
Dissertações e Teses*

La ura Dantas
Consultores Organizacionais: Agentes de Mudança ou Conselheiros do R ei? 
M estrado em Sociologia, In stitu to  Universitário de Pesquisas do Rio de Ja
neiro -  Iupeij, 1979

Assumindo que m etodologias de m udança organizacional, de natureza psicológica, são 
mecanismos de controle, dado o seu alto potencial de manipulação, o estudo analisa o 
papel ambíguo do chamado agente de mudança e destaca o  seu dilema básico, que 
consiste em conciliar uma orientação teórica inovadora com um a prática necessariamente 
conservadora.

Maria Tereza Ramos Dias
Desigualdades Sociais e Oportunidade Educacional: A Produção do Fracasso 
M estrado em Sociologia, In stitu to  Universitário de Pesquisas do R io de Ja
neiro -  Iuperj, 1979

Neste trabalho a argumentação é desenvolvida de 'm odo a demonstrar que: a) diferentes 
grupos sociais tendem a obter ingresso em tipos distintos de escolas públicas, e que, b) a 
possibilidade de escolarização está condicionada à imposição de padrões institucionais 
específicos e particulares de desempenho, segundo o grupo social dom inante no contexto 
escolar e as representações ideológicas à ele associadas. Demonstra-se que estes mecanis
mos não são independentes, mas simultâneos e complementares, e que ao longo deste 
complexo processo, é assegurada e legitimada a estrutura de privilégios subjacentes à 
sociedade brasileira.

Angela Maria Castro Gomes
Burguesia e Legislação Social no Brasil (1917-1937) 
Mestrado em Ciência Política, Institu to  Universitário de Pesquisas do R io de 
Janeiro -  Iuperj, 1979

O trabalho procura discutir, numa perspectiva histórica, alguns dos problem as relaciona
dos com a questão social no  Brasil. Empreendesse uma análise do processo de regulamen
tação das condições de trabalho, atentando-se para o papel político  e margem de in
fluência que os setores do comércio e da indústria detiveram no curso desta trajetória.

* Os resumos são feitos pelo BIB com base na informação recebida das próprias 
instituições acadêmicas. A listagem é feita por ordem alfabética, quer para as instituições, 
quer para os graduados. A entrada destes últimos, aliás, é invariavelmente feita pelo 
últim o  sobrenome.
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Maria Alice de Aguiar Medeiros
Casa Grande & Senzala: Uma Interpretação 
M estrado cm Sociologia, In stitu to  Universitário de Pesquisas do Rio de Ja
n e iro — luperj, 1979

O trabalho busca reunir c analisar o escopo conceituai de G ilberto Freire. Trata-se de um 
estorço dc sistematização do pensam ento do autor, onde buscou-se recuperar, numa 
avaliação crítica, os seus pressupostos teóricos, as propostas de interpretação histórica, os 
métodos de investigação em pírica e a “ linguagem” ideológica utilizada.

Ari de Abreu Silva
Coordenação, Racionalidade e Política Pública: Uma Análise do Processo De
cisório dos Municípios das Capitais 
M estrado em Ciência Política, Institu to  Universitário de Pesquisas do R io de 
Janeiro — luperj, 1979

Descrição de algumas características do processo decisório dos m unicípios das capitais no 
âm bito da política orçam entária. Testa em piricam ente algumas abordagens de uso cor
rente na literatura sobre políticas públicas, tendo como parâm etro questões relativas à 
centralização político-adm inistrativa, coordenação e racionalidade no processo orçam en
tário brasileiro.

Sonia Maria Fleury Teixeira
Assistência Médica Previdenciário: Evolução e Crise de uma Política Social 
M estrado em Ciência P olítica, In stitu to  Universitário de Pesquisas do R io de 
Janeiro — luperj, 1979

À luz de determ inantes políticos, económ icos e sociais são estudados diferentes conjun
turas políticas, de 1923 a 1977, nas quais emergem form as dc prestação de assistência 
médica previdenciária, cujas lógicas de funcionam ento são orientadas pela determinação 
hegemônica no período  em questão. Com preender a articulação destas diversas formas 
em um Complexo Previdenciário de Assistência Médica é o objetivo final deste estudo, 
no qual a instituição previdenciária é tomada como canal privilegiado de relação entre 
Estado e Classes Sociais.

