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A lb u q u e rq u e , Jo s é  A ugusto Guilhon
(FFLCH/USP)
Relações institucionais em  agências de saúde na 
periferia de  São Paulo

Estudo sobre as relações institucionais em 
um  Centro de Saúde do Estado e sua clientela, 
por ocasião da implantação do Programa de 
Saúde M atemo-Infantil. Observação e análise do 
discurso com base em entrevistas formais e in
formais. Ênfase nas representações dos diversos 
atores sobre a instituição e suas relações com os 
demais atores.
Dip: 1976/Dc: 1979/Fin: Fapesp e CNPq/Pub: 
Metáforas dd desordem, Rio, Paz e Terra, 1978; 
Instituições e Poder, Rio Graal, 1980.

Andrade, Regis S. de  Castro (Cedec)
Modes o f  participation and impact o f  th e  po
pular m ovem ents in the form ation o f  the Bra
zilian political system: 1930-1964

Análise do papel do movimento popular no 
processo político brasileiro ou, mais precisa- 

. m ente, na  formação do Estado burguês no pais. 
Dip: 1980/Dpc: 1981/V p/Fin: Social Science 
Research Council, New York/Pub: “ Perspecti
vas no estudo do populismo no Brasil, 
1930-1964” , em Encontros com a Civilização 
Brasileira, n. 7, 1979.

Araújo, Braz José de (FFLCH/USP)
Influências agrárias sobre o sistema político  
brasileiro

A pesquisa engloba diferentes projetos a 
nível de pós-graduação (6 mestrados e 1 dou
toram ento) focalizando a problem ática nos 
seguintes períodos: 1822-1831, a  consolidação 
do  a g ra r ism o  republicano, 1930-1937, 
1955-1964 e aspectos contemporâneos ligados 
ao caso do Paraná.

Um estudo de caso mais amplo será feito 
para o estado de Goiás. Em todos eles serão 
abordados os aspectos relativos à form a do Es
tado, cujas manifestações autoritárias se enten
dem parcialmente pelas características agrárias 
da sociedade brasileira.
Dip: 1977, 1978, 1979, segundo o caso/Dpc: 
1980 e 1981, segundo o caso/Vp/Fin: CAPES/ 
Pub: “ As eleições de 1978 em  São Paulo: novos 
desafios para a oposição democrática” , em R e
vista de Cultura e Política, n. 1, 1979.

Baquero, Marcello (UFRGS)
Identificação de culturas políticas na América 
Latina. O caso do Equador e Brasil

Esta pesquisa analisa as proposições teóricas 
sobre as atitudes políticas ou orientações de 
cidadãos latino-americanos enfatizando o com
portam ento político de quitenos (Equador) e 
porto-alegrenses (Brasil). Visa a obter uma com
preensão mais fundam ental da dinâmica da ope
ração de um  sistema político através de um  
survey.

Especificamente, examina a aplicação de 
paradigmas desenvolvidos por autores norte- 
americanos, principalm ente Gabriel Almond e 
Sidney Verba, em  relação a  uma tipologia de

(*)Esta seção divulga pesquisas em andamento ou recentem ente concluídas pelos membros de  ins
tituições de ensino e/ou pesquisa da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciên
cias Sociais. A s  informações devem ser enviadas em formulários disponíveis na secretaria das 
unidades filiadas à Associação ou na Editoria do BIB. A  seguir, apresentamos um  modelo de 
entrada e significado das abreviações utilizadas no inventário.

N om e do pesquisador; Pesquisador(e: associado(s); Títu lo  do projeto; Breve descrição do 
projeto, em 10 linhas, onde fique claro . itureza e a extensão do projeto, acompanhadas das 
seguintes informações adicionais: Data dc ício da pesquisa (Dip); Data prevista para conclu
são (Dpc); Estado atual da pesquisa; E studas preliminares (Ep); Versão preliminar (Vp); Publi
cada (P); Pesquisa de campo (Pc); Versão definitiva (Vd); Instituição(ões) Financiadora(s) (Fin); 
e Publicações recentes relacionadas com a pesquisa (favor incluir referências completas) (Pub).
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cultura política na  América Latina, do ponto de 
vista de aplicação e relevância dadas as diferen
tes condições históricas dos países ibéricos.
Dip: 1979/Dpc: 1981/Pc/Pub: “ Um estudo 
comparativo das orientações políticas em Quito 
e Porto Alegre. N ota de Pesquisa” , a ser publi
cado pela Revista de  Filosofia e Ciências H um a
nas da UFRGS, 1980.

