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LIST A DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

MTC = medicina tradicional chinesa 
CFM ; conselho federal de medicina 

a. C.; antes de Cristo 

DTM ; disfun<;ao temporomandibular 
ATM ; articulayao temporomandibular 

OMS ; organizayao mundial de saude 

UCLA ; universidade da cidade de Los Angeles 

ABA ; associa9ao brasileira de acupuntura 

CIUO; classifica<;ao internacional uniforme de ocupayoes 

OIT ; organiza9ao internacional do trabalho 

CRMESP; conselho regional de rnedicina do estado de Sao Paulo 

UNESCO ; organiza9ao das na96es unidas para educayao, ciencia e cultura 
CBO ; classificayao brasileira de ocupay6es 

ONU ; organizayao das unidas 

EOMA ; escola oriental de massagem e acupuntura 

CEATA ; centro de estudos de acupuntura e terapias alternativas 

AN DEMO; associa9ao nacional para o desenvolvimento da medicina oriental 
AMEC; associa9ao de acupuntura da America do Sui 

WFAS; world federatio of acupunture-moxibustion 
IBRAHO; institute brasileiro de acupuntura e homeopatia 

CFBM ; conselho federal de biomedicina 

ANTN = associayao nacional de terapeutas naturalistas 
CIPLAN; comissao internacional de planejarnento 

FENAC; federayao nacional de profissionais de acupuntura, moxabustao, do-in, 

quiropnltica 
AAMA ; american academy of medical acupunture 

CAS = comissao de assuntos sociais 
JAMA =journal of the american medicine association 
TA 1 ; primeiro ponte do meridiana do triplo-aquecedor 

TA2 ; segundo ponte do meridiana do triplo-aquecedor 
TA7; setimo ponte do meridiana do triplo-aquecedor 

TAB ; oitavo ponte do meridiana do triplo-aquecedor 

TA9 ;_ nona ponte do meridiana do triplo-aquecedor 

TA 16 ; decimo sexto ponto do meridiana do triplo-aquecedor 
TA20 ; vigesimo ponto do meridiana do triplo-aquecedor 

TA21 ; vigesimo primeiro ponto do meridiana do triplo-aquecedor 

TA22 ; vigesimo segundo ponto do meridiana do triplo-aquecedor 
TA23; vigesimo terceiro ponte do meridiana do triplo-aquecedor 

1016; decimo sexto ponto do meridiana do intestine delgado 
1017; decimo selima ponto do meridiana do intestine delgado 
1018; decimo oitavo ponto do meridiana do intestine delgado 
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1019 = decimo none ponte do meridiana do intestine delgado 

VB2 = segundo ponte do meridiana da vesicula biliar 
VB3 = terceiro ponte do meridiana do intestine delgado 

VB17 = decimo setimo ponte do meridiana do intestine delgado 

VB20 = vigesimo ponte do meridiana do intestine delgado 

VB41 = quadragesimo ponte do meridiana do intestine delgado 

E2 = segundo ponte do meridiana do intestine delgado 

E4 = quarto ponte do meridiana do estomago 

E5 = quinto ponte do meridiana do intestine delgado 

E6 sexto ponte do meridiana do intestine delgado 

E7 = selima ponto do meridiana do intestine delgado 

E12 = decimo segundo ponto do meridiana do intestine delgado 
E36 = trigesimo sexto ponto do meridiana do intestine delgado 
E44 = quadragesimo quarto ponto do meridiana do intestine delgado 

IG3 = terceiro ponto do meridiana do intestine grosse 

IG4 = quarto ponto do meridiana do intestine grosse 

R3 = terceiro ponto do meridiana do rim 

R4 quarto ponto do meridiana do rim 

C7 = setimo ponto do meridiana do cora9ao 

BPS = sexto ponto do meridiana do ba9o-pancreas 

CS6 = sexto ponto do meridiana do pericardia 

VG20 = vigesimo ponto do meridiana do vasa governador 

VG28 = vigesimo oitavo ponto do meridiana do vasa governador 

F3 = terceiro ponto do meridiana do fig ado 
VC22 = vigesimo segundo ponto do meridiana vasa concep9ao 
VC23 = vigesimo terceiro ponte do meridiana vasa concepyao 
VC24 = vigesimo quarto ponto do meridiana vasa concep9ao 
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RESUMO 

A acupuntura e urn metoda de tratamento recente e pouco explorado na odontologia 

e nas areas de sallde. 
Este trabalho pretende introduzir a acupuntura e a medicina tradicional chinesa para 

cirurgi5es-dentistas tendo em vista as imimeras possibilidades de tratamento relacionados a 
regiiio de ｣ ｡ ｢ ･ ｾ ｡ a e pescoyo assim como facilitar procedimentos em consult6rio. 
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INTRODUCAO 

A acupuntura e uma forma muito antiga de cura: acredita-se que ela existe 

ha aproximadamente quatro mil anos e que tenha sido desenvolvida na China. 

Este tratamento busca equilibrar o organismo atraves da insergao, em pontes 

especificos da pele, de agulhas especiais. E, na verdade, uma tradugao impr6pria 

que causa a impressao de que o terapeuta s6 trabalha com agulhas. Os pontes e 

meridianos tambem podem ser estimulados par outros tipos de energias. Pode-se 

utilizar conforme o caso, estfmulos termicos como o calor proveniente da queima 

da moxa, preparada a partir da erva Artemisia (moxabustao) ou de outros tipos, 

tais como Laser de baixa intensidade, ventosas, massagens. 

Alem dos casas de dar, varias doengas funcionais podem ser tratadas 

atraves da acupuntura. Dentro da concepyao chinesa, a doenya 8 uma 

manifestagao de desequilibrio energetico e a acupuntura seria uma forma de 

readquirir a harmonia perdida. Entre as doengas trataveis pela acupuntura estao: 

dares em geral, especialmente do aparelho milsculo-esqueletico, gastrite, 

estresse, distUrbios hormonais, ins6nia, asma, distUrbios menstruais, paralisia 

facial, sinusite, incontinEmcia urinaria, DTM, dar orofacial, entre outras. 

Na tentativa de satisfazer alguns conceitos academicos, a acupuntura na 

linguagem ocidental e um metoda de estimulagao neurol6gica, com efeitos sabre 

neurotransmissores, neuromoduladores e reayao do sistema imunol6gico (pr6 e 

antiinflamat6ria), entretanto a mecanisme de ayao da acupuntura ainda nao foi 

completamente elucidado pela medicina ocidental. Sabe-se que o estimulo dos 

pontes leva a produgao de substfmcias que teriam agao sabre receptores do 

sistema nervoso (neurotransmissores e neuromediadores) e que o resultado final 

seria a normalizagao das fungoes alteradas. A acupuntura teria tambem agao 

antiinflamat6ria par estimular a produgao de cortic6ides pela glandula supra-renal. 

A acupuntura e mais que um analgesico, combatendo a dar atraves da resolugao 

do processo inflamat6rio que a causa. Ha similaridades entre os efeitos da 

acupuntura e os causados pela serotonina, que e urn neuromediador produzido 

pelo nosso cerebra. 
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0 Yin eo Yang sao aspectos opostos de uma mesma energia. No corpo do 

homem existe urn equilibria energetico que pode ser alterado par diversos tipos de 

influencias, como alimentar, comportamental, agentes externos e muitos outros. A 

energia deve percorrer as meridianos que percorrem todo o corpo humane e sua 

!alta ou seu excesso podem ser reequilibrados atraves da manipulayao de pontos 

determinados dos meridianos. 

Existem muitas formas de diagn6stico na medicina tradicional chinesa. 

Algumas delas sao a pulsologia, a observa9ao e aspectos da lingua, a cor e 

aspectos da pele. Urn medico chines costuma dizer que nao se deve olhar apenas 

o paciente, mas escutcl-lo, tocil-lo, cheira-lo, provar sua urina e conhecer as suas 

fezes. Exageros a parte, uma consulta baseada no modelo tradicional chines pode 

levar de varios minutos a algumas horas. 0 terapeuta questiona varios aspectos 

da vida (incluindo sabre a infancia e expressao das emoy6es), da alimentayao e 

costumes. 

A natureza das explica96es tradicionais da medicina chinesa nao lorna essa 

pr8.tica essencialmente distinta de outros sistemas etno-m8dicos, exceto, porem 

par sua notavel semelhan9a com a medicina hipocratica - a quem se atribui a 

origem da moderna medicina cosmopolita. 0 estudo de sua hist6ria revela seu 

rompimento com algumas tradic;6es "m3.gicas" e ｩ ｮ ｣ ｯ ｲ ｰ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ o do conhecimento 

empfrico proveniente de cuidadosas observay6es, consolidado no que vern sendo 

chamado do paradigma do Yin-Yang e dos Cinco elementos (agua, madeira, fogo, 

terra e metal) descrito nos livros clclssicos para as orientais ou documentos 

etnol6gicos brutos para a antropologia estrutural. Entre os livros clcissicos o mais 

conhecido e, sem duvida, o "Livro do lmperador Amarelo" cujo exemplar mais 

antigo foi encontrado em urn tumulo da dinastia Han (Fu Weikang). 

Outro aspecto importante desta questao e o exercicio desta pratica par 

pessoas com outra formayao au sem formayao universitciria, incluindo muitos dos 

responsaveis pela introduyao desta tecnica no Brasil. E irOnico pensar em uma 

regulamentayao que nao incorpore nem mesmo os acupunturistas formados no 

oriente que trouxeram esta pr8tica para o pais e estao entre os mais qualificados 

para o seu exercicio. Par outre lado, e clara que a prcitica exige regulamentayao 

6 



para evitar charlatanismos e assegurar o respeito aos direitos dos pacientes, mas 

esta legislac;ao poderia pensar formas de incluir as profissionais que jil exercem 

esta profissao dialogando com as entidades da classe, assim como a 

regulamenta9ao de uma pratica, fiscaliza9ao e vigilancia da higiene, assepsia e 

reconhecimento da eficacia sao objetos de estudos de saude coletiva. A 

disponibiliza9ao desses servi9os, associados a indica96es precisas (protocolos) e 

utiliza9ao nos problemas de saude maier prevalencia e incidencia na popula9ao 

sao tam bern aspectos que nao devem ser relevados. 

0 sucesso da experiencia dos "Medicos de Pes Descal9os" na China 

comunista mostrou ao mundo a importancia do saber popular aliado a uma 

proposi9ao de saude coletiva. Contudo a repeti9ao desse modele deve levar em 

considera9ao as particularidades de cada cultura, sobretudo quando 

consideramos a possibilidade de atendimento as demandas de sallde da 

popula9ao atraves do Programa de Saude da Familia urn programa sem dllvida 

baseado nos experimentos bern sucedidos do modele de aten9ao primaria chines. 

0 reconhecimento do exercicio da acupuntura como atividade profissional 

no Brasil e atualmente loco de grandes debates entre os diversos grupos de 

profissionais interessados em oferecer atendimento a populayao atraves desta 

tecnica. 

Na odontologia a acupuntura pede ser muito Util, pais alem de auxiliar na 

diminui9ao de processes inflamat6rios, tambem e possivel reduzir a ansiedade do 

paciente durante os atendimentos, facilitar o relaxamento do paciente para serem 

realizados procedimentos no consult6rio, reduzir os niveis de gengivite do 

paciente, aliviar ou ate eliminar dares orofaciais (como par exemplo, dares p6s

operat6rias, dares dos musculos da mastiga9ao, dares temporomandibulares), 

eliminar trigger points tambem advindas de urn disturbio temporomandibular ou de 

uma rna oclusao, liberar a musculatura da mastigac;ao em casas de trismo, 

xerostomia e ate sinais e sintomas advindos de urn distUrbio temporomandibular 

(DTM). 

