de vinho, arne salgada e arne de veado.Estes devem ser evitados; omo um rem�edio ele sugere muito leite, p~ao de S~ao Jo~ao, giz (alalino!),\terra de veda�~ao" (magn�esio?), argila armênia e ret�aio do mar. Em seguida, ele presreve dosesde vitaminas di�arias atrav�es do onsumo de suo de mel~ao e de frutas, ujo uso ont��nuo dever�aprevenir a forma�~ao de pedras no trato intestinal.Em um on��lio, (II, p 472) Paraelsus reomendou, ontra a podagra e aidente vasular erebraliminente, ao lado das uras m�edias dos baune�arios tais omo Pfe�er e Wildbad (Gastein), o seguinte:\quando voê est�a tomando os banhos voê deve se abster de omida e bebida, e voê deve ter pouaou nenhuma rela�~ao sexual om as mulheres." \O peixe �e proibido - mas quando frito ele provoa omenos dano, nenhuma arne dura e nada do poro �e permitido. Como bebida, um velho, suave e laro46



vinho tinto serve melhor; erveja deve ser tomada apenas raramente, e ela n~ao deve ser onsumidasem noz-mosada e p~ao fermentado." Como pro�laxia, ele reomenda: (II, p 487). \Este �e o meuonselho para voê se proteger, nomeadamente, h�a quatro oisas que voê deve evitar - vinho de heiroforte - omida lasiva - raiva - mulheres; e quanto mais tu viveres se abstendo destas oisas, melhor."Para a preven�~ao ontra aidente vasular erebral ou da medula espinhal, tonturas e pleurisia, eleinforma que as seguintes omidas devem ser evitadas tanto quanto poss��vel: espeiarias, vinho forte,vinho de ervas, alho, mostarda, vinagre e peixes, espeialmente as omidas fritas. Absten�~ao �e bom,mas o indiv��duo n~ao deve sofrer fome ou sede, e deve manter os h�abitos di�arios toda hora. Esta n~ao�e uma reomenda�~ao para uras om jejum.Em um erto ontraste etiol�ogio �as doen�as de t�artaro, ele oloa as doen�as infeiosas. Notempo de Paraelso um ataque de doen�a atrav�es de infe�~ao por bailos ainda n~ao era onheida;em seu tipo de onep�~ao astrol�ogia ele tra�a a origem das doen�as infeiosas at�e omo efeito dasestrelas. Estas onsomem o paiente atrav�es de seu fogo, elas fazem o orpo sear e murhar; portanto,o aranum nesses paientes �e omida h�umida e onsumo de grandes quantidades de humidade. Parao paiente doente om a peste, diz ele (I, p. 729) que n~ao se deve dar-lhes qualquer tipo de arne,ovos, peixe e nada frito. Como bebida, se deve dar para eles apenas sopa de �agua ou de evadaom molho de vinagre de rosa. A bebida mais �util �e a �agua da evada (a maior parte disto est�a noensinamento original de Hip�orates).7.1 Conlus~aoEm si mesmas, as a�rma�~oes de Paraelso sobre dieta n~ao s~ao uniformes, mas pode-se notar em todosos lugares nelas o pensamento que as ombinam; o seu efeito qu��mio. Em todos os lugares nos seusesritos pode ser perebido omo ele tenta dissear tudo nas menores part��ulas (�atomos) e enontraruma interpreta�~ao; paree que ele gostaria de ter um poder penetra�~ao que lhe permita olhar paraas oisas mirosopiamente. O leigo vê apenas a superf��ie; o m�edio deve ser apaz de visualizar ointerior e os fatos oultos que se ombinam para formar o onjunto, independentemente de se tratarde um peda�o de madeira ou de osso. Maravilhosas s~ao as suas ideias sobre as rea�~oes qu��mias e seuamor apaixonado para todas as oorrênias qu��mias que ele aplia �as rea�~oes do orpo muito antesde seu tempo. Paraelso proura desenvolver tudo, desde a sua origem. Nisto ele sempre observatrês oisas: o �eu, a terra e o miroosmo; ele aborda de maneira semelhante a ura. O homems�o pode ser ompreendido atrav�es de um maroosmo; n~ao atrav�es si mesmo sozinho. Somente oonheimento sobre essa harmonia aperfei�oa o m�edio.Este urto resumo n~ao toma uma posi�~ao r��tia no sentido hist�orio na dire�~ao de medir asa�rma�~oes de Paraelso em rela�~ao ao onheimento de seu tempo. Limitou-se a prourar mostraromo s~ao estimulantes seus esritos e a riqueza de ideias que brilha em todos os lugares, omo �eintensa a sua urgênia de enontrar onex~oes ausais ou, pelo menos se aproximar delas de maneiraapaixonada e trazê-las ao aordo om as leis eternas na natureza exterior ao orpo e as mesmas leisque regem o interior do miroosmos.
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