Beioch, Israel (Cpdoc)
Dicionário histórico-biográfico brasileiro

O Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 
pretende se constituir num a súmula histórico- 
política do Brasil no período pós-30. Orga
nizado em  verbetes alfabeticam ente ordenados, 
inclui 3.800 biografias dos principais elementos 
da liderança política  nacional e 800 temas rela
tivos às instituições e eventos mais relevantes da 
Segunda República. Será publicado de um a só 
vez, com pondo cerca de 2.500 páginas de texto 
impresso e ilustrações.
Dip: 2974/Dpc: 1982/Vd/Firt: Fundação Ge- 
tulio Vargas, Finep, Ministério da Agricultura/ 
Pub: “ Dicionário Histórico-Biográfico Brasilei
ro: Dilemas n a  Elaboração de um  Dicionário de 
História Política” , em Revista de Ciência Polí
tica, 21 (3), 1978.

Benevides, Sonia Andrade de Sá e (Cpdoc) 
Programa de História Oral

O programa de História Oral objetiva a re
constituição detalhada da h istória contem porâ
nea do Brasil através da  gravação de depoim en
tos dos protagonistas e atores secundários da 
cena política, obtidos por meio de entrevistas 
baseadas em  roteiros flexíveis que busquem o

• esclarecimento de  episódios obscuros na  his
toriografia brasileira, preenchendo lacunas e 
possibilitando a identificação dos m omentos de 
continuidade ou de ruptura do processo p o líti
co a p artir da  década de 20. A médio prazo, o 
program a chegará a um  estudo sobre as elites, 
pela sistematização do m aterial recolhido e ana
lisado desde variáveis clássicas -  origem social, 
educação, profissionalização, trajetória política
-  até o capital político do sistema e sua relação 
com os que integram a elite ou segmentos dela
— político, militar, tecnocrático.
Dip: 1975/Programa perm anente/F in: Finep, 
Universidade Federal da  Paraíba, BINAGRI/ 
Ministério da  Agricultura.

Blay, Eva Alterman (FFLCH/USP)
Vilas operárias na cidade d e  São Paulo

Pesquisa em  seis vilas operárias na cidade de 
São Paulo. Análise das diversas formas da habi
tação popular em  São Paulo, construídas por 
iniciativa das empresas industriais.
Dip: 1977/Dpc: 1980/V d/Fin: Fapesp

Brussi, Antonio J. Escobar (UFSC)
Classe Média -  conceituação e prática política

Tentativa de recuperação do conceito, des
gastado com utilizações assistemáticas, indiscri
minadas, e sua possível pertinência na explica
ção de aspectos da conjuntura atual. Interesses 
e limites políticos possíveis desta classe en
quanto força social.
Dip: 1979/Dpc: 1980/Ep

Caccia-Bava, Silvio Angrisani (Cedec) 
M ovim entos reivindicatórios urbanos na Grande 
São Paulo: um  estudo de caso

A pesquisa tem por objetivo analisar os m o
vimentos reivindicatórios que surgiram nos bair
ros da periferia de São Paulo, na  década de 
1970, a partir de  necessidades como melhores 
transportes, água, luz, creches, escolas, etc. Pre
tende investigar quais os agentes políticos que 
interferiram, propiciando a organização destes 
bairros; analisar a dinâm ica interna dos movi
m entos reivindicatórios, sua relação com o Es
tado e com os demais movimentos sociais que 
emergem na  época.
Dip: 1978/Dpc: 1980/Pc/Fin: Fapesp/Pub: “ O 
movimento do ônibus: a articulação de um 
movimento reivindicatório de periferia” , Cedec, 
1977, mimeo.