Os disturbios temporomandibulares podem ter inumeros fatores etiol6gicos 

contribuintes, iniciantes ou ate ambos simultaneamente. Urn dos fatores 
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contribuintes para as DTMs e a condic;ao oclusal, o que relaciona o cirurgiao

dentista diretamente com esse tipo de problema. Outros fatores como traumas, 

estresse emocional, bruxismo, habitos parafuncionais, fontes de estimulo e dor 

profundae ate fatores sistemicos (como a pre-disposi9ao genetica, personalidade, 

condi9ao fisiol6gica do paciente) podem ser contribuintes para as DTMs. 

Entretanto esses fatores nao podem ser considerados isoladamente, pais muitas 

hci uma soma de fatores para que ocorra uma DTM e assim seja possfvel realizar 

um tratamento complete e que possa solucionar o problema. 

Quando algum desses eventos ultrapassa a toleriincia fisio16gica individual 

o sistema estomatognatico passa a revelar sintomas que indicam uma DTM, 

devido a sua toleriincia para determinada quantidade e intensidade de mudan9as 

funcionais, como mudanc;as estruturais no sistema mastigat6rio, mUsculos 

senslveis, mlalgias durante os movlmentos mandibulares, dor na articula9ao 

temporomandibular, sons de estalidos e crepita96es na ATM, mobilidade ou 

desgaste dental, mioespasmo dor na articula9ao temporomandibular, luxa96es e 

subluxac;aoes da ATM inflamac;ao dos tecidos sinoviais, inflamac;ao do ligamenta 

capsular, inflama9ao dos tecidos retrodiscais, artrites na ATM. 
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Revisao de Literatura e Discussao 

Segundo Giovanni Maciocia, 1996 o documento mais antigo que se 

conhece a respeito da acupuntura e um livro supostamente escrito por Huang Di, o 

lmperador Amarelo, por volta de 300 anos a.C. Ele relata um dialogo entre o 

imperador e urn de seus sUditos, no qual sao discutidos vilrios aspectos da 

medicina chinesa, incluindo a acupuntura. 

Atribui-se o nome Acupuntura, a um jesulta europeu que retornando da 

China, no seculo XVII, adaptou os termos chineses Zhen Jiu, juntando as palavras 

latinas Acum (que significa agulha) e Punctum (picada ou pun9ao). A traduyao 

literal do termo chines, no entanto, e bem diferente. 0 correto seria Zhen (agulha) 

e Jiu (moxa). A moxa ou mogusa (Ierma de origem japonesa) e confeccionada 

com as folhas secas da planta Artemisia sinensis, usada na moxabustao. Assim 

como a a9ao da agulha pode interferir na energia do meridiana, a queima da moxa 

sobre a pele pode conduzir a resultados perceptlveis sobre a energia nos 

meridianos. 

Pesquisadores ainda hoje discutem sobre elementos que poderiam alterar a 

energia nos meridianos, assim como debatem ate a onde pode chegar a a9ao 

destes mesmos estimulos para sua utiliza98.0 na Medicina Tradicional Chinesa. 

0 paradigma da Medicina Chinesa interpretava o funcionamento do 

organismo humane par sua compara98.0 com fen6menos naturais, segundo o 

lmperador Amarelo em seu livro Huang Ti Nei Jing com sua primeira publica98.0 

em 100 a.C., como o fogo, vento, umidade, etc. Na visao daqueles medicos 

antigos, a interven98.o com agulhas permitiriam alterar o comportamento de 

elementos externos, (Ja que as patologias tambem eram interpretadas como 

invasao do corpo por elementos como o Frio, vento ou umidade) e dos fluidos e 

energia (Qi) do organismo. No inlcio de sua pratica, a acupuntura era leila com 

agulhas fabricadas a partir de pedras e mais tarde, de metal. 

Em 1255, com a 'Viagem a Terra dos Mongols", William de Rubruk ja fazia 

referencias a Acupuntura. Monges Jesuitas, a partir do seculo XVI, cunharam o 

termo, em lingua portuguesa, que significa "Pun9ao com agulhas" perpetuando o 
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erro de tradu<;:ao. Historicamente, a primeira propriedade da acupuntura que foi 

capaz de chamar a aten<;:ao academica, foi justamente no dominic da dor. 

Esquemas foram levantados para associar libera<;:oes de endortinas causadas por 

estimulos de agulhas sabre nerves especificos e em 1971, com o relata do efeito 

da acupuntura no tratamento das dares p6s-operat6rias do jornalista James 

Reston e ap6s 1972, com a visita do presidente Norte-americana Richard Nixon, a 
China, que a acupuntura passou a ser estudada pelo metoda cientifico, no 

Ocidente. 

Par muito tempo a medicina ocidental rejeitou a acupuntura sem que 

tivesse realizado quaisquer estudos para verificar a sua eficiencia e os princfpios 

em que se ap6ia. Atualmente, a pesquisa cientifica sabre as resultados do 

tratamento com esta tecnica tradicional se amplia por todo o mundo, trazendo 

cada vez mais dados sabre tratamentos bern sucedidos para comprovar a sua 

eficacia. Alem do alivio da dor que proporciona, aceito ja pela maioria dos 

profissionais de medicina, a OMS lista mais de 40 doen<;:as para as quais a 

acupuntura e indicada. 

Durante algum tempo, muitos pesquisadores duvidam da aplica<;:ao da 

acupuntura fora do tratamento da dar e nas funyOes do sistema nervoso 

aut6nomo. Os mecanismos da terapeutica da acupuntura, ainda nao estao 

claramente associados aos mecanismos fisiol6gicos sob os dominies da ciE!ncia 

atual. Ainda hoje, apesar do espa<;:o que ganha nos hospitais e clinicas medicas, 

alguns estudiosos relutam em aceitar plenamente a atua<;:ao terapeutica da 

acupuntura no tratamento da dor e nas disfun<;Oes do sistema nervoso aut6nomo. 

Entretanto, nao e possivel ignorar os testes realizados com metodologias 

largamente aceitas no meio acadE!mico, assim como nao e possfvel ignorar uma 

cirurgia realizada sob a anestesia produzida pela simples punyao de agulhas. 

Bern diferente e a explica<;:ao que podemos colher no ber<;:o da acupuntura, 

a milenciria China. A visao tradicional da medicina chinesa esta profundamente 

ligada a teorias baseadas no T aoismo sabre energias conhecidas pela dualidade 

Yin-Yang, sobre meridianos e outros conceitos bastante ex6ticos para a ci9ncia 

medica ocidental. Contudo, contribui<;:oes da Antropologia, mais especificamente 
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da Antropologia Medica, vern facilitando a interpretayao destes a luz da 

interpretayao 16gica das explicayoes mitico-religiosas compreendidas como 

sistemas etnomedicos capazes de dar respostas as demandas par cuidados de 

saude de uma determinada populayao. 

A medicina tradicional chinesa (MTC) indica seu usc para cerca de 300 

doen9as, baseada na experiencia de sua adoyao como tecnica de tratamento para 

a saude ao Iongo des 5.000 anos da cultura chinesa e a partir das recomendayoes 

da Organizayao Mundial da Saude (OMS) sugerindo seu oferecimento entre as 

formas de medicina complementar houve urn movimento de abertura legal para a 

pratica desta especialidade per diversos profissionais da saude com formavao em 

nivel superior: Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Medicina, Fonoaudiologia, e 

Enfermagem. Entidades representantes da classe medica no pais contestaram 

esta abertura exigindo que a pratica da acupuntura fosse considerada mais uma 

especialidade medica. As entidades representantes das demais categorias de 

profissionais da saUde contestaram legalmente esta postura, iniciando tamb6m 

abaixo assinados que ampliaram a dimensao politica desta polemica. 

Nos paises onde esta tecnica se originou as prciticas suaves de meditac;ao 

e de artes marciais internas sao tradicionalmente utilizadas para potencializar o 

seu efeito, auxiliando a circulac;ao da energia vital Qi. lncluir a experiencia em 

praticas corporais e meditativas relacionadas a MTC como requisite na formayao 

do profissional de acupuntura e uma forma assegurar que mantenha o equilibria 

de sua prOpria energia e saiba como orientar seus pacientes de modo a manter 

sua saUde em equilibria par si mesmo. 

Para o ocidente, as primeiras informay6es acerca da acupuntura foram 

trazidas a Europa em meados do seculo XVII, por jesuitas e viajantes procedentes 

do Extrema Oriente. Na verdade, foram os missionaries jesuftas que cunharam o 

termo "acupuntura", a partir do latim. Dentre os manges cat61icos, merece 

destaque o padre Hervieu, que publicou em 1671, em Grenoble, o primeiro tratado 

sabre a materia, intitulado "Les Secrets de fa Medecine des Chinois". Ainda no 

seculo XVII, Rhine, urn medico holandes, escreveu extensamente sabre o tema, 

enquanto descrevia suas viagens ao Japao. 
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Durante o seculo seguinte, vieram a luz muitas outras publica96es sabre o 

assunto. As mais importantes foram as de Valsalva (1707), Kaempfer (1712), Du 

Halde (1735), Dujardin (1774) e Vicq d'Azyr (1787). Kaempfer, medico alemao, 

dedicou, como fizera Rhine no seculo anterior, grande parte dos seus escritos a 

tratar das agulhas e das moxas, e de como as japoneses as usavam para tratar as 

dares e as doen9as em geral. Entretanto, como Rhine, limitou-se a registrar 

obse1Va96es sabre a a9ao local da agulhas e das moxas, ignorando, de ceria 

modo, todos os demais conhecimentos sabre a Acupuntura. Tanto Rhine como 

Kaempfer tinham um conhecimento apenas superficial acerca da acupuntura e 

seus escritos logo foram esquecidos. 

Foi somente no final do seculo, que Dujardin, na Franya, escreveu urn livro 

especificamente sabre acupuntura, o qual, contudo, pouco acrescentou ao 

conhecimento existents. 

Ainda no seculo XVIII (1787), foi defendida a primeira lese sabre 

Acupuntura na Europa, par Josephus Diede, com o titulo "Oissettatio Medico

chirurgica de cucurbitulis, moxa et Acupuntura". 

David Sussmann assinala, que, aquela altura, ninguem na Europa havia ainda 

utilizado uma unica agulha com fins terapeuticos. 

No seculo XIX, coube ao Dr. V. J. Berlioz, pai do compositor de mesmo 

nome, o m8rito de introduzir a prcltica da acupuntura com fins terapeuticos na 

Europa. Este acontecimento se deu em 1809. Na ocasiao, baseado nos escritos 

de Rhine e Kaempfer, Berlioz passa a utilizar as agulhas de modo totalmente 

emplrico. Seguindo sua inspirayao, usa agulhas extremamente longas, com as 

quais nao s6 atravessa a pele, mas busca tambem atingir os 6rgaos 

aparentemente afetados. A partir de entao, muitos outros tentariam o usa das 

agulhas, porem sem conhecimento dos fundamentos te6ricos e das tecnicas da 

verdadeira acupuntura chinesa, o que levou ao desestimulo de grande parte dos 

pioneiros e ao retardamento do processo de introduyao da acupuntura no 

Ocidente. 0 fate e que ninguem sabia exatamente o que estava fazendo, nao 

sendo de estranhar que, depois de algum tempo em evidEmcia, a acupuntura 

tenha caido no ostracismo. Em 1863, aparece em Paris um livre de 580 paginas, 
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escrito par Dabry de Thiersant (De Ia Medecine chez /es Chll10is) no qual, 

frnalmente, se exp6e "com toda clareza e simplicidade as principios e a tecnica da 

acupuntura, descrevendo as nove agulhas chinesas e as moxas". Seu autor vivera 

varios anos na China, como diplomata. Porem, nao sendo medico, e, portanto, 

sem ter jamais praticado a acupuntura, logo teve seu livro relegado ao 

esquecimento. 

