


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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fessores: o Instituto de Ciencias Biomedicas 
de Abel Salazar da Universidade do Porto 
(ICBAS). Romero Bandeira ensina Hist6ria 
da Medicina e e o Coordenador do Mestrado 
em Medicina de Catastrofe do ICBAS. 

A obra Medicina de Catdstrofe da 

exemplificapio historica a iatroetica resulta 
da adaptac;:ao para livro da tese de 
doutoramento do autor (doutoramento em 
Higiene e Medicina Social, sob orientac;:ao 
dos Profs. Doutores Custodio Cabec;:a, do 
ICBAS, e Francisco Guerra, da Universi
dade de Alcala de Henares). E em boa hora 
foi lanc;:ada. Trata-se de um trabalho que 
coma pesquisa academica em Portugal e ab
solutamente original e inovador e que mos
tra muito daramente a importancia da his
t6ria, neste caso da hist6ria da medicina, 
como fonte subsidiaria para a resoluc;:ao de 
problemas pniticos da actualidade e como 
contributo essencial para as mais acertadas 
tomadas de decisao. 

A obra encontra-se dividida em tres 
grandes capfrulos: situac;:6es de catastrc>te; 
influencia das canistrofes na sociedade; ges
tao das situac;:6es de catastrofe. 
no capfrulo 1, denominado de 
catastrofe" que o autor mais percorre a his
t6ria e -a hist6ria da medicina, expondo e 
fazendo uma interpretac;:ao de situac;:6es de 
catci.strofe de epidemias, de fome, de guerra, 
de incendios, de inundac;:6es, de naufragios, 
de terramotos, de acidentes catastr6ficos de 
efeitos limitados, reportando-se no final a 
designada iatroerica, numa parte intitulada 
"a iatroetica confrontada com a urgencia 
colectiva". 0 leitor percorrera as paginas da 
obra fazendo um percurso hist6rico par 
cat:istrofes marcantes, e de que ha docu
mentac;:ao, da hist6ria da Humanidade. Por 
exemplo, quando fala de guerras aborda 
alguns casos paradigmaticos como a Guerra 
napole6nica; a Guerra da Crimeia, de foi
lia e da Secessao; da 1 a Guerra Mundial; da 
Guerra Civil de Espanha; e, finalmente, da 
Guerra Nuclear. Quando aborda as epide-

mias fala da lepra, da febre das pesti
lencias e da SIDA. lsto tudo porque o "labo
rat6rio", se quisermos utilizar a da 
medicina de catastrofe e a hist6ria, seja ela 
mais antiga OU mais recente. As catastrofes 
nao se podem simular em laborat6rio. Nao e 
possivel fazer desenvolver uma epidemia numa 
populac;:ao para se testarem os cuidados de 
medicina de catastrofe; nao e possfvel criar 
uma guerra com vista a estudar au ensaiar 
mecanismos ou tecnicas de medidna de ca
rastrofe; do mesmo modo nao vamos fazer 
cair um aviao repleto de passageiros para es
tudar a catastrofe aerea. Par isso e que pode
mos dizer que o laborat6rio da medicina de 
catastrofe e a hist6ria. De resto esta e a pri
meira grande conclusao referida na obra: "as 
carastrofes nao se podem ensaiar. Logo, e 
mordial a investigac;:io retrospectiva Hist6ri
co-Medica associada a Medicina Preditiva''. 
E e justamente isto que Romero Bandeira 
explica na sua obra, analisando casos paradig
maticos da hist6ria e propondo um conjunto 
de pciticas adequadas hoje a cada momento 
em situac;:6es de catastrofe como, por exem
plo, uma adequada formac;:ao e exerdcios. 
Aborda ainda a organizac;:io dos socorros e a 
acc;:ao modular de intervencfeo medica, 0 im
pacto comunitirio e o perfil psicol6gico do 
interventor. E importante sabermos, tambem 
que Pedro Victorino, em 1910, foi pioneiro 

em medicina de carastrofe, pois 
publicou a sua dissertac;:io intitulada "Socor
ros de . Para alem de muitas ou
tras condus6es a que o autor chegou e para 
as quais remetemos o leitor, deve sublinhar
se a importancia que a etica, iatroetica, tern 
na Urgencia Individual e na Medicina de Ca
tastrofe que, como refere "nao pode ser en
carada exactamente como no plano dos pro
cedirnentos correntes em Erica Clinica.". 