Carvalho, Abdias Vilar de (Cedec)
A  questão nordeste no Estado Nacional

A Questão Nordeste é a unidade de  dois pro
blemas: de um  lado, a problem ática da terra ou 
questão agrária, e de outro o da disparidade re
gional. Assim sendo, procura-se' analisar como 
no período populista, especialmente a partir do 
surgimento do movimento camponês, as alian
ças políticas que sustentavam o projeto popu
lista definiram , perceberam  e tentaram  solucio
nar a questão agrária. A 2.a parte da  pesquisa 
constará de um a observação de campo onde se 
procurará avaliar o impacto da política  agrícola 
do Estado sobre o pequeno produtor, bem 
como sua reação política e ideológica.
Dip: 1979/Dpc: l . a parte, 1980; 2 .a parte, 
1982/Fin: Fapesp/Pub: “ Reforma agrária: união
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e cisão do bloco agrário-industrial”, em Braz 
José de Araújo. Reflexões sobre a agricultura 
brasileira, Rio, Paz e Terra. 1979; “ A questão 
nordeste no Estado Nacional, em Temas, n. 7,
1980.

Costa. Lia Parente (PIMES/UFPe)
Estrutura de classes no nordeste: frentes e coli
gações políticas

A pesquisa é parte de um  estudo coletivo 
mais amplo que visa apreender os elementos 
analíticos definidores das situações sócio-econô- 
micas e políticas e suas determinações recí
procas, no período 58-64, procurando-se de
m onstrar a dinâmica processual desses elemen
tos em arranjos que são alterados parcialmente 
ou em sua totalidade, na medida em que se m o
difica a composição de forças, expressa pelas 
relações entre classes e grupos em âmbito local 
e nacional. Pretende-se que a análise das frentes 
e coligações políticas, como manifestações das 
alianças entre classes e frações de classes, per
mitirá apreender o significado destas alianças e 
dos movimentos sociais.
Dip: 1979/Dpc: 1980/Pc/Fin: Finep

Ciescenti. Maria Thereza Caiuby (FFLCH/USP) 
A mulher burguesa no R io  de Janeiro no século 
X IX  (1840-1890)

O objetivo da pesquisa é o de estudar o pa
pel da mulher burguesa, na  capital do Impcrio, 
local da mais intensa urbanização da época. Os 
resultados obtidos com a coleta de dados irão 
mostrar até que ponto se sustentam  as afirma
ções dos estudiosos que já  opinaram sobxe o 
problema, afirmações estas um  tanto controver
tidas. O trabalho de-cam po inclui coleta de 
dados em fontes demográficas, relato de viajan
tes, literatura, jornais femininos, memórias e 
iconografia.
Dip: 1976/Dpc: 1982/Pc

Dantas, Laura (Iupeij)
Emprego e inovação tecnológica na pequena e 
média empresa

Supondo que a capacidade de a Pequena e 
Média Empresa atender à demanda de emprego 
de baixa qualificação pode ser minimizada com 
a introdução de tecnologia poupadora de mão- 
de-obra, pretende-se verificar, em empresas que 
obtiveram financiamento governamental para a 
compra de novas máquinas, as mudanças ocor

ridas na estrutura ocupacional que podem  ser 
atribuídas à inovação tecnológica.
Dip: 1980/Dpc: 1980/Ep/Fin: Centro Brasileiro 
de Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae)

D‘Incao, Maria Conceição (Cedec)
Reconstrução histórica dos m ovim entos sociais 
rurais no estado de São Paulo (1930-1964)

Proposta de reconstrução dos movimentos 
sociais ocorridos no meio rural paulista naquele 
período através do estudo aprofundado de ca
sos representativos e de suas diferentes formas

- de manifestação. A seleção dos casos relevantes 
será feita a partir da construção de um  rol. Terá 
como critério principal a especificidade da rela
ção Capital/Trabalho im plícita no.movimento. 
As fontes privilegiadas serão o testemunho das 
pessoas reminiscentes desses movimentos e os 
jornais locais. O objetivo central é a recupera
ção do significado político-social da Reforma 
Agrária.
Dip: 1980/Dpc: 1981/Ep

Emmi, Marilia Ferreira (NAEA/UFPa)
Estrutura social e dom ínio  da terra no Vale do 
Tocantins: o caso de Marabá

A pesquisa objetiva a identificação dos gru
pos sociais, a interpretação dos seus interesses 
conflitivos pelo dom ínio da terra e a análise da 
estrutura social que resulta desses conflitos. 
Esse objetivo engloba a identificação do papel 
do Estado nesse jogo de interesses e a maneira 
como o Estado é cooptado pelos interesses 
dominantes.