Somente no nosso seculo, setenta anos ap6s a publica9ao de Thiersant, o 

Ocidente testemunharia o ressurgimento da acupuntura. E este fato teria Iugar na 

Fran98, justamente o pais onde mais se havia feito pela difusao da acupuntura ate 

aquele momenta. Coube, pais, a Georges Soulie de Morant, sin61ogo e consul da 

Franya na China, o m6rito de resgatar para o Ocidente a verdadeira acupuntura 

chinesa. Soulie de Morant, que lia e falava fluentemente o chines, nao apenas se 

interessou pela acupuntura, como tambem a estudou com varies medicos 

chineses, chegando a receber urn reconhecimento oficial como medico: o gl6bulo 

de coral cinzelado, que lhe conferia a condi9ao de academico. De volta a Fran9a, 

Soulie de Morant se ocupou em reunir e traduzir uma grande quantidade de 

material informative, associando-se neste prop6sito ao Dr. Ferreyrolles, que, 

altamente interessado na acupuntura, o convenceu a continuar seus trabalhos de 

tradu9i'io. Surgia entao, em 1934, o "Precis de Ia Vraei Acupuncture Chinoise" 

(Compendia da Verdadeira Acupuntura Chinesa), primeiro livro de acupuntura do 

seculo, e que permanece atual ate os dias de hoje. 

A partir dos escritos de Soulie de Morant, uma verdadeira escola de 

acupuntura se desenvolveu na Fran9a. Names como Chamfrault, Roger de La 

Fuye, Groux, Ferreyrolles e Niboyet, trouxeram grandes contribui96es a 
disseminayao e ao desenvolvimento da acupuntura no Ocidente. Outros, como 

Jarricot, Darras e Bossy, despertaram o interesse pelo conhecimento das bases 

neurofuncionais e moliol6gicas da acupuntura, fazendo com que a escola 

francesa polarizasse, a epoca, as atenyOes do mundo medico. 

Em 1930, o Dr. Flandin cria em seu servi90 do Hospital Bichat, urn 

consult6rio de acupuntura que sera atendido par Ferreyrolles e Soulie de Morant. 

A partir dai, numerosos medicos se agrupam para estudar e discutir a acupuntura, 
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o que levara, mais tarde, ao surgimento das primeiras sociedades francesas de 

acupuntura, a "Societe d'Acupuncture", fundada sob a inspira9ao de Soulie de 

Morant, e a "Societe Fran9aise d'Acupuncture" criada pelo Dr. Roger de La Fuye. 

Logo, acupuntura se difunde par toda a Europa. Na Alemanha, o Dr. 

Gerhard Bachmann lunda a Sociedade Alema de Acupuntura; na ltalia surge a 

Sociedade ltaliana de Acupuntura, dirigida pelo Dr. Ulderico Lanza, que ira 

coordenar os primeiros cursos de acupuntura promovidos pela Universidade de 

Turim; e na Espanha, e fundada a "Sociedad Espanola de Acupuntura", dirigida 

pela Ora. Encarnacion Alvarez Sim6. 

Como nao poderia deixar de ser, esse processo teve inicio na Franya, que, 

como ja foi dito, constituia o maior p61o da Acupuntura na Europa. 

Em 1946, o Dr. Roger de La Fuye criou o Sindicato Nacional dos Medicos 

Acupuntores, que, par sua atua9ao, conseguiu que a Acupuntura fosse 

reconhecida pela Seguridade Social Francesa. As sessoes de tratamento 

passaram entao a ser reembolsadas par um valor maior que uma consulta normal, 

e o governo garantiu a sua pratica desde 1948. 

Ate entao, nas palavras de Pierre Fresnel, "a Acupuntura foi vista pelos 

pr6prios medicos como uma pratica marginal, e demorou longos anos e demandou 

muitos esforyos para lhe assegurar o Iugar que ocupa atualmente". A verdade e 

que, continua Fresnet, "no inicio a situayao nao era clara: uma linguagem em geral 

recebida como esoterica, o exercicio por nao medicos e as vezes par medicos 

incompetentes, tudo isto num contexte hospitalar e universit8.rio hostil, ou no 

minima reticente, nao favoreceram urn desenvolvimento rapido". 

Em 1950, porem, a AcademJiJ Francesa de Medic1na reconheceu a 

acupuntura como urn Ato Medico, ficando seu exercicio reservado aos 

profissionais medicos. Entretanto, a inexistencia de ensino academico oficial 

dificultava, a epoca, a operacionalizagao do que estabelecia a Academia, 

resultando que o medico acupuntor era muitas vezes confundido com charlat6es. 

Em 1979, porem, a Acupuntura comegou a ser ensinada nas universidades 

francesas. As pioneiras foram as universidades de Bourdeaux, Lille e Marseille. 

Logo depois (1985), vieram as universidades de Montpellier e Nice. Hoje, em 
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varios pafses da Europa, a Acupuntura alcanyou um bom nivel de 

desenvolvimento. ltalia, Alemanha, lnglaterra, Austria, Finlilndia e Russia, entre 

outros, contam com expressivos nUcleos de medicos acupuntores acreditando-se 

que existam cerca de 35.000 medicos acupuntores na Europa Ocidental, sendo 

que, em muitos paises o processo de oficializa9ao se da de forma bastante r<ipida. 

No Leste da Europa, o ensino da Acupuntura esta presente nos organismos 

oficiais desde 1959. Nesses pafses, a acupuntura e considerada um ato de 

pequena cirurgia e seu exercicio s6 e permitido a medicos. 

Paralelamente, aos acontecimentos acima relatados, praticantes e 

pesquisadores na Alemanha, Austria, URSS, Romania, Japao, ltalia, Hungria, 

lnglaterra e outros pafses europeus, passam a adotar a pesquisa cientifica em 

acupuntura. No Japao, pesquisas realizadas por Fujita, Manaka, Sasuragawa, 

Nakatami e Motoyama aportaram uma grande contribui9ao para o 

desenvolvimento das concep96es modernas da acupuntura. Na antiga URSS, 

gra9as ao empenho de names como Vogralik, Kasil, Podsibiakin, Ticocinskaia e 

Portnov, sao iniciadas pesquisas sabre acupuntura em diversos centros 

universitarios, durante os anos 50-60. Na Romenia, ap6s 1958, especialistas em 

eletrofisiologia desenvolvem varias tecnicas de pesquisa e investigayao em 

acupuntura, grayas a contribuiyao de Gheorghiu, Dragomirescu, Dumitrescu e 

Golovanov, entre outros. Na Austria, o lnstituto Ludwig Boltzmann tornou-se urn 

modelo para a Europa, conduzindo um programa de oficial de pesquisa. E, na 

Fran9a, o Centre Nationale de Recherches Scientifiques e uma institui9a0 

governamental que, ao lado de institui96es privadas de outros paises da Europa, 

desenvolve pesquisas em acupuntura. 

A America do Norte teve seus primeiros contatos com a acupuntura, tanto 

atraves de imigrantes orientais, que se instalavam principalmente na Costa Oeste 

dos Estados Unidos, como por meio de informa96es oriundas da Europa. Contudo, 

ate os anos sessenta, os 6rgaos oficiais de ensino e pesquisa praticamente 

desconheciam 0 metoda. 

No inicio dos anos 70, logo ap6s a viagem do presidents Nixon a China, a 

acupuntura apresentou urn grande impulse, passando a ter apoio de publicay6es 
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de prestigio e de pesquisadores importantes. Tal fato coincidiu com o testemunho 

de jornalistas e membros da missao diplomatica americana a China, que 

presenciaram cirurgias realizadas em hospitais de Pequim sem qualquer tipo de 

anestesia convencional e sem dar. Parece ter sido tambem motivado pela 

descoberta dos opi6ides end6genos, que, logo depois, revolucionou a 

neurofisiologia da dar e lan9ou novas luzes sabre os mecanismos analgesicos da 

acupuntura. A partir de entao, ocorreu urn grande interesse pelo estudo da 

acupuntura nos Estados Unidos, o que tern feito o pais assumir uma ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ o de 

destaque na pesquisa cientlfica da acupuntura. 

Em 1973, foi fundada pelo Dr. Frederick F. Kao a Associagao Americana de 

Medicina Chinesa, que publica desde entao o "American Journal of Chinese 

Medicine". Na sequencia (em 1987), foi fundada a American Academy of Medical 

Acupuncture (AAMA). Esta ultima, inicialmente constitufda par urn grupo de 

medicos graduados pela Escola de Medicina da Universidade da Calif6rnia 

(UCLA), e, hoje, a unica sociedade nacional americana a congregar apenas 

profissionais medicos. A AAMA foi fundada pelo Dr. Joseph Helms, seu primeiro 

presidente, e publica 0 jornal Medical Acupuncture. 

lnfelizmente, ate pouco tempo, havia certo descaso par parte dos 6rgaos 

previdenciS.rios e de ensino americanos com ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o a Acupuntura. Este quadro 

esta, entretanto, sofrendo mudan9as radicais. E, para isla, os desdobramentos da 

reuniao de consenso do NIH (ver informa9ao abaixo) !em sido de importancia 

decisiva. 

Em 1997, em decorrencia da relativamente recente introdu9ao da 

acupuntura nos EUA, a ｲ ･ ｧ ｵ ｬ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ o do seu exercicio ainda se achava em urn 

processo de transi9ao. Entretanto, em onze Estados, ja existia regulamenta9ao 

estabelecendo a exig8ncia de curse com carga horS.ria especifica (ou a 

aprova98.0 em urn exame) para que medicos licenciados pudessem exercer a 

Acupuntura (California, Distrito de Columbia, Georgia, Illinois, Louisiana, Maryland, 

Montana, Nova York, Nevada, Pennsylvania e Virginia). Dezoito Estados 

consideravam a Acupuntura ato medico, sendo seu exercicio, portanto, limitado 

aos profissionais medicos (Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, 
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Kansas, Kentucky, Michigan, Mississipi, Missouri, New Hampshire, North Caroline, 

North Dakota, Ohio, South Dakota, West Virginia e Wyoming). E, em quatorze 

Estados onde a pratica por nao medicos ainda subsistia, o praticante s6 tinha 

licen9a para exercer sob estrita supervisao medica (Arizona, Colorado, 

Connecticut, Delaware, Louisiana, Maine, Tennessee, Texas, Vermont, Wiscosin, 

Maryland, Massachusetts, Pennsylvania e Utah). E importante assinalar que, alem 

da exigencia da supervisc'io m8dica, o praticante nao medico era submetido a urn 

curse de quatro anos, em horario integral, ministrado em estabelecimento de 

ensino autorizado pelo governo americana (Dados citados em Basics of 

Acupuncture, G. Stux and Bruce Pomeranz, Fourth Edition, Springer). 

A hist6ria da acupuntura em nosso pais facilmente se confunde com a da 

imigra9ao dos povos orientals ao Brasil. Naqueles tempos remotes, os pioneiros 

imigrantes vindos do outre lado do mundo, trouxeram na bagagem uma cultura 

milenar que contribuiu de maneira significative nao s6 para o desenvolvimento das 

terapias naturais, como tambem das aries plasticas e marciais, da culinaria, da 

religiao, da ciencia, da tecnologia, da filosofia e do pensamento. Com eles 

chegaram a acupuntura, a do-in e novas conhecimentos na utilizayao das ervas. 

Com eles chegaram o Kung Fu e o Tai Chi Chuan, o Qui Gong e o Feng Shui, 

tambem influencias na poesia, na literature e na pintura, e enfim, novas formas de 

ver o mundo e contemplar a natureza. 

