


e os caminhos percorridos, ja em plena 
democracia, ate a adesao de Portugal as 
Comunidades Europeias, em 1986. 

Com efeito, esta obra constitui um 
excelente instrumento de apoio ao estu
do da integrac;ao europeia de Portugal. 
Concorre ainda para um desenvolvimento 
do espirito crftico e incentiva ao debate 
sobre temas europeus. 
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Os Portugueses e os Novos Riscos, 
de Maria Eduarda Gon~alves (Coord.), 
Ana Delicado, Cristiana Bastos, Helder 
Raposo e Mafalda Domingues, Colec~ao 
Estudos e Investigac;6es, Instituto de 
Ciencias Sociais, Lisboa, 2007. 

Recentemente vindo a publico, este 
volume oferece tres estudos de caso 
paradigmaticos - BSE (popularmente co
nhecida por "Doenc;a das Vacas Loucas"); 

Impacto da Co-incinerac;ao (de residuos 
t6xicos em cimenteiras); e a Contamina
c;ao com Uranio Empobrecido (tambem 
conhecido por "Sindrome dos Balcas") -
- que tern em comum o alarme social 
que geraram, o estimulo que represen
ta(ra)m para o exerdcio democratico da 
cidadania, e, no plano da dinamica social, 
o empenhamento, por vezes dramatizado, 
dos actores envolvidos nas diferentes ins
rancias: politicas, juridicas, cientificas, 
mediaticas e de participac;ao publica. 
Alem do hist6rico de cada dossier, os 
autores apresentam ainda um conjunto 
de reflex6es-sobre quatro grandes proble-

mancas: Ciencia e avaliac;ao do risco; 
politicas do risco; participa~o publica; e 
representa~6es dos media. A fechar, o tra
tamento dos resultados de um inquerito 
- "Os Portugueses e os novos riscos" -
acerca do modo como os respondentes 
consideram e avaliam os "novos riscos" 
(que tambem pode ser consultado online 
no site do OBSERVA, em <http:// 
observa.iscte.pt/ estudo l .php>). 

Os "novos riscos" tern a particularidade 
de serem tao invisiveis (insuspeitados com 
base na informa~ao tradicional) quanto 
altamente perigosos e letais. A sua identi
ficac;ao decorre da emergencia de aciden
tes ou da reacc;ao das entidades ou grupos 
ameac;ados. A prova da nocividade dos 
perigos em questao requer um saber 
certificado, uma prepara~o tecnica especi
alizada e, em medidas variaveis, formac;fo 
cientifica. Os instrumentos de detecc;ao e 
de mensurac;ao para os prioes, e o percur
so que seguem na cadeia alimentar 
(BSE); para as toxinas que se libertam na 
queima dos residuos industriais (co-inci
nerac;ao); ou para os nfveis de radiac;ao a 
que sao expostos os militares no teatro de 
operac;6es (sindroma dos Balcas); e a pro
duc;ao de discursos credfveis acerca dos 
resultados apurados (relat6rios, estudos, 
pareceres tecnico-cientificos), atingiram 
um elevado grau de sofisticac;ao, de densi
dade metodol6gica e de erudic;ao cientifl
ca. Por via dessa acumulac;ao de saberes 
especializados, do lado dos tecnicos, peritos 
e cientistas, opera-se geralmente uma dis
criminac;ao epistemol6gica que tende.a des
valorizar as posic;6es e os discursos dos nfo 
peritos, menorizando todas as contribuic;6es 
que nao levam a chancela do saber formal 
certificado. Ressalta do conjunto do~ casos 
narrados que este e um dos primeiros 
obsciculos a franquear quando um nfo
- cientista, nao-perito, nao-tecnico - um 
"leigo", tradu~o encontrada para lay people, 
termo muito utilizado na literatura de 
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"risco" - se decide a interpelar as autorida
des e a expor os seus pontos de vista. 