Maria Helena Torres
Estratificação Social e Saúde Mental 
M estrado em Sociologia, In stitu to  Universitário de Pesquisas do Rio de Ja
neiro -  luperj, 1979

Com o objetivo de dem onstrar a diferença de a tendim ento e tratam ento psiquiátrico, 
ditada pela posição social dos pacientes, e através de dois enfoques da teoria de estratifi
cação social -  que valorizam, um os aspectos econôm icos e outro, os simbólicos -  o 
trabalho examina a literatura pertinente e com o auxílio de dados coletados em três 
hospitais descreve as instituições, suas clientelas e a questão do diagnóstico.
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Alicia Ziccardi
Educação e Estrutura Ocupacional no Brasil (1940-1970) 
Mestrado em Sociologia, Institu to  Universitário de Pesquisas do Rio dc Ja
neiro — Iuperj, 1979

Análise das principais tendências que apresentam a relação cducaçâo-estrutura ocupa
cional no contexto brasileiro nos últimos trinta anos. Recuperando criticamente os de
senvolvimentos teóricos existentes e fazendo uso de material censitário disponível, a hi
pótese principal do trabalho é que não há uma necessária correspondência entre desen
volvimento capitalista e elevação do nível educacional formal da força de trabalho.

Eduardo Dutra Aydos
Tradição e Máquina Política: Uma Experiência de Campanha Eleitoral numa 
Cidade do Interior do Rio Grande do Sul 
Mestrado em Ciência Política, Universidade Federal de Minas Gerais, D eparta
m ento de Ciência Política, 1978

A partir da avaliação de uma experiência de assessoramento à campanha de um candidato 
às eleições de 1978 no m unicípio de Cachoeira do Sul, empreende-se o reexame dos 
padrões de com portam ento eleitoral no estado e uma tentativa de reinterpretação do 
processo eleitoral brasileiro.

Odaci Luiz Coradini
Estrutura Agrária, Classes Sociais e Cooperativismo no Rio Grande do Sul 
Mestrado em Ciência Política, Universidade Federal de Minas Gerais, D eparta
m ento de Ciência Política, 1979

Analisando a diferenciação do campesinato rural no sul, o trabalho procura m ostrar 
como a capitalização da agricultura não leva necessariamente a proletarização da mão-de- 
obra, mostra com o a pequena propriedade capitalista baseada no trabalho familiar se 
integra no complexo agro-industrial.

Aldair Marli Lando
Estado e Campesinato: O Procésso de Ocupação em Rondônia 
Mestrado em Ciência Política, Universidade Federal de Minas Gerais, D eparta
m ento de Ciência Política, 1979

Analisa as vicissitudes das políticas governamentais de expansão da fronteira agrícola em 
Rondônia, através da colonização oficiai, como form a de solução dos problem as rurais 
em outras áreas do país.

Douglas Cole Libby
O Trabalho Escravo na Mina de Morro Velho 
Mestrado em Ciência Política, Universidade Federal de Minas Gerais, D eparta
m ento de Ciência Política, 1979

Análise do extenso material empírico sobre o trabalho escravo na Mina de Morro Velho, 
com base no, qual se procura contestar certas teses correntes a respeito da deficiência do 
trabalho escravo do ponto  de vista da racionalidade capitalista.
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Amilcar Vianna
Minas e São Paulo na Primeira República: A Política Café com Leite 
( 1900-1930) 

Mestrado em Ciência Política, Universidade Federal de Minas Gerais, D eparta
m ento de Ciência Política, 1979

Tentativa de revisão de teses correntes com respeito à chamada “política do café com 
leite" à luz de dados empíricos dando relevo a variáveis políticas em sua explicação por 
contraste com a ênfase usual em fatores econômicos.

Maria de lesus Pires Salgado
"Amazônia'’: Do Inferno Verde ao Celeiro do Mundo? 
Mestrado em Ciência Política, Universidade Federal de Minas Gerais, D eparta
m ento de Ciência Política, 1979

As imagens negativas ou positivas veiculadas a respeito das possibilidades econômicas da 
Amazônia em etapas diversas da sua história são relacionadas a fases de expansão ou 
estagnação da ocupação econômica da mesma.

José Antonio Giusti Tavares
Sociedade Nacional, Sociedade de Classes e Estado no Brasil 
Mestrado em Ciência Política, Universidade Federal de Minas Gerais, D eparta
m ento de Ciência Política, 1977

Ensaio de interpretação da experiência política brasileira pós-64 com base na revisão da 
literatura pertinente.

Mabel Ann Back Albuquerque
Condições de Vida e Alimentação do Lactante 
M estrado em Sociologia, Universidade Federal de Pernam buco, P1MES

Análise da dieta do lactante de camadas inferiores de renda relativamente ao tipo de leite 
c ao suplemento alimentar que lhe é ministrado, enfatizando os fatores que conduzem à 
oferta de uma dieta qualitativam ente adequada.