No Brasil, a hist6ria da acupuntura sempre envolveu ceria aura de misterio, 

tais as marcantes diferenyas existentes entre a Medicina Tradicional Chinesa e a 

ocidental. Hoje a milenar terapia das agulhas, que ja foi taxada inadvertidamente 

ate como charlatanismo e curandeirismo, e reconhecida par oito Conselhos 

Federais de SaUde como especialidade. Reconhecimento este plenamente 

legitimado pelo imenso apoio popular e a9oes governamentais obtidas em nosso 

pais a Acupuntura Classica Chinesa, antes da chegada de Pedro Alvares Cabral, 

atraves da implanta9ao de espinhos no corpo. Antes de 1500, registros hist6ricos 

comprovam que os indios brasileiros ja praticavam tecnicas rudimentares muito 

semelhantes. 

Abaixo algumas datas importantes para a pratica da acupuntura no Brasil: 
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A hist6ria da imigra9ao chinesa para o pais remonta ao ano de 1812 

quando, por sugestao do Conde de Linhares, D. Joao VI autorizou a entrada de 

2.000 chineses. Vieram apenas 400 e foram destinados as planta9oes 

experimentais de cha do Jardim Botanico e da Fazenda Imperial de Santa Cruz, 

no Rio de Janeiro, ambas sob controle do Governo. Trouxeram com eles a sua 

medicina tradicional chinesa. Calcula-se que vivam hoje no Brasil cerca de 190 mil 

chineses e descendentes, 120 mil dos quais no Estado de Sao Paulo. 

Pouco depois, em 1895 com o final do Periodo Feudal no Japao, muitos 

ficaram sem trabalho. 0 governo decide incentivar a saida do pais de seus 

cidadaos. Foi firmado o Tratado de Amizade, Comercio e Navega9ao entre Brasil 

e Japao. 0 Kassato Maru chegou em 1908 trazendo os primeiros japoneses para 

o Brasil, que introduzem sua tecnica de acupuntura. Os imigrantes foram para as 

fazendas de cafe. Vencidos os contratos, grande parte mudou-se para o interior 

paulista ou para a regiao litoranea. Quiros se estabeleceram na periferia da 

capital. Entre 1910 e 1914, chegaram cerca de 14.200 imigrantes. Entre 1925 e 

1935, mais de 140.000 vieram. Hoje a comunidade japonesa ultrapassa a marca 

de 1 milhao de pessoas. 

No seculo seguinte, em 1930 0 diplomata frances Soulie de Morant come9a 

a divulgar mais intensamente a Acupuntura em sua terra natal. Dali ela se 

espalhara pela Europa e Americas. Posteriormente, pelo fate de nao ser m8dico, 

foi perseguido por alguns ex-alunos medicos. Enquanto isso no Brasil os 

acupunturistas de origem oriental, per nao dominarem o nosso idioma, tinham 

dificuldades de ensinar a acupuntura e as terapias orientals em portugues, 

tornando-as restritas a colOnia oriental. 

Vinte anos depois, em 1950 0 professor Friedrich Johann Spaeth imigrou 

para o Brasil nos anos 40, fugindo da violencia nazista, era natural de Luxemburgo 

e naturalizado brasileiro. Fisioterapeuta e massoterapeuta foi cursar Acupuntura 

na Alemanha, Ia permanecendo durante tres anos. Foto cedida gentilmente pelo 

acervo pessoal do Dr. Marcia De Luna. 

Em 1958 Frederico Spaeth, como era mais conhecido, lunda a Sociedade 

Brasileira de Acupuntura e Medicina Orientale comeya a ensinar Acupuntura para 
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profissionais da area de saude, grupo este responsavel pela funda9ao desta 

primeira entidade da classe no pais, a futura A.B.A. Foi o seu grande divulgador, 

numa epoca em que a descren9a sabre a acupuntura chegava ao ponto de 

freqUentemente ser confundida com charlatanismo. Enquanto isso, a tecnica 

milenar ja e usada na China para controlar a dor p6s-operat6ria e passa a ser 

utilizada como anestesico em opera96es simples. 

No anode 1961, juntamente com os Drs. Ermelino Pugliesi e Ary Telles 

Cordeiro, Spaeth fundou o lnstituto Brasileiro de Acupuntura - IBRA, primeira 

clinica institucional de Acupuntura do Brasil. Posteriormente agregaram-se ao 

I BRA os Drs. Evaldo Martins Leite, Aguinaldo Sampaio de Almeida Prado e Ruy 

Cesar Cordeiro, que constituiram o nucleo da primeira diretoria da ABA, 

Associa9ao Brasileira de Acupuntura, ap6s a moderniza9ao estatutaria da 

Sociedade Brasileira de Acupuntura e Medicina Oriental, em 1972. 

Ainda em 1961 chega ao Brasil o imigrante chines Wu Tou Kwang, medico 

cirurgiao vascular e urn dos pioneiros da Acupuntura no Brasil, que vern formando 

novas acupunturistas clcissicos hci 20 anos. E hoje, sem a menor sombra de 

duvida, o maior expoente em prol da regulamenta9ao democratica e 

multidisciplinar da acupuntura no Brasil, nos moldes de como ela e realizada em 

seu pais de origem. Segundo Wu a China e o pais que mais utiliza as Terapias 

Naturais e par isso, consegue proporcionar a seus urn bilh8o e trezentos milhOes 

de habitantes uma assistencia de saude barata e altamente eficaz. 

Ja em 1963 a imigrayao oficial dos coreanos para o Brasil teve seu infcio 

em fevereiro de 1963, mas antes dessa data, pequenos grupos de coreanos que 

haviam sido prisioneiros na Guerra da Coreia (1950-1953), ja haviam chegado ao 

Brasil. A outra leva veio nos anos pas-guerra (1964). Os primeiros imigrantes 

aportaram no porto de Santos, SP, na condic;ao de colones agricolas. Trouxeram 

na bagagem urn tipo de acupuntura bastante diferenciado da chinesa e da 

japonesa. 

Em 1965 Ruben B. Amber, psic61ogo norte-americana discipulo de Wu Wei 

Ping, solicitou ao Departamento de Educa9ao do Estado de Nova lorque 

permissao para a pratica de Acupuntura. Assim come9ou a campanha pela 
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regulamenta9iio da Acupuntura nos EUA. No Brasil a tecnica ainda era vista com 

descredito pela grande maioria da comunidade cientifica. 

No ana de 1966 a OIT (Organiza9iio lnternacional do Trabalho) classifica a 

acupunturista como uma das profissiies da CIUO (Ciassifica9iio lnternacional 

Uniforme de Ocupac;Oes). Enquanto isso no Brasil muitos profissionais foram 

perseguidos par pnitica de charlatanismo, presos e acusados de curandeirismo. 

Nossa legisla9iio nao entendia que esta pratica fosse saudavel e que pudesse 

trazer benefiCiOS a popula9ii0. 

Em 1972 foi fundada a ABA (Associa9ao Brasileira de Acupuntura). 0 

medico Dr. Evaldo Martins Leite sofreu censura publica pelo CRMESP (Conselho 

Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo) par praticar a Acupuntura. 0 

prestigio internacional da ABA chegou a ponto de ser escolhida, na pessoa do seu 

entao presidente, Frederico Spaeth, para a dire9ao da Sociedade lnternacional de 

Acupuntura, com sede em Paris. A partir da sua cria9iio, a ABA, melhor 

estruturada que sua antecessora dinamizou os seus objetivos, organizando e 

ministrando os primeiros curses sistematizados de ensino da acupuntura, para 

profissionais da area da saude. 

Tambem em 72 contrariando uma ja consolidada tendencia mundial, em 

sua resolu9ao 467/72, o Conselho Federal de Medicina rejeita oficialmente a 

reflexologia e a acupuntura como atividades medicas. Neste mesmo momenta, a 

Acupuntura vive grande impulse em nlvel mundial, quando o entao presidente 

norte americana Richard Nixon e uma grande comitiva norte-americana estiveram 

na China para realizar uma salida politica de aproxima9iio diplomatica e comercial 

entre os dais pafses. 

Ainda em1972 o Ocidente teve sua aten9ao voltada para a acupuntura par 

causa do artigo do jornalista James Reston, editor do The New York Times, que 

descrevia o efeito da acupuntura nas suas dares p6s-operat6rias depois de 

submetido a uma apendicectomia de emergencia, quando acompanhava a equipe 

norte-americana de ten is de mesa em viagem a China. 

Em 1975 a acupuntura e regulamentada nos estados de Nova York e 

California, USA, em nivel multiprofissional, situa9iio em que permanece ate as 
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dias atuais. Este fato localizado foi determinante para o fortalecimento da 

acupuntura nos Estados Unidos e tambem no Brasil. 

No ana de 1977 o Ministerio do Trabalho, em convenio com a OIT 

(Organiza9ao lnternacional do Trabalho) e a UNESCO (Organiza9ao das Na9oes 

Unidas para Educa9ao, Ciencia e Cultura), definiu a profissao de acupunturista 

sob o c6digo numero 0-79.15, na CBO (Ciassifica9ao Brasileira de Ocupa9oes) 

atraves do Projeto BRA/70/550. A CBO foi reconfirmada no Dilorio Oficial do dia 

11/02/94, Se9a0 1. 

Urn ana depois em 78 os medicos tambem comec;:am a aprender 

Acupuntura na AssociayBo Brasileira de Acupuntura. Ocorre o Primeiro Seminiirio 

Brasileiro de Acupuntura, no Rio de Janeiro. 

Ja em 1979 a Organiza9ao Mundial de Saude, 6rgao da ONU para a area, 

ja reconhecia o uso da acupuntura como terapeutica eficaz para mais de 40 

doen9as (WHO, 'Viewpoint on Acupuncture"). No Brasil acontece o segundo 

Seminario Brasileiro de Acupuntura, agora em Sao Paulo. 

No anode 1979, na UNIRIO, antiga Escola de Medicina e Cirurgia do Rio 

de Janeiro, iniciou urn curse de Acupuntura para profissionais da area de saUde. 0 

perfil des alunos era de estudantes de medicina insatisfeitos com a perspectiva 

alop8.tica que seus curses lhes forneciam. Os professores eram o saudoso 

Professor e fisioterapeuta Frederico Spaeth, alguns jovens medicos recem 

formados, todos discipulos de Spaeth. 

Em 80 acontece o primeiro curse de Auriculoterapia no Brasil, ministrado 

pelo dentista Oliverio de Carvalho Silva. 

Tambem em 1980 e lan9ado o primeiro livre de Acupuntura escrito no 

Brasil, "Elementos de Acupuntura", pelo dentista Attilio Marins. 

Em mar9o de 1980 foi fundada a EOMA- Escola Oriental de Massagem e 

Acupuntura pelo Professor Tadamichi Yamada que ministrava aulas na Escola 

Tecnica de massagem e Acupuntura de Kansai, no Japao. Jci no Brasil, o 

Professor Yamada encontrou algumas dificuldades tais como o contato com uma 

nova linguae cultura, alt§m des entraves com a Legislac;ao e a burocracia. 
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Continuando em 1980 apesar da !alta de apoio do CRM medicos come9am 

a freqOentar mais intensamente os cursos da ABA. 

Tambem em 80 pelo fato de nao ser medico, Frederico Spaeth e destituido 

da presidencia da ABA por seus ex-alunos medicos. 

Em 1981 no I Congresso Brasileiro de Acupuntura, no Recife, alguns 

medicos corporativistas comeyam a discriminar os acupunturistas cl8ssicos. 

0 professor e fisioterapeuta japones, Asaji Suzuki, lunda a ANDEMO, 

Associa9ao Nacional para o Desenvolvimento da Medicina Oriental em 1981. 