Os resultados da investigac;:ao sugerem 
uma gradual mudanc;:a do paradigma 
tecnocrdtico (mais amarrado ao "cientis
mo") para o paradigma democrdtico, (que 
leva em linha de conta os contributos 
oriundos de diversas sensibilidades e 
racionalidades). Todavia, os casos selec
cionados poem ainda em destaque a sub
sistencia de relac;:6es "ambivalentes" entre 
a politica e a ciencia, designadamente 
devido ao excessivo condicionamento das 
formulac;:6es com que as instancias poli
ticas requerem a intervenc;:ao das comis
s6es cientificas, desde logo, ditando a 
respectiva composic;:ao e valencias, (indi
cando instituic;:6es, prazos e delimitando 
o objecto da pesquisa). 

Centrando-se na analise da rela¢o da 
sociedade com o risco, os autores passam 
em revista o tratamento mediatico consa
grado a cada um dos casos, a visibilidade 
que os temas e os actores adquiriram ao 
longo do processo, e os artificios ret6ricos 
de amplificac;:ao ( dramatizac;:ao) ou de 
minimizac;:ao que operam nos massmedia 
ao passo que as polemicas se adensam. 

Quanta aos resultados do inquerito 
aplicado em 2003, a identificac;:ao livre dos 
riscos que mais prenderam a atenc;:ao dos 
portugueses e encabec;:ada par uma preo
cupac;:ao difusa com a "inseguranc;:a", - as
saltos, agress6es e homiddios - (cerca de 
1/5 dos inquiridos); os "riscos ambien
tais" ( 16%); os "acidentes de viac;:ao" 
(13,7%); os problemas da "saude" e da 
"doenc;:a" (9%); a "droga'' (7,5%); e o "de
semprego" (4%), a que se seguem, com 
frequencias menores e em ordem decres
cente, "riscos com crianc;:as", "problemas s6-
cio-econ6micos", "contaminac;:iio alimentar", 
"guerras/ terrorismo", "terramotos" e "ou

tros acidentes". 
A maioria dos entrevistados (84%) e 

de opiniao que a situa¢o se tern agravado, 

estimando que assim se mantera no futuro 
(71 %), ao contrario dos que manifestam 
uma visao optimista (11 %) dos pr6ximos 

tempos. 
0 estudo estabelece ainda compara

c;:6es com resultados de inqueritos ante
riores (1997 e 2000), verificando, par 
exemplo, que, no plano das percepc;:6es 
do risco, o pessimismo se tern vindo a 
acentuar. 

Os estudos acerca do "risco" - da 
"sociedade do risco" 1, para acompanhar
mos um dos conceitos fundadores desta fi
leira de investigac;:6es - adquiriram uma 
importancia crescente nos Ultimas anos, 
face as exigencias da prevenc;:ao e avaliac;:ao 
dos impactos negativos que a actividade 
humana originou com a industrializac;:ao, 
as enormes concentrac;:6es urbanas, a 
guerra e as novas tecnologias. A moder
nizac;:ao fez elevar os niveis da ameac;:a que 
os novas mo dos de operar. representam 
para o ambiente e, de acordo com uma 
especie de efeito de boomerang, para a 
vida no planeta. Em Portugal, pelo tardio 
acesso a democracia e pelo baixo grau de 
crescimento e desenvolvimento econ6-
micos, a exigencia dos estudos de impacto 
ambiental e a adop¢o de politicas publicas 
orientadas para a prevenc;:ao das agress6es 
ao ambiente, a saude e a vida, somente 
nos ultimas anos adq uiriram alguma 
visibilidade e audiencia, tendo-se verifi
cado, mais recentemente, um desenvolvi
mento rapido nesta area de estudos, 
dando lugar a uma grande variedade de 
perspectivas, e convergindo, algumas, no 
questionamento do pr6prio conceito de 
"risco", ao conferir percepc;:6es, crenc;:as e 
estrategias utilizadas para interpretar e 
controlar de situac;:6es de risco. Veja-se, 

1 Forrnula<;ao e quadro conceptual cunhados por 
BECK, U. - Risk Society: Towards a New 
Modernity, London, Sage, 1992. 
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por exemplo, o estudo de Paulo Granjo, 
"Trabalhamos sobre um barril de p6lvo
ra"2, na perspectiva da antropologia em 
ambiente industrial, com base na obser
vac;ao da vivencia dos perigos industriais 
pelos trabalhadores da refinaria de Sines, 
ou a anilise hist6rica com que Maria de 
Lurdes Lima revisita o terramoto de Lis
boa (1755) estabelecendo paralelismos 
psico-sociais para dar conta daquilo a que 
chama a adaptac;fo cognitiva e os mode
los da amplificac;fo social do risco3. 