José Bonifácio Xavier de Andrade
Do Banguê à Usina em Pernambuco 
M estrado em Sociologia, Universidade Federal de Pernam buco, PIMES, 1979

Análise da evolução da agro-indústria do açúcar em Pernambuco desde a sua implantação 
até meados do século XIX.
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Sandra Maria Correia Bradley
Açúcar e Poder: Análise da Evolução Política de Vicência (município da 
micro-região da Mata Seca Pernambucana). 
M estrado cm Sociologia, Universidade Federal de Pernam buco, PIMES

Análise da estrutura fundiária da Zona da Mata Seca de Pernambuco, através de um 
estudo histórico da form ação do sistema sócio-econômico predom inante na área, e, 
principalm ente, da estrutura de poder político  que este sistema perm itiu form ar e que 
caracteriza o m unicípio, embora com algumas redefinições, até nossos dias.

Luiza Maria Nunes de Moura e Silva
Fábricas da Esperança: Ideologias e Representações Sociais do Desenvolvi
mento do Nordeste 
Mestrado em Sociologia, Universidade Federal de Pernam buco, PIMES

Trabalho propõe inicialmente saber quais as representações sociais de desenvolvimento 
dos empresários e operários no Nordeste, verificando suas vinculações especificamente 
sociais, para por meio delas, questionar a abordagem teórica das Representações Sociais e 
da própria Psicologia Social, enquanto proposta para abordagem da relação dialética 
indiv/duos/grupos versus sociedades.

Ary Cesar Minella
Estado e Acumulação Capitalista no Rio Grande do Sul: 0  Orçamento Esta
dual na Primeira República 
M estrado em SocioJogia, Universidade Federal do R io Grande do Sul, Curso 
de Pós-Graduação em Antropologia, Política e Sociologia, 1979

E studo das implicações sociais, políticas e económicas do orçam ento do estado durante a 
Primeira República, verificando em que medida, na receita e na despesa orçam entária, se 
manifestam diferentes interesses e prioridades de classes ou frações de classe e m ostrando 
como o governo republicano desempenhou im portante função no processo de acum ula
ção do capital privado no estado, tornando-se um instrum ento de aburguesamento, de 
modernização conservadora da sociedade.

Céli Regina Jardim Pinto
Contribuição ao Estudo da Formação do Partido Republicano Rio-Grandense 
(1882-1891) 
Mestrado em Ciência Política, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Curso de Pós-Graduação em A ntropologia, P o lítica e Sociologia, 1979

Estudo do movim ento republicano no estado, no período m onárquico, estabelecendo as 
especificidades regionais do Partido Republicano Rio-Grandense. Analisa como os fatos 
do Partido gaúcho ter sido, de um lado, um a ideologia positivista e de outro ter sido 
form ado preponderantem ente por elem entos oriundos dos setores m édios urbanos, são 
relevadores da pouca infiltração da idéia republicana no interior dos grupos dom inantes 
gaúchos, ligados por laços de interesses com a monarquia, ao contrário dos mesmos 
grupos em outras regiões do país.
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Fillipina Chinelli
Folha no Chão: Etnografia de uma Sociedade de Jornaleiros 
Mestrado em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 1977

O trabalho analisa através de um estudo de caso, como as chamadas Sociedades de 
Jornaleiros que não têm base ju ríd ica  e que são encontradas apenas no Rio de Janeiro e 
Niterói, associadas ao grupo étnico italiano, se inserem na estrutura do mercado de tra
balho urbano.

Elina Gonçalves da Fonte Pessanha
Os Companheiros: Trabalho na Pesca de Itaipu 
Mestrado em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 1977

O trabalho analisa o processo de produção de um grupo de pescadores estabelecidos 
num a praia do Estado do Rio de Janeiro em termos de especificidade das relações que 
esse grupo desenvolve internam ente e com o sistema econômico em que se insere.

Malori José Pompermayer
The State and The Frontier in Brazil: A  CaseStudy o f  the Amazônia 
Tese de Doutorado, Universidade de Stanford, 1979

O estudo procura discutir, através da análise do processo de form ulação e implementação 
das políticas para a Amazônia Legal entre 1966-77, os limites da ação do Estado na 
determinação das form as de expansão da fronteira sócio-econômica regional frente a 
capacidade organizada de grupos de interesse dom inantes para reorientar a ação dos 
governos, na fase de implementação das políticas, através de sua form a específica de 
inserção no aparelho estatal.
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