Continuando em 1981 e fundado o CEATA (Centro de Estudos de 

Acupuntura e Terapias Alternativas), um leone da acupuntura multidisciplinar, 

onde medicos e profissionais de saude tem aprendido a Medicina Vibracional. 0 

CEATA vem sendo dirigido pelo medico Wu Tou Kwang desde 1981, e um dos 3 

pioneiros em cursos de Acupuntura do pals (ABA, CEATA, Lee). Ja formou alguns 

milhares de profissionais. Foi pioneiro tambem na introdu9ao, divulga9ao ou 

populariza9ao nas tecnicas: EAV-Vegatest, Magnetoterapia, Radiestesia, 

RadiOnica, Astrologia Oriental, Florais de Bach, Cinesiologia Aplicada/0-Ring Test, 

Fitoterapia Chinesa, Cronobiologia Chinesa, Qi Gong, Craniopuntura, lridologia e 

RMA. 

Urn ana depois medicos comec;aram a aprender nos curses do 

acupunturista coreano Eu Won Lee. 

Ainda em 82 houve a introdu9ilo da Cinesiologia Aplicada no pais, metoda 

importante na avaliac;ao energ8tica dos meridianos e 6rgaos. 

Em 1983 a AMECA foi fundada como Associa9ilo de Acupuntura da 

America do Sui, sendo alterada para Associayao de Medicina Chinesa e 

Acupuntura do Brasil em 1998. A AMECA filiou-se a WFAS (World Federation of 

Acupunture-Moxibustion Societies) em 1987. 

Em 1985 surge a primeira entidade promovedora de cursos de acupuntura 

em odontologia foi o IBRAHO - lnstituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia 

Odontologica, em 1985, cujo presidente e um dos pioneiros da acupuntura e da 

homeopatia na odontologia, o cirurgiao-dentista, Orley Dulcetti Junior. 
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No mesmo ano o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

decide, em 29/1 0/85, atraves da Resoluyao COFITI0-60, habilitar os 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para a pratica de Acupuntura. 

Quatro meses depois, o Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) passa a 

habilitar os seus profissionais a pratica da milenar ciEmcia das agulhas, atraves da 

Resoluyao n.O 02/86. Os profissionais graduados em biomedicina recebem o 

registro de especialista em acupuntura ap6s criteriosa ｡ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ o sabre a 

respectiva idoneidade cientifica do curso de especializayao. 

Em 1986 no parecer decorrente do processo, consulta 1588-28/85, 

aprovado em 1986, o Conselho Federal de Medicina rejeitou novamente a 

Acupuntura como atividade medica valida, pois consideravam que toda a 

terap8utica da acupuntura e baseada em principios energeticos sem nenhuma 

semelhanya real com a medicina ocidental. Mas apesar das resoluc;Oes contrarias 

do CFM, comeyam a surgir os primeiros cursos de Acupuntura dirigidos somente 

para medicos. 

Em surge 1987 a primeira habilitayao em Acupuntura expedida por um 

Conselho Federal foi concedida ao biomedico Sergio Franceschini Filho. Um 

marco de pioneirismo do CFBM que abriu caminhos para que outros profissionais 

de saUde recebessem registro definitive como acupunturista. 

Em 1988 foi fundada a Associayao Nacional de Terapeutas Naturistas, uma 

ONG que oferece cursos de qualidade, assessoria juridica e atua na defesa da 

causa dos Terapeutas Naturistas, em Curitiba, no Parana. 

Ainda em 1988 o medico Antonio Salim Curiati (Partido Progressista 

Brasileiro de Sao Paulo) deu entrada ao projeto PL852/88 a favor da pratica 

multidisciplinar da acupuntura. 

A CIPLAN, Comissao lnterministerial de Planejamento, em 88, ap6s realizar 

varias reunioes com a presenya llnica dos representantes da SMBA, baixa 

Resoluyao CIPLAN n.' 5, normatizando o emprego da acupuntura nos Serviyos 

Pllblicos Medicos Assistenciais, restringindo sua pn\tica somente para medicos 

nas instituiy6es governamentais 
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Quatro anos depois e criado a FENAC (Federa9ao Nacional de 

Profissionais de Acupuntura, Moxabustao, Do-In e Quiropratica), 6rgao 

centralizador que visa unir larvas em lorna da regulamentavao democratica da 

profissao de acupunturista e formalizar a96es em prol de uma acupuntura 

multidisciplinar de qualidade no pais, registrada no Ministerio do Trabalho, sob o 

n'24000.000345/91. 

Ainda em1991 foram propostos os PL935/91 de Antonio Carlos Mendes 

Thame (PSDB-SP), e o N'337 de 1991 do senador Fernando Henrique Cardoso, 

visando a regulamenlavao profissional. Todos estes projetos desde 1984 

apresentam em comum o carater democrcitico e social, estendendo o exercicio da 

acupuntura para todos os profissionais da area de sailde e exigindo boa forma9ao 

dos acupunturistas. 

Enquanto isso se inicia a longa tramilavao do mais importante projeto que 

!rata da regulamenlavao da acupuntura: o PLC N'38311991 do deputado 

Marcelino Romano Machado (PPB-SP), que !eve prosseguimento com parecer 

favoravel do relator Nilson Gibson (PMDB-PE). Obteve tambem parecer favoravel 

dos 12 Conselhos Federais da area de Sailde (inclusive do Conselho Federal de 

Medicina). 

Em 1993 e publicado um relat6rio do seminario organizado pela Secretaria 

Nacional de Vigihincia Sanitaria, onde se recomenda o monop61io da Acupuntura 

pela classe medica. Tal seminario foi realizado sob condi96es suspeitas, pais dele 

participaram 12 medicos da SMBA, 2 medicos a favor dos acupunturistas e 1 

ilnico profissional nao-medico. Enquanto isso pesquisas realizadas pela WFAS 

(World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies), e pela revista "The 

European Journal of Oriental Medicine", dao conta de que so existe um pais no 

mundo, a Dinamarca, onde a Acupuntura e restrita aos medicos e, par isso, Ia a 

tecnica chinesa esta praticamente extinta. 

No mesmo ano os 12 Conselhos Federais da area de Sailde (inclusive do 

Conselho Federal de Medicina) exibern um parecer favoravel ao PL383191, on de e 

solicitado urn f6rum ample e democrcitico para a discussao da acupuntura. 
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Continuando em 93 no Forum Regular dos Conselhos Federais da Area da 

Saude, realizado no Conselho de Odontologia, em um Seminario sabre "0 

exercicio da Acupuntura no Brasil", organizado pela Secretaria de Vigiliincia 

Sanitaria do Ministerio da Saude, o Conselho de Medicina declara novamente que 

a acupuntura nao e uma pr8.tica medica. Considerou-se em consenso na epoca 

que qualquer profissional da Area da Saude, de nivel superior tem bases 

academicas necessaries para utilizar a Acupuntura. 

Em 1994 0 PL 383/1991, do deputado Marcelino Romano Machado (PPB

SP), um projeto amplamente democnMico e abrangente, foi aprovado na Camara 

dos Deputados e encaminhado para a CAS (Comissao de Assuntos Sociais) do 

Senado, sob o c6digo PLC 67/95. 0 relator foi o senador Valmir Campelo (PTB

DF). 

T ambem em 1994 ocorreu o I Simp6sio Brasileiro de Acupuntura 

Veterinaria com a vinda do Professor Oswald Kothbauer da Faculdade de 

Veterinaria, da Universidade de Viena, Austria e Professor Wang Qing Lan, vice

reitor da Faculdade de Veterinaria, da Universidade de Beijing, China. 

Em 1995 o CFM (Conselho Federal de Medicina) muda radicalmente a 

posi98o adotada nos Ultimos quarenta anos e classifies a Acupuntura como 

especialidade medica. 

No mesmo ana o Conselho Federal de Enfermagem aprova, em sua 239• 

Reuniao Ordinaria, o parecer n• 004/95, favoravel a pratica de Terapias Naturais 

par profissionais de Enfermagem. 

Ainda em 1995 o Conselho Federal de Biomedicina reafirma a resoluc;ao de 

1986 e publica nova normatiza9ao no intuito de disciplinar a pratica da acupuntura 

pelo biomedico. 

ｾ ~ realizado o 1' curso de Bidigital 0-Ring Test no pais, dado pelo seu 

descobridor Yoshiaki Omura em 1995. 

Devido ao relat6rio e ao substitutivo favoraveis a monopolizac;ao da 

Acupuntura pela classe medica, OS medicos Wu Tau Kwang e Evaldo Martins Leite 

vao conversar com o senador Valmir Campelo, convencendo-o a mudar de opiniao 

e aceitar a democratizagfio da regulamentat;:ao. 
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E enviado para o Senado abaixo-assinado contra o monop61io medico da 

acupuntura, contendo 45.000 names, entre os quais ha 300 assinaturas de 

medicos. 

Em 1996 ocorre a Audiencia Publica da Comissao de Assuntos Socials do 

Sen ado, solicitada pela senadora Benedita da Silva. Os medicos a favor e contra o 

monop61io da Acupuntura pela classe medica ali expuseram suas motivayOes. Os 

acupunturistas foram defendidos pelos medicos Evaldo Martins Leite e Wu Tau 

Kwang, pelo terapeuta naturista e presidente da ANTN, Rogerio Fagundes Filho e 

pelo vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia, Joao Carneiro. 

Ocorre a primeira votayao da CAS. 0 Substitutive do senador Valmir 

Campelo e aprovado. 0 Substitutive foi entao para o Plemirio do Senado onde 

foram propostas emendas e o mesmo aguardaria novas votayOes para definir a 

validade destas emendas. 0 substitutive do senador Lucidio Portella e rejeitado 

pela primeira vez. 

Ainda em 1996 para elevar o nivel dos acupunturistas sao elaborados urn 

C6digo de Etica e urn Manual de Procedimentos em Acupuntura. 

Urn ana depois o Institute Nacional de Saude dos EUA recomenda aos 

sistemas de saude que subsidiem o tratamento. Enquanto isso, no Brasil, as 

emendas em plenario dos senadores medicos Lucidio Portela e Jose Alves, como 

tentativas de restaurar o monop61io da classe medica dentro do PLC 67/95, foram 

rejeitadas na Comissao de Assuntos Socia is par nove votes a do is. 

Continuando em 1997 o PLC 67/95 seria entao votado pelo plenario do 

Senado em 2 turnos. Mas o senador medico Lucidio Portela (PPB-PI) requer ao 

plenario do Senado o envio do PLC 67/95 para a apreciayao pela Comissao de 

Educayao, entao presidida pelo senador Artur da Tavola (PSDB-RJ) e o relator do 

projeto era o senador Joel de Hollanda (PFL-PE). Varies representantes das 

entidades ligadas a area de acupuntura estiveram com os senadores. 

0 relator Joel De Hollanda acabou entregando urn Substitutive totalmente 

desfavoravel aos profissionais nao medicos. Os m9dicos radicais chegaram a 

comemorar a vit6ria pensando em levar tal notfcia para o IV Congresso Mundial de 

Medicina Tradicional Chinesa promovido par eles, ocorrido nos dias 25 a 28/11, 
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em Recife. 0 senador tentou votar varias vezes o seu substitutive, abusando do 

seu poder de vice-presidente da Comissao de Educa9ao. Os acupunturistas 

liderados pelos colegas Wu Tou Kwang, Rogerio de Paula e Paulo Varanda, com 

o precioso auxilio dos senadores Ernandes Amorim, Leonel Paiva, Levy Dias e 

Benedita da Silva, conseguiram frustrar tal manobra. 0 senador Joel de Hollanda 

evitou uma vota9fio para nao ser derrotado. 