O problem a será tratado ao nível das classes 
diretam ente envolvidas nos confrontos e ao 
nível das “instituições” oficiais (jurídicas e go
vernamentais), através das quais a ação do Es
tado se manifesta.

A pesquisa será efetuada sob a forma de es
tudo de caso envolvendo observação partici
pante, entrevistas e análise documental.
Dip: 1980/Dpc: 1980/Ep/Fin: Universidade 
Federal do Pará

Falcão Neto, Joaquim  de Arruda (PIMES/ 
UFPe)
Conflitos de  propriedade no Grande Recife

Trata-se de estudar os conflitos de proprie
dade, dentro dos conflitos sociais urbanos, no 
Grande Recife. Especial ênfase é dada aos casos 
de invasão de propriedade por populações de
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baixa renda com o objetivo de construir mora
dias. A análise do processo de equacionamento 
desses conflitos, violento ou não. através ou não 
do Poder Judiciário, procura relacionar as con
seqüências deste processo com o processo de 
legitimação do poder político vigente e com a 
doutrina ju ríd ica  sobre direito de propriedade 
dominante.
Dip. 1978/Dpc: 1980/Pc/Fin: Finep

Ferraz, Maria do Carmo Brayner (PIMES/UFPe) 
Estrutura de  classe no nordeste -  m ovimentos 
de classe na cidade e no campo

Esta pesquisa é parte  de um  estudo coletivo 
mais amplo que visa apreender os elementos 
analíticos definidores das situações sócio-econô- 
micas e políticas em suas determinações recí
procas, no período  58-64, procurando-se de
m onstrar a dinâmica processual desses elemen
tos em arranjos que são alterados parcialmente 
ou em sua totalidade, na  medida em que se m o
difica a composição de forças, expressa pelas 
relações entre classes e grupos em âmbito local 
e nacional.

Dentro desse quadro será realizada a análise 
dos m ovimentos rurais no nordeste em suas vin- 
culações com os movimentos urbanos do Recife 
no período 58-64. Ênfase especial será dada à 
form a que tom ou a aliança operário-camponesa 
nas propostas de ação/reivindicação.
Dip: 1979/Dpc: 1980/Pc/Fin: Finep

Ferreira, Rosa Maria Fischer (Cedec)
A  influência da relação comunitária no processo 
de formação de adolescentes de  classes popula
res da Grande São Paulo

Centrado na questão do m enor marginali
zado, inclusive infrator, e suas relações com a 
comunidade, visando: 1) aprofundam ento da 
análise do papel das instâncias mediadoras res
ponsáveis pelo processo de socialização da cri
ança; 2) uma análise do processo de estigmati- 
zação sofrido pelo m enor em suas esferas de 
relações; 3) a estratificação sócio-espacial e sua 
influência na  formação das redes de relações 
sociais; 4) o reconhecim ento das forças em in
teração e de  suas possibilidades de  emprego na 
prevenção e tratam ento do problem a de me
nores marginalizados: e 5) a estimulação destas 
forças, da coesão interna dos grupos e do pro
cesso de interação e integração grupai, com o 
objetivo de identificação e racionalização dos 
problemas comunitários.
Dip: 1980/Dpc: 1981/Ep/Pub: Meninos da Rua

-  Expectativas e Valores dos Menores Margina
lizados na Cidade de São Paulo. São Paulo, 
Cedec/Pontifícia Comissão de Justiça e Paz de 
São Paulo! 1979-

Ferreira, Rosa Maria Fischer (Cedec)
Relações de  trabalho das classes populares em 
São Paulo

A pesquisa propõe-se a conhecer como os 
processos decisórios das políticas e estudos de 
planejamento urbano visualizam e tendem  a 
interferir nas condições de vida e trabalho das 
classes populares na  Grande São Paulo, obser
vando-se, para efeito de análise, o período de 
1970/79.
Dip: 1979/Dpc: 1980/Ep/Fin: CNPq