Um dos trac;os distintivos do livro "Os 
portugueses e os novos riscos", assenta na 
abordagem que enquadra os diferentes 
actores sociais (jornalistas, cientistas, poli
ticos, leigos) as problematicas, as institui
c;6es e as dinamicas que se articulam em 
cada um dos casos analisados, na base de 
uma diligencia interdisciplinar que valo
riza a participac;fo activa de todos os 
intervenientes, conferindo as regras gerais 
do civismo democritico, do desenvolvi
mento sustentavel e de uma interpretac;ao 
razoavel do prindpio da precauc;fo. 

Trata-se de uma produc;fo literiria e 
cientifica que sistematiza os n6s intrin
cados das relac;6es e dos enfrentamentos, 
atenta as flutuac;6es das concepc;6es de 
conveniencia; aos prindpios emblematicos 
(certeza/incerteza); as divergencias que ocor
rem entre cientistas; as implicac;6es politicas 
e partidarias das formulac;6es e posi¢es sus
tentadas, questionando frequentemente a 

objectividade e a neutralidade reclamadas 
quer por cientistas, quer pelos jornalistas, 
apontando a fragilidade das fronteiras tradi
cionais que, entre a investiga¢o laboratorial 

2 GRANJO, Paulo. - Ti·abalhamos sobre um bar
ril de polvora - homens e perigos na refinaria de Sines, 
Lisboa, ICS, 2004. 

3 LIMA, M. L. - "Tragedia, risco e controlo: 
uma releitura psico-social dos testemunhos do 
terramoto de 17 5 5". In: Analise Social, vol. XLIII 

(1°), 2008, p. 7-28. 

e prodm;:ao de pareceres ciendficos, alegada
mente separam o saber cientifico do saber 
corn um. 

A analise das polemicas em aprec;o 
recorda-nos que a relac;fo entre desenvol
vimento tecnico e progresso social nfo e 
automatica. 

A construc;ao sinuosa do "interesse 
geral" e tanto mais consistente quanta 0 

debate publico, a participac;fo activa e 
critica de todos os interessados e as 
coberturas mediaticas se orientam por 
prindpios de boa-fe, do born senso, do 
diilogo e da argumentac;fo consistente e 
informada. 

0 estudo das polemicas cientificas 
(ou com forte componente cientifica) 
revela que o confronto argumentativo 
tende para a amplificac;fo, alargando o 
ambito dos t6picos inicialmente fixados, 
arrastando para a discussao mais temas, 
mais quest6es e mais actores. 

Nesse sentido, tambem n6s, ao ler 
(ou reler) as descric;6es e anilises contro
versas trabalhadas neste volume, nao dei
xamos de nos sentir, de certo modo, 
interpelados. 

Manuel Correia 

Romero Bandeira, Medicina de Ca
tdstrofr - da exemp/ificaftZO historica a 
iatroetica, Porto. Editora da Universida
de do Porto, 2008, 319 p. 

A obra de Romero Bandeira, Medicina 

de Catdstrofe - da exemplificarao hist6rica a 
iatroetica, foi lanc;ada no dia 27 de Maio de 
2008, no Salao Nobre do Hospital Militar 
Regional, e apresentada pelo Pro£ Nuno 
Grande. Tanto o autor como o apresenta
dor da obra dispensam elogios pois a 
actividade profissional e cientifica realizadas 
por ambos ultrapassam os muros da insti
tui¢o universitiria em que foram e sao pro-
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