E instituido na cidade de Sao Paulo o Dia do Acupunturista (23 de mar9o), 

atraves da Lei n.' 12487. Sao Paulo e a 1' cidade do mundo a instituir uma data 

comemorativa para os acupunturistas 

De acordo com resolu9ao no 218 de 06/03/1997 do Conselho Nacional de 

Saude sao considerados profissoes da saude: Assistentes Sociais, Bi61ogos, 

Profissionais de Educayao Ffsica, Biomedicos, Enfermeiros, Farmac8uticos, 

Fisioterapeutas, Fonoaudi61ogos, Medicos, Medicos Veterimlrios, Nutricionistas, 

Cirurgioes-Dentistas, Psic61ogos e Terapeutas Ocupacionais. 

Ja em 1998 segundo dados publicados no Journal of the American 

Medicine Association-JAMA, as chamadas "terapias alternatives" teriam pulado, 

de minguados 7% ao final dos anos 80, para 47% ate aquela data; com tendencia 

para alta no novo seculo. Enquanto isso, no Brasil e arquivado pelo Ministerio 

PUblico de Santa Catarina urn processo contra o acupunturista Marcelo Fabian 

Oliva, iniciado em 1995 pela SMBA, por exercicio ilegal de medicina. Segundo a 

promo9ao de arquivamento "inexiste, sob o aspecto legal, proibi9ao da pnltica e 

do ensino da acupuntura por nao medicos", cuja regulamentayao da profissao esta 

analisada e discutida no Congresso Nacional. 

A ANTN (Associa9ao Nacional dos T erapeutas Naturistas) impetra 

mandado de seguran9a perante a 1' Vara Civel Federal da circunscri9ao judiciaria 

de Parana nos autos N"98.0006327-7, visando garantir o livre exercicio da 

profissao contra os atos arbitrarios do Conselho Federal de Medicina. Enquanto 

isso cientistas da Universidade da CalifOrnia comprovaram, atraves de 

ressonancia magn8tica funcional do cerebra, que os pontes da acupuntura estao 

mesmo ligados a importantes 6rgaos internes e funyOes do corpo. 
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Ainda em 1998 o senador Joel de Hollanda, vice-presidente da Comissao 

de Educavao, em seu substitutive, reintroduz pela 3' vez o texto do senador 

Lucidio Portella. lnexiste neste parecer, entretanto, qualquer menvao 

regulamentadora quanta aos procedimentos sabre educavao ou cursos de 

Acupuntura. 

Ocorre Ato Publico em favor dos Acupunturistas, na Camara Municipal de 

Sao Paulo. 

A Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas Acupunturistas (SOBRAFISA) foi 

fundada em 09 de agosto de 1998, com objetivo de congregar profissionais 

Fisioterapeutas e Especialistas em Acupuntura no sentido de promover 

aprimoramento, desenvolvimento cientifico e cultural. 

Tambem e realizada a 1' e 2' Audiencia Publica do Projeto de Lei 01-

0518/97 sabre a concessao de Auto de Licenva de Funcionamento as Clinicas de 

Acupuntura, no Municipio de Sao Paulo. 

Em 1999 o deputado Carlos Mine (Partido dos Trabalhadores do Rio de 

Janeiro) consegue aprova9ao de um projeto de lei que institui o servivo de 

acupuntura na rede publica de saude do Rio de Janeiro. 0 governador Anthony 

Garotinho atraves do decreta 3181 autorizou a Acupuntura no servivo publico. 

Tambem se iniciavam as atividades do Colegio Brasileiro de Estudos 

Sistemicos (CBES), a primeira instituivao do Parana voltada ao aperfei9oamento 

do profissional da Saude. 0 Curso de Acupuntura foi iniciado objetivando 

especializar profissionais da Saude na milenar ciencia das agulhas. 

No ana de 1999, o Conselho Federal de Odontologia delibera a formavao 

de uma Comissao de Acupuntura para preparar subsidies a fim de criar uma 

resoluc;ao de acupuntura para os dentistas. A comissao de acupuntura pediu 

subsidies tecnicos para encaminhar ao CFO. 

No livro Os Fundamentos da Medicina Chinesa de Giovanni Maciocia 

(1996), um dos conceitos mais importantes para a medicina tradicional chinesa e a 

teoria do Yin-Yang com sua primeira referencia encontrada na Dinastia Zhou (par 

volta de 1000-770 a.C.) que e provavelmente o mais importante e distintivo da 

teoria da Medicina Tradicional Chinesa. Pode-se dizer que toda filosofia medica 
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chinesa, patologia, e tratamento podem, eventualmente ser reduzidos ao Yin

Yang. 0 conceito de Yin-Yang e extremamente simples, ainda que profunda e 

aparentemente, pode-se entende-lo sob urn nivel racional e achar novas 

expressoes na pratica na vida. 

Segundo Maciocia (1996), o conceito de Yin-Yang, juntamente como do Qi, 

tern permeado a filosofia ha seculos, sendo radicalmente diferente de qualquer 

ideia filos6fica ocidental. Em geral, a 16gica ocidental e baseada na oposi9ao dos 

contrastes sendo esta a premissa fundamental da 16gica ｡ ｲ ｩ ｳ ｴ ｯ ｨ ｾ ｬ ｩ ｣ c Ｎ . De acordo 

com essa 16gica ocidental, os opostos (tais como "a mesa e quadrada" e "a mesa 

nao e quadrada") nao podem ambos ser verdadeiros e isso tern dominado o 

ocidente por mais de 2.000 anos; ja o conceito chines o Yin-Yang e radicalmente 

diferente deste sistema de pensamento: Yin-Yang representam qualidades 

opostas, mas tambem complementares de maneira que o maximo de Yin contem 

a semente do Yang e vice-versa, considerando-se a parte Yin a area pintada e a 

parte Yang a area branca. 

Figura 1 

Y1n-Yang representam qualidades opostas, mas tambem complementares de maneira que o maximo de Yin contem a 

semente do Yang e vice-versa, considerando-se a parte Yin a area pintada e a parte Yang a area branca. 

0 Yin e o Yang sao aspectos opostos de uma mesma energia. No corpo do 

homem existe urn equilibria energetico que pode ser alterado por diversos tipos de 

influencias, como alimentar, comportamental, agentes externos e muitos outros. A 

energia deve percorrer os meridianos que percorrem todo o corpo humano e sua 

falta ou seu excesso podem ser reequilibrados atraves da manipulac;ao de pontos 

determinados dos meridianos. 
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A mais antiga origem do fenomeno Yin-Yang deve ter se originado da 

observayao de camponeses sobre a alternancia clclica entre o dia e a noite. Desta 

maneira o dia/atividade corresponds ao Yang e a noite/descanso ao Yin. lsto 

conduz a primeira observayao da alternancia continua de todo fenomeno entre 

dois p6los ciclico, urn correspondents a luz/sol. A partir deste ponto de vista, Yin e 

Yang sao dois estagios de urn movimento cfclico, sendo que urn interfere 

constantemente no outro, assim como o dia cede Iugar para noite e vice-versa. E 

pelo fato de que o sol nasce ao teste e se poe a oeste, o primeiro corresponds ao 

Yang eo ultimo ao Yin. 

Desta forma temos as primeiras correspondencias: 

Yang: luminosidade, sol, brilho, atividade, ceu, redondo, teste. 

Yin: escuridao, lua, sombra, descanso, terra, plano, oeste. 

A partir desse ponto de vista o Yin-Yang representam dois estagios no 

processo de mudanya e transformayao de todas as coisas no universe e como 

anteriormente tude atravessa uma fase cfclica e ao passar par isso, sua natureza 

tambem se modifica, par exemplo, a agua des lagos e oceanos que esquenta 

durante o dia transformando-se em vapor e com o ar frio da noite o vapor se 

condensa em agua novamente. 

Com isso podemos adicionar algumas qualidades a lista de 

correspondencias do Yin-Yang: 

Yang: imaterial, produz energia, gera, nao-substancial, energia expansao, 

ascendencia, acima, fogo. 

Yin: material, produz forma, cresce, substancial, materia, contrayao, 

descendencia, abaixo, agua. 

Embora exista essa oposiyao entre Yin-Yang, o antagonismo e relative e 

nao absoluto assim como nada e totalmente Yin ou totalmen\e Yang, tudo contem 

a semente do seu oposto e mesmo de natureza diferentes um nao pode existir 

sem o outro (assim como nao pode haver atividade sem descanso), portanto h8 

urn equilfbrio dinamico em que quando Yin-Yang estao em desequilfbrio afetam-se 

mutuamente e modificam sua proporyao para alcanyar urn novo equilibria. Dessa 

forma temos como quatro possfveis estados de desequilfbrio: 
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Preponderancia do Yin: provoca uma diminuiyao do Yang, pais o Yin 

consome Yang. 

Preponderancia de Yang: provoca uma diminuiyao do Yin, pais o Yang 

consome Yin. 

Debilidade do Yin: Yang aparentara excesso apesar de estar em urn nivel 

normal. 

Debilidade do Yang: Yin aparentara excesso apesar de estar em urn nivel 

normal. 

A desarmonia Yin-Yang pede ser causada por motives end6genos ou 

ex6genos. 

Fatores ex6genos como excesso de frio ou calor, alimentayao inadequada, 

acidentes, poluiyao e mais uma infindavellista. 

Fatores end6genos como raiva, preocupayao, pensamento excessive 

(obsessao), pesar, medo, tristeza. 

A medicina chinesa como urn todo (fisiologia, patologia, diagn6stico e 

tratamento), pode ser reduzida a teoria basica e fundamental do Yin-Yang tendo 

como estrategias de tratamento a tonificayao de Yin au Yang e a eliminayao de 

Yin au Yang. Para isso, cada parte do corpo foi associada a uma das duas 

energias bclsicas, dessa forma temos: 

• Yang: cabeya, costas, exterior (pele, musculos), acima da cintura, superficie 

pOstero-lateral dos membros, energia defensiva (wei qi), visceras (fu). 

• Yin: !rente (t6rax-abdome), corpo, interior, abaixo da cintura, superficie 

antero-lateral dos membros, sangue (xue), ftuidos corp6reos Oin ye), energia 

nutritiva (ying qi), 6rgaos (zang). 

Eis uma breve sfntese da aplicayao desses conceitos ao conjunto de sinais 

e sintomas usualmente identificados na semiologia medica: 

Yin: processes cr6nicos, tendencia a obesidade, congestao, passiva, 

hipotermia, tonus muscular diminuido, flacidez, sensibilidade diminuida, pele 

umida e tria, sonolencia, voz apagada, pessimismo, olhar apagado, aspecto 

alquebrado, timidez, depressao, inibiyao, distensao, dilatayao, equilibria estatico, 

coma, estupor. 
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Yang: processes agudos, tendencia ao emagrecimento, ｩ ｮ ｦ ｩ ｡ ｭ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｌ , febre, 

tonus muscular aumentado, espasmo, sensibilidade aumentada, pele seca, 

quente, ins6nia, voz vibrante, otimismo, olhar brilhante, aspecto arrogante, 

desembarayo, ansiedade, excitayao, tensao, contrayao, alterayao des 

movimentos, convulsao. 

Desta forma, e possivel tratar (reequilibrar) todo o organismo atraves da 

teoria Yin-Yang e tambem associar patologias e padroes fisiol6gicos a essa teoria 

tamanha sua universalidade !rente a natureza. 

Ao mesmo tempo em que a teoria Yin-Yang, outra teoria muito importante 

para medicina chinesa e a Teoria des Cinco Elementos com sua primeira 

referenda registrada no periodo de guerra entre os Estados na China (476-221 

a. C.). Porem assim como fil6sofos gregos, nao podemos considerar os elementos 

como substancias fundamentais passivas sem movimentos, devemos entender os 

elementos como qualidades din8micas da natureza. Os cinco elementos devem 

ser entendidos como fases ou movimentos das energias yin e yang, conforme 

Giovanni Maciocia (1996) em seu livro Os Fundamentos da Medicina Chinesa. 