Ferreira, Rosa Maria Fischer (Cedec)
Violência urbana no Brasil

Pretende o tratam ento analítico e multidis- 
ciplinar da questão da violência social, visando 
o conhecim ento e aprofundam ento das causas, 
formas de manifestação e relações que estabe
lece. Vai enfocar: a) as condições urbanas vio
lentas e as relações sociais; b) as atuações dos 
aparelhos institucionais em sua relação com a 
população; c) o resultado desta atuação no pla
no das micro-estruturas sociais; e d) a crimina
lidade e a violência em relação aos determinan
tes sócio-econômicos, políticos e culturais.
Dip: 1980/Dpc: 1982/Ep

Fukui, Lia Freitas Garcia (FFLCH/USP) 
Escolarização e sociedade: um  estudo dos ex
cluídos da escola

Procura tom ar conhecimento do sistema 
escolar do ponto de vista dos sujeitos da  esco
larização. Pretende-se localizar e apreender as 
representações do excluído da escola (crianças 
entre 10 e 14 anos de idade e seus pais) em  uma 
área onde se encontram  os maiores índices de 
escolaridade do estado de São Paulo.

O objetivo últim o do trabalho é estabelecer 
um a relação entre exclusão da escola e classes 
sociais em um  contexto regional.
Dip: 1978/Dpc: 1980/V p/Fin: Inep/CERU

H ébette, Jean (NAEA/UFPa)
O Vale do Tocantis — a estrutura social de uma  
região periférica e suas articulações com o  capi
talismo
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Até poucos anos, a região paraense do Vale 
do Tocantins teve sua base econôm ica em ativi
dades agrícolas e extrativistas, desenvolvidas em 
regime de escravidão (até 1889) e de  relações 
sociais pré-capitalistas. A partir, porém, da me
tade do século XIX, o Vale sofre im pactos repe
tidos, mas descontínuos, do capitalismo exter
no (internacional e nacional extra-regional).

Tratando-se de um a região de intenso povoa
mento e maior densidade, no conjunto da Ama
zônia, desde a época colonial, c de relevante 
interesse analisar as repercussões sócio-econômi- 
cas dessas investidas, nas condições em que se 
deram no passado e estão hoje se dando: evolu
ção das formas de organização do espaço e do 
povoamento, impacto sobre as classes sociais re
gionais (burguesia industrial e comercial, cam
pesinato, proletariado urbano).
Dip: 1980/Dpc: 1981/Ep/Fin: Universidade Fe
deral do Pará. Pub: Jean H ébette e Rosa E. Ace
vedo. Colonização para Quem?  , Belém, NAEA/ 
FIEPa/UFPa, 1979.

Jacobi, Pedro R oberto (Cedec)
Crise no consumo coletivo e m ovim entos reivin- 
dicatórios das classes populares

O objetivo deste projeto é desenvolver uma 
discussão sobre os fatores que têm gerado a 
eclosão de inúmeros movimentos das classes 
populares urbanas face às características da 
intervenção estatal na  provisão de equipamen
tos de consumo coletivo na área de saneamento 
básico na Grande São Paulo, no período 
1973-1979.
Dip: 1980/Dpc: 1982/Ep/Fin: Fapesp 

Kelly, Axlene M. (UFPa)
Mudanças das populações no m unicípio de Gu- 
rupá e no Vale do Xingu: padrões de vida e 
colonização durante a época da borracha

Alguns pesquisadores, como Celso Furtado 
(1961), acham que o crescimento da população 
na Amazônia durante a época da borracha foi 
resultado, principalm ente, da migração no nor
deste. Outros, como José Veríssimo (1892), 
dão mais importância ao crescimento vegeta- 
tivo. Através do uso do m étodo demográfico de 
reconstituição familiar, será possível ter uma 
idéia da  fertilidade da população, na época, e 
assim ter uma indicação do crescimento vege- 
tativo. Esta pesquisa objetiva escrever a história 
demográfica dos vales do Xingu e Tapajós; den
tro desta história, descrever o padrão de vida 
nos vales durante o fim do sécr'o  XIX e co

meço do século XX. Pretende-se fazer uma 
comparação entre o desenvolvimento de cada 
vale para observar semelhanças e diferenças en -’ 
tre os dois.
Dip: 1977/Dpc: 1980/Pc/Fin: Comissão Ful- 
bright e Fundação Ford