Defendemos a tese de que a etica e a 
deontologia profissional, de qualquer profis
sao, tern muito aver com o percurso hist6ri
co que a profissao tomou e que as pciticas 
profissionais tambem tomaram. 0 tempo e, 
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neste caso, importante para o amadureci
mento das pd.ticas profissionais, para obri
gar cada profissional a pensar sobre o que 
faz, para nfo fazer repetindo mecani~amente 
as tecnicas. Por isso a alianc;a entre a etica e 
a hist6ria e a deontologia e, a nosso ver, de 
primordial importancia. A etica e a 
deontologia devem obrigar-nos a pensar sa

bre o problema que temos pela frente para 
resolver, responsabiliza-nos; devem funcionar 
como elementos imprescindiveis para as 
mais correctas tomadas de decisao, tornan
do mais ageis OS processos porque, justa
mente, somos obrigados a pensar sobre eles 
e tambem porque nfo desconhecemos o que 
a hist6ria nos ensina a este prop6sito. As 
ultimas cinco dezenas de paginas sao de 
apendices e bibliografia que proporcionam 
ao leitor um conjunto de valiosas fontes. 

Nao e pelo facto de Romero Bandeira 
ser lnvestigador do CEIS20 que recomen
damos a obra. Trata-se de um trabalho redi
gido por alguem que conhece no terreno 
os problemas de catastrofe. Alem de pro
fessor de medicina, Romero Bandeira e 
medico especialista em Medicina Geral e 
Familiar o que lhe permitiu contactar com 
realidades hem complexas; e Presidente do 
Conselho Cientifico e Pedag6gico da Esco
la Nacional de Bombeiros e durante largos 
anos foi Comandante dos Bombeiros de S. 
Pedro da Cova, Porto. E esta realidade so
bressai da sua obra: a de que foi escrita e as 
fontes analisadas por alguem que, se por 
um lado ganhou distancia suficiente dos 
documentos, por outro lado, possibilitou 
uma ancilise e uma interpretac;ao das fontes 
com um conhecimento rigoroso das mate
rias investigadas. 

Joao Rui Pita 
Professor da Faculdade de Farmacia 

lnvestigador do CEIS20 
Universidade de Coimbra 

A prop6sito da 3a edi~ao da Histo
ria da farmdcia de Joao Rui Pita 

Em 0 Primeiro de Janeiro de 21 de 
Maio de 2007, um dos meus livros, Histo
ria da Fanndcia, foi objecto de uma 
recensfo divulgativa a prop6sito da sua 3a 
ediyio (Coimbra, MinervaCoimbra, 2007; 
lanc;amento a 10 de Maio de 2007). Agra
dec;o a iniciativa do colega e amigo Carlos 
Fiolhais, Professor de Fisica na Universida
de de Coimbra e admiro a sua curiosidade 
sem fronteiras, a sua vontade inteligente de 
aprender sempre mais para conquistar o 
grande publico para a causa da ciencia. 

Nao me surpreendeu o tom divertido 
que tao habilmente tern usado para 
atingir tao nobre finalidade, justamente a 
finalidade de inculcar a cultura cientifica 
nas mentes de todos nos, mais jovens OU 

menos jovens. Para mim este e precisamen
te um dos combates pelos quais vale a 
pena trabalhar alegremente, como e exem
plo esta minha Historia da Farmdcia. 

No entanto, a hist6ria tern os seus ca
minhos, lan<;a ate armadilhas onde muitas 
vezes acabam por cair mesmo aqueles que 
receberam treino arquivistico de vcirios anos 
e formac;ao historiografica, historiol6gica e 
epistemol6gica. Esta formac;ao nao se ganha 
do pe para a mao nem nos cai em cima 
co mo uma certa mayi ... 

Na recensao a minha Historia da Far
mdcia, Carlos Fiolhais correu depressa de
mais. Gostaria aqui de abordar dois ou 
tres t6picos que mais nos chamaram a 
atenc;ao na sua recensao porque podem, na 
verdade, ilustrar um modelo de leitor ou 
ate mesmo ilustrar o modo como o grande 
publico pode encarar a hist6ria da ciencia. 

Assim, parte significativa da recensao 
e dedicada a publicidade farmaceutica que 
ilustra a Historia da Farmdcia nos seus 
dois capitulos fmais. A publicidade farma
ceu tica ai inserida, caracteriza, por um 
lado, a medicac;fo da epoca e, por outro 
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