0 primeiro dos Cinco Elementos, a Agua, deve ser entendido como a 

energia Yin em uma lase condensada e relativamente estatica, refletindo a 

dormencia do periodo de lnverno e da Noite. 

Os 6rgaos que representam o elemento Agua no corpo humano sao os Rins 

e a Bexiga. 

0 segundo elemento, a Madeira, e indicativa de uma fase acelerada, onde 

ha a energia yang nascente (e ascendente), representada pela Primavera e pelo 

Amanhecer. Nesse estagio o elemento Madeira utiliza a ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ a dormente do 

elemento Agua para dar ､ ｩ ｲ ･ ｾ ｡ ｯ o a essa energia. Os 6rgaos que representam o 

elemento Madeira no corpo humano sao Figado e Vesicula Biliar. 

0 elemento Fogo simboliza a energia Yang no seu estagio mais radiante e 

expansive. Essa lase e representada pelo Verao e pelo meio-dia. 0 Fogo acolhe a 

urg9ncia par movimento e envolvimento, proveniente do elemento Madeira e del a 

isso a razao de viver, a consciencia e a auto-estima. 
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Os 6rgaos e fungoes que representam o elemento Fogo no corpo humane 

sao Coragao, Intestine Delgado, Pericardia (au Circulagao e Sexualidade) e Triple 

Aquecedor. 

0 elemento Terra sucede ao Fogo e nesse estagio a energia yang comega 

a decair, dando Iugar ao Yin descendente. 0 periodo de chuvas ap6s o Verao e o 

que melhor reflete essa lase, juntamente com o cair da tarde. 0 elemento Terra 

acolhe o ideal da razao de viver, inerente ao Elemento Fogo, e o lorna real, 

harmonizando a consciencia com pensamentos concretes eo espirito com corpo. 

Os 6rgaos que representam o elemento Terra no corpo humane sao o 

Sago-Pancreas e Estomago. 

0 quinto e ultimo elemento e o Metal. E a lase onde a energia Yin esta 

aglutinada e concentrada. 0 Metal acolhe a natureza formadora do elemento Terra 

e a retina, adicionando ordem e definigao. A estagao do ana e o Outono e o 

periodo do dia eo crepusculo (final de tarde), periodos de quietude e reflexao. 

Os fil6sofos gregos utilizavam palavras diferentes para indicar os 

elementos, os quais comprovavam a falta de uma visao unificada dos mesmos. 

Emp€docles as chamava de "componentes simples"; Arist6teles deu uma 

interpretac;ao dinamica definitiva para os quatro elementos e os chamou de "forma 

primaria", ele disse: "Terrae fogo sao opostos tambem par causa da oposiC(8.0 das 

qualidades respectivas com as quais sao revelados aos sentidos: Fogo e quente, 

Terra e fria. Alem da oposis:ao fundamental de quente e frio, M uma outra, ou 

seja, seco e umido: dai, as quatro combinas:oes possiveis de quente-seco (Fogo), 

quente-umido (Ar), frio-seco (Terra) e frio-umido (Agua) ... os elementos podem 

misturar-se mutuamente e podem ate mesmo se transformar em outre ... logo, a 

Terra, a qual e tria e seca, pode gerar Agua sea umidade repuser a secura". Para 

Arist6teles, portanto, os quatro elementos se transformam nas quatro qualidades 

bB.sicas do fenOmeno natural, classificados como combinac;:6es anteriormente 

referidas, os elementos aristotelianos poderiam ate muito similar a chinesa, na 

qual os elementos sao qualidades da natureza. 

Finalmente, nao e totalmente verdadeiro que as elementos chineses nao foram 

concebidos como constituintes bB.sicos da materia. Certamente, eles sao 
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primariamente as qualidades b8.sicas do fenOmeno natural ou movimentos: 

todavia, ha tambem afirmayoes que poderiam implicar que os elementos sao, 

alem disso, os constituintes basicos da natureza. 

Pode-se dizer, segundo Maciocia (1996), que a Teoria dos Cinco Elementos 

e sua aplicac;ao na medicina chinesa marcam o inicio do que podemos chamar de 

"medicina cientifica" eo inicio da queda do Shamanismo em que os curadores nao 

mais procuravam uma causa sobrenatural para as patologias, agora eles 

observavam a natureza e com uma combinac;ao des metodos intuitivos e 

dedutivos, come9am a achar os padroes dentro disto e, por extensao, as aplicam 

na interpretayiio das patologias. 

Nao e par acaso que os numeros e a numerayiia sao amplamente 

aplicados na interpretayao da natureza e do organismo (duas polaridades Yin e 

Yang, estrutura cosmol6gica ceu/pessoa/terra, Cinco Elementos, quatro esta9oes). 

A classificac;ao das coisas em nUmeros indica uma busca crescenta e mente 

analftica e curiosamente, mais ou menos o mesmo processo aconteceu na Grecia 

aproximadamente na mesma epoca, quando as teorias gregas des elementos 

estavam se desenvolvendo. Em seu ensaio On the Sacred Disease, Hip6crates 

lanyou uma critica profunda da teoria supernatural para etiologia da epilepsia. 

0 Shang Shu, escrito durante a Dinastia Ocidental Zhou (1000-771 a.C.) 

disse: "Os Cinco Elementos sao Agua, Fogo, Madeira, Metal, Terra. A Agua 

umedece em descendencia, o Fogo chameja em ascend6ncia, a Madeira pede ser 

dobrada e esticada, o Metal poder ser moldado e endurecido, a Terra permite a 

disseminac;a.o, o crescimento e a colheita". 

No livro Fundamentos de Medicina Chinesa de Giovanni Maciocia, 1996, a 

Teoria des Cinco Elementos foi desenvolvida pela mesma escola filos6fica que 

desenvolveu a Teoria do Yin-Yang, au seja, a "escola do Yin-Yang" tambem 

chamada de "Escola Naturalista". 0 expoente principal desta escola foi Zou Yan 

(350-270 a.C.). lnicialmente, a Teoria dos Cinco Elementos tinha implicayoes 

politicas tanto quanta naturalistas. Os fil6sofos desta escola eram muito 

estimados, e talvez ate temidos, pelos antigos soberanos chineses, pais eles 

davam a entender que eram capazes de interpretar a natureza sob 6tica do Yin-
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Yang e dos Cinco Elementos, tirando conclusoes politlcas destes acontecimentos. 

Par exemplo, um determinado soberano foi associado com um determinado 

Elemento e cada cerimonial tinha que se ajustar a cor do determinado Elemento, 

estagao, etc. Alem disto, estes fil6sofos rogavam que podiam prever a sucessao 

des soberanos pelos varies ciclos des Cinco Elementos. Zou Van disse: "Cada urn 

dos Cinco Elementos e seguido par outre que nao pede dominar. A dinastia Shun, 

dominada pela virtude da Terra, a dinastia Xia dominada pela virtude da Madeira, 

a dinastia Shang dominada pela virtude do Metal e a dinastia Zhou dominada pela 

virtude do Fogo. Quando alguma dinastia nova esta para se formar, o ceu exibe 

sinais propicios para as pessoas. Durante a ascensao da dinastia Huang Ti (o 

lmperador amarelo), vermes e formigas grandes aparecerao o que indica que o 

elemento Terra esta em ascensao, entao a cor deve ser amarela e nossos 

neg6cios devem estar identificados de acordo com as sinais da Terra. Durante a 

ascensao de Yu, o Grande, o ceu produziu plantas e arvores as quais nao 

murcham no outono nem no inverno, o que e uma indicagao de que o Elemento 

Madeira esta em ascensao, entao nossa cor deve ser verde e nossos neg6cios 

devem estar identificados de acordo com as sinais da Madeira ... ". 

Dessa forma podemos comparar as fil6sofos da Escola Naturalista aos 

nossos cientistas de hoje, sendo que eles desenvolveram uma ciencia primitiva 

natural e exerceram uma posiy8o social respeitada. 

sao essenciais para o conceito des Cinco Elementos os vcirios inter

relacionamentos entre eles, como as ciclos de Gerayao e Centrale. 

No ciclo de Geragao um elemento gera o outre (passa energia para o outre) 

e ao mesmo este mesmo elemento tempo e gerado pelo seu anterior, sendo o 

Elemento gerador denominado mae e o Elemento gerado denominado filho. Desta 

forma, Agua gera Madeira, Madeira gera Fogo, Fogo gera Terra, Terra gera Metal 

e Metal gera Agua. 
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Figura 2 

Madeira Fogo 

Terra 

Metal 

No ciclo de ｇ ･ ｲ ｡ ｾ ｯ o um elemento gera o outro (passa energia para o outro) e ao mesmo este mesmo elemento tempo e 

gerado pelo seu anterior, sendo o Elemento gerador denominado mae e o Elemento gerado denominado filho. Desta forma, 

Agua gera Madeira, Madeira gera Fogo. Fogo gera Terra, Terra gera Metal e Metal gera Agua. 

No ciclo de Controle o elemento gerador (mae) possui um gerador (av6) 

que exerce dominancia sobre o Elemento filho, portanto controla sua atividade 

enquanto sua respectiva av6 controla sua atividade energetica. Portanto Agua 

controla Fogo, Fogo controla Metal, Metal controla Madeira, Madeira controla 

Terrae Terra controla Agua. 
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Figura 3 

Madeira 
Terra 

Metal 

No ciclo de Controle o elemento gerador (mae) possui um gerador (av6) que exerce dominancia sobre o Elemento filho, 

portanto controla sua atividade enquanto sua respectiva av6 controla sua atividade energetica. Portanto Agua controla 

Fogo, Fogo controla Metal, Metal controla Madeira, Madeira controla Terrae Terra controla Agua 

Desta forma temos que em elemento controla o outro e nao ha um envio de 

energia descontrolado, no ciclo de Gera9ao, e a atividade do elemento e 

controlada. Caso nao houvesse esse ciclo, um elemento poderia se sobressair e 

nao voltar a normalidade desequilibrando permanentemente o ciclo de energia. 

Abaixo, algumas das correspondencias da Teoria dos Cinco Elementos nas areas 

de fisiologia, patologia e diagn6stico chines. 

Tabela 1 

ｅ ｳ ｴ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ s

ｄ Ｑ ｲ ･ ｾ ｯ ･ ｳ s

Madeira 
Primavera 

Leste 
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Metal 
Outono 

Oeste 

Agua 
lnverno 

Norte 



Assim como a Teoria Yin-Yang, a Teoria dos Cinco Elementos constitui 

uma das bases da medicina chinesa e exerce grande influencia na acupuntura 

para todos as tipos de diagn6stico e tratamento. 

A medicina tradicional chinesa considera a funyiio do corpo e da mente 

como resultado da intera9ao de determinadas substancias vitais que se 

manifestam em varies niveis de "substancialidade" de maneira que algumas delas 

sao extremamente rarefeitas e outras totalmente materiais, isso constitui a teoria 

das Substancias Fundamentais. 0 corpo e a mente nao sao vistas como urn 

mecanisme. Para a visao oriental, o corpo e urn circulo de energia e substancias 

vitais interagindo uns com os outros para formar o organismo. A base de tudo e o 

Qi (energia pura), o restante sao manifesta96es do Qi em varios graus de 

materialidade sendo eles as fluidos corp6reos (Jin Ye), Jing (energia ancestral), 

sangue (Xue), segundo Giovanni Maciocia, 1996. 

Conforme o lmperador Amarelo em seu livro Huang Ti Nei Jing, com sua 

primeira publicayao em 100 a.C., o Qi possui varias traduyoes como "energia", 

"for9a material", "materia", "for9a vital", "poder de locomoyiio", tudo porque sua 

natureza pode ser imaterial como urn gas e ao mesmo tempo material como uma 

pedra, alga que conforme a situayiio se lorna tao palpavel e sensitive! quanta o 

sangue, par exemplo, ou tao invisivel, disperse e leve quanta oar. 