Lamounier, Bolivar (PUC/SP)
Processos de redemocratização em vários países

Estudo do regime brasileiro, de 1964 a
1979, levando em consideração outras experiên
cias de autoritarism o e redemocratização.
Dip: 1980/Dpc: 1980/V p/Fin: SAREC e Fun
dação Ford/Pub: “ O Discurso e o Processo” , em 
Henrique R attner (org.), Brasil 1990, São 
Paulo, Brasiliense, 1979.

Lamounier, Bolivar (PUC/SP)
Balanço da Ciência Política no Brasil

Estudo de sua evolução tem ática, institu
cional e profissional.
Dip: 1980/Dpc: 1980/V p/Fin: SAREC e Fun
dação Ford/Pub: “Pensamento Político, Insti
tucionalização Acadêmica e Relações de Depen
dência no Brasil” , Dados, v. 23, n. 1, 1980.

Lenzi, Zuleika Mussi (UFSC)
Análise da ação assistencial e extensionista de 
órgãos públicos e privados em  área rural do es
tado de Santa Catarina

O projeto fo i elaborado com o intuito  de 
responder a um a solicitação feita  pela Fundação 
Catarinense do Trabalho. Tem como objetivo ' 
principal a análise da  assistência técnica à agro
pecuária prestada em Santa Catarina direta
mente por órgãos públicos, ou indiretam ente, 
através de empresas comerciais e industriais par
ticulares.

A área de estudo compreende dois m unicí
pios catarinenses: Chapecó e Caçadores.
Dip: 1980/Dpc: 1980/Ep/Fin: Fundação Cata
rinense do Trabalho -  Fucat.

Levy, Henrique (PIMES/UFPe)
Fecundidade no Grande Recife

Estudo survey das variáveis relacionadas 
com a fecundidade, referentes à população do 
Recife Metropolitano.
Dip: 1978/Dpc: 1980/Vp



Liedke, Elida Rubini (CPGAPS/UFRGS)
Força d e  trabalho e emprego no R io  Grande do  
Su l (1920-1970)

Análise de dados censitários acerca da  estru
tura do emprego e da composição da força de 
trabalho no RGS.
Dip: 1978/Dpc: 1980/Pc/Fin: Finep e V.a Câ
m ara da UFRGS

Lima, Carmen Sylvia Junqueira de Banos 
(PUC/SP)
Indígenas do Parque do Aripuanã  -  RO

Estudo das condições de produção e repro
dução da vida social dos grupos Suruí e Cinta- 
Laxga, com  ênfase no processo de  trabalho in
terno à comunidade e trabalho ügado ao parque 
ou mercado regional.
Dip: 1979/Dpc: 1981/Pc/Fin: Fapesp

Lima Junior, Olavo Brasil de (Iupeq)
Partidos po líticos no  Brasil

Estudo do com portam ento eleitoral através 
da análise dos dados de  survey eleitoral no Rio 
de Janeiro nos dias que antecederam  as eleições 
de 1978, com  o objetivo de analisar o perfil do 
eleitorado carioca, suas atitudes e preferências 
políticas. Comparação dos resultados com os da 
pesquisa semelhante realizada em N iterói antes 
das eleições municipais de 1976.

Análise da  dinâm ica e tendência do sistema 
partidário no estado do Rio de Janeiro através 
da  análise de dados agregados (resultados ofi
ciais das eleições, p o i m unicípio) procurando 
detectar tendências e preferências do eleitorado 
tendo em vista o tipo de eleição e o grau de 
desenvolvimento sócio-econômíco dos muni
cípios fluminenses.