0 Qi e a base de todos os fenOmenos no universe, proporcionando uma 

continuidade entre as formas dura, mole e as energias tenues, rarefeitas e 

imateriais. Portanto, isso evita completamente o dilema que permeia a filosofia 

ocidental desde Platao ate as tempos atuais, au seja, a dualidade e o contraste 

entre o materialismo e o idealismo. A filosofia ocidental considera a materia tanto 

uma questao independents da percepc;:ao humana, como, no outro extreme, uma 

mera reflexao de ideias. Needham observou muito bern: " ... ambos (a doutrina do 

microcosmo-macrocosmo e o naturalismo organico) foram objetos do que eu 

chama ... caracteristicas europeias esquizofrenicas au personalidade dividida. Os 

europeus poderiam pensar em tanto termos do materialismo mecanico 

Democriteano como do espiritualismo teol6gico PlatOnico. Um deus sempre teve 
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de ser achado para uma maquina. Animals, almas, entelechiaen archaei, danvam 

em procissao atraves da hist6ria do pensamento europeu". 

Assim como o Qi e substrata material do universo, tambem e o substrata 

material e espiritual da vida humana. 

Os fluidos corp6reos sao puros, claros e aquosos circulam como o Qi 

defensive sabre o exterior (pele e musculos). Movem-se relativamente rapido e 

estao sabre o controle do pulmao que as dispersa para a pele de todo o 

organism a e tambem do triplo aquecedor superior que controla as suas fun96es de 

transfonmavao e movimento em direvao a pele. 

Suas fun<;Oes consistem em umedecer e nutrir parcialmente a pele e os 

mUsculos e sao eliminados como suor. Tambem se manifestam como hlgrima, 

saliva e muco. Outra importante funvao desses fluidos consiste em se tornar urn 

componente da parte fluida do sangue, portanto fazem com que este fique menos 

espesso prevenindo sua estase. 

0 Jing (essencia au energia ancestral) e urn tipo especifico de energia que 

desempenha urn papel muito importante na fisiologia humana. Deriva do Jing Pre

celestial que e uma energia heredit8ria e determina a constituiyao do indivlduo e 

do Jing P6s-celestial que depende basicamente dos habitos de vida do indivlduo. 

Forma-se no momenta da concepc:;;ao do individuo, ou seja, na uniao dos gametas. 

E. uma energia nao-renovavel, portanto se utilizado demasiadamente nao ha 

maneiras de readquiri-lo, somente de economitit-lo. Funciona como uma vela a 

partir do momenta que ela e acesa vai se consumindo, pode-se fazer com que a 

chama queime mais rapidamente ou vagarosamente, mas ela ira cede ou tarde 

consumir a vela. Uma forma de "economizar" a energia ancestral seria tendo bans 

habitos de vida como dormir bern, uma alimenlavao saudavel, ter poucas 

preocupa96es, bans sentimentos, au seja, uma vida bern equilibrada e 

harmoniosa. 

0 Jing e estacada no rim, mas apresenta urn fluido natural, al8m de circular 

par todo o organismo determina o crescimento, reprodul(3o, desenvolvimento, 

maturavao sexual, concep9ao e gravidez. 
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Uma outra substancia fundamental definida pela medicina chinesa e o 

sangue (Xue) que !em a fungao de nutrir o Qi e providenciar uma base material 

para o Qi ser conduzido. 

A Teoria dos Sistemas internos (Zang Fu) e freqOentemente descrita como 

o centro da teoria medica chinesa porque e a que melhor expressa a visao da 

medicina chinesa do organismo como urn todo integrado. Esta teoria representa 

urn cenario amplo dos relacionamentos funcionais que proporcionam uma total 

integragao das fungoes do organismo (emogOes, atividades mentais, tecidos, 

6rgaos dos sentidos e influencia ambiental). 

Quando se estuda a Teoria dos Sistemas internes e melhor livrar-se 

completamente do conceito ocidental dos 6rgaos internos, pais a medicina 

ocidental ve cada 6rgao somente sob o aspecto ana!Omico-material, enquanto a 

medicina chinesa as analisa como urn sistema complexo incluindo o aspecto 

anat6mico, suas ･ ｭ ｯ ｾ ［ Ｖ ･ ｳ Ｌ , tecidos, 6rgaos dos sentidos, atividades mentais, clima 

e demais correspondentes. 

Conforms as livros Os fundamentos da Medicina Chinesa de Giovanni 

Maciocia, 1996, e Acupuntura Classica Chinesa de Tom Sinian Wen, 1985, h8 

dais tipos de Sistemas lnternos: Zang, de natureza Yin que sao os 6rgaos 

(coragao, figado, pulmao, bago-pancreas, rime pericardia), e Fu de natureza Yang 

que sao as visceras (intestine delgado, vesicula biliar, intestino grosso, est6mago, 

bexiga e triplo-aquecedor). 

0 Coragao e considerado o mais importante de todos os Sistemas lnternos, 

pais tern como funyao governar o sangue, controlar os vases, abrigar a mente, 

abrir-se na lingua, controlar a sudorese, assim como a atividade mental (incluindo 

emoy6es), consciencia, memOria, pensamento, sono. 

0 Figado apresenta muitas fungoes importantes, e freqOentemente 

comparado a urn general de exercito porque e responsavel pelo planejamento total 

das funvoes do organismo realizado por meio da garantia do fluxo suave e da 

dire9ao correta do Qi, ah§m disso, tambem e responsavel par armazenar sangue, 

controlar tend6es, manifestar-se nas unhas e abrigar a alma eterea. 
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0 Pulmao e o sistema intermediclrio entre o organismo e o meio-ambiente e 

tern urn papel vital no movimento dos fluidos corp6reos. Entre suas fungoes estao 

governar o Qi e a respiragao, controlar os meridianos e os vases sanguineos, 

controlar a dispersao e a descendencia, regular a passagem das aguas, controlar 

a pele e os pelos corp6reos, abrir-se no nariz e abrigar a alma corp6rea. 

0 Bac;:o-Pancreas separa as partes puras das impuras des alimentos e 

lfquidos ingeridos, portanto e a base para formayao do Qi e do Xue. Tern como 

fungao governar a transformagao e transporte do Qi, controlar o sangue, controlar 

os musculos e os quatro membros, abrir-se na boca e manifestar-se nos labios, 

controlar a ascend9ncia do Qi e abrigar o pensamento. 

0 Rim e freql.ientemente referido como a "raiz da vida" porque armazena a 

essencia Oing), e fundamental para o nascimento, crescimento e reprodugao, e a 

forc;:a motriz de todos os processes fisiol6gicos. Suas func;Oes sao: armazenar 

Jing, governar o nascimento, crescimento, reprodugao e desenvolvimento, 

produzir medula, abastecer o cerebra, controlar os ossos, governar a 8gua, 

controlar a recepgao do Qi, abrir-se nos ouvidos, manifestar-se no cabelo, 

controlar os dais oriflcios inferiores e abrigar a forc;:a de vontade. 

0 Pericardia esta intimamente relacionado ao corac;ao e funciona como 

uma cobertura externa do corac;ao protegendo-o des ataques dos fatores 

patog9nicos externos. Exibe muitas das mesmas func;:Oes do corac;:ao. 

0 Estomago e o mais importante de lodes os sistemas Yang. E conhecido 

como a "raiz do Qi pas-celestial" pelo fate de que e a origem de todo o Qi e 

sangue produzido ap6s o nascimento. Desta forma e responsavel par controlar a 

digestao e o transporte das essencias dos alimentos, controlar a descendencia Qi 

e ser a origem dos fluidos corp6reos. 

0 Intestine Delgado recebe alimentos e lfquidos ap6s a digestao leila pelo 

estOmago, apresenta uma influ8ncia sabre a lucidez mental e o 

julgamentoldiscernimento. E responsavel por controlar a recepgao e 

transtormac;ao des alimentos e separar os fluidos corp6reos. 

0 Intestine Grosso tern como principal func;:ao receber alimentos e Hquidos 

do intestine delgado. 
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A Vesicula Biliar ocupa urn Iugar importante entre os Sistemas Yang porque 

e o Unico que nao lida com as alimentos, liquidos e produtos excretaveis, mas 

armazena a bile, influencia a capacidade e coragem de tamar decisoes. Estao sob 

sua responsabilidade estocar e excretar a bile, controlar o julgamento e controlar 

os tendoes. 

A Bexiga apresenta uma esfera maier de atividade na medicina chinesa, par 

ser responsavel pelo armazenamento e excreyao da urina, alem de participar da 

transformayao dos fluidos corp6reos necessaries para produzi-la. Urn desequillbrio 

na bexiga pede provocar emoc;:Oes como ciiJmes, desconfianya e rancor par urn 

Iongo periodo. 

0 Triplo-Aquecedor tern funyao similar as fun9oes dos outros sistemas 

yang, ou seja, recebimento de alimentos e liquidos, digestao e transformayao, 

transports dos nutrientes e excreyiio dos detritos. Alem disso, desempenha a 

funyao de libertar em rela9ii0 ao Qi defensive e controlar o movimento de varies 

tipos de Qi em varies niveis de produyao. 0 Triplo-Aquecedor e urn Sistema 

lntegrador das funy6es energeticas nos diferentes niveis do corpo, 

correspondentes as func;Oes ccirdio-respirat6rias, digestivas e g6nito-urinilrias au 

respectivamente aquecedor superior. Muitos autores relacionam suas funy6es 

com as do sistema end6crino. 

Para tratamentos no consult6rio odontol6gico podemos citar: 

DTM: TA1, TA2, TA21, TA22, VB2, VB3, VB17, ID16, ID17, ID18, ID19, E6, 

E7, E36, IG4, B60, R3, auriculoterapia francesa (pontes da agressividade, 

maxilares, ATM, shen men). 

Dar na ATM: ID19. E2, TA21. 

Dar masseterica: E7, E6, ID18. 

Dar temporal: TA 23, TA22, TA20, TA9, TAB, TA 7. 

Dar temporal com envolvimento cervical: ID16, ID17, E12, TA16, VB20. 

Xerostomia oriunda da radioterapia: IG4 ou C7, BP6 ou R5, E36, E4, E5, E6 

E7, ID17, ID18, CS6, IG3, IG4, VG20, VB 41, F3, R3. 

Aftas: E44. 

Gengivite: E5, E6, VG28, VC 22, VC23, VC 24. 
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CONCLUSAO 

A acupuntura e urn metoda de tratamento milenar e empirico utilizado no 

oriente, entretanto para o ocidente e uma recente tecnica para as diferentes areas 

da saude. 

0 acupunturista tradicional obtem o diagn6stico energetico e realiza o 

tratamento, utilizando conceitos b8.sicos, juntamente com o conceito de Yin e Yang 

Iemos os conceitos de Cinco Elementos e Zang Fu que sao de extrema 

importancia para identificar e tratar pacientes nao s6 da area medica, mas tambem 

na area odontol6gica. 

Ele deve procurar, nao somente aliviar sintomas, como tamb6m identificar e 

alcan9ar a raiz da desarmonia e refor9ar as fun9oes afetadas a lim de restabelecer 

o equilibria nas energias que envolvem o desequilibrio no individuo para que este 

readquira a saUde e reestabelya a normalidade. 

Na odontologia seu uso tern se restringido somente a alivio de dor, 

relaxamento de mUsculos da face e diminuiyao de areas inflamadas (como na 

gengivite). 

Estudos experimentais devem ser conduzidos no sentido de aprimorar o usa da 

acupuntura na odontologia para que mais situac;6es possam ser tratadas au 

amenizadas e exista mais urn metoda que auxilie a odontologia no tratamento de 

pacientes. 
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