Concepção e início de coleta de dados para 
um  banco eleitoral do estado do Rio de Ja
neiro, tendo por base os m unicípios e o período 
de 1945-1978.
Dip: 1976/Dpc: 1980/V d/Fin: Finep/Pub: Ola
vo Brasil de Lima Juniox e Maxia Tereza Ramos 
Dias, “ As eleições parlamentares de 1978 no 
Rio de Janeiro: o Chaguismo, a oposição e o 
Regime” , Belo Horizonte, III Encontro Anual 
d a  Associação Nacional do Pós-Graduação e 
Pesquisa em  Ciências Sociais, 1979; “The Bra- 
zilian m ultiparty  system : a case fo r contextuai 
political rationality” , tese de doutoram ento em 
Ciência Política, Universidade de  Michigan,
1980.

Lopes, Ana Yara D. Paulino (Cebrap) 
Reprodução do pequeno produtor agrícola no  
norte do Paraná, 1930-1960

O estudo pretende analisar como se deu o 
desenvolvimento do capitalismo agrário no 
norte do Paraná, através da  pequena produção
-  pequenos proprietários, parceiros e posseiros 
—, de sua introdução como sistema dom inante 
às alterações por que passou até chegar às for
mas atuais e suas possibilidades de manutenção, 
expansão e destruição. O projeto propõe cotejar 
dados de diferentes espécies:, de entrevistas e 
histórias de  vida à estatísticas e tabulações espe
ciais de cadastros de  terras e a planos e iniciati
vas governamentais referentes à política  de ter
ras e de colonização a nível nacional e estadual. 
Dip: 1976/Dpc: 1980/V p/Fin: Fapesp/Pub: 
“V ida e m orte dos pequenos produtores do n o r
te do Paraná” , mimeo.

Marinho, Maria de Salete C onêa (PIMES/UFPe) 
O impacto da tecnologia nas estruturas e pro
cessos organizacionais

Tem por objetivo detectar as relações exis
tentes entre tecnologias (e a natureza do traba
lho) de  vários tipos e estruturas de organiza
ções. Estuda tam bém  alguns dos processos bá
sicos que emergem do com portam ento humano 
nas organizações durante as relações de traba
lho, tais como a distribuição do controle, a 
coordenarão das diferentes atividades, etc. Uti
liza técnicas de questionários e entrevistas, bem 
como dados dos arquivos das organizações.
Dip: 1978/Dpc: 1981/Pc

Melatti, Ju lio  Cesar (Universidade de  Brasília) 
Áreas culturais e poios de  articulação indígenas 
da Am érica do Su l

Visão geral da  situação atual dos índios da 
América do Sul, através de utilização crítica de 
um a distribuição em  áreas culturais.
Dip: 1978/Dpc: sem previsão/Pub: “Poios de 
articulação indígena” , em  Revista de A tuali
dade Indígena  n. 18 ,1979 .

Meíatti, Julio Cesar (coord.) (Universidade de 
Brasília)
Sistem a sócio-cultural Marúbo

Etnografia e análise das instituições sociais 
dos Marúbo, índios da  bacia do Rio Javari.
Dip: 1974/Dpc: sem previsão/Fin: Min ter e
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CNPq/Pub: Delvair Montagner Melatti e Julio 
Cesar Melatti, “ Relatório sobre os índios Ma- 
rúbo” , Série Antropologia, n. 13, 1975; Idem, 
“As canções que espantam os males do corpo” , 
Revista de  Atualidade Indígena, n. 2, 1977; “ A 
criança Marúbo: educação e  cuidados”, Revista  
Brasileira de  Estudos Pedagógicos, v. 62, n. 143, 
1979; Dehtôir M. Melatti, “ Cerâmica M arúbo” , 
Cultura, n. 25, 1977; e Julio Cesar Melatti, 
“E strutura social Marúbo: um  sistema austra
liano n a  Amazônia” , Anuário Antropológico, 
76, 1977.

Mendes, Armando Dias (NAEA/UFPa)
Visando ao “Projeto A m azôn ia”: uma prepara
ção

O objetivo final a ser alcançado em  etapa 
subseqüente é o de elaboração do Projeto Ama
zônia. Tal como concebido por ocasião da im
plantação do Núcleo de Altos Estudos Amazô
nicos da UFPA, este deverá constituir-se um a 
atividade-moldura, que servirá de marco de refe
rência para toda a investigação científica do 
NAEA, orientado pela e para a Região Ama
zônica.

Tratando-se, porém , de propor um  futuro 
desejável e exeqüível para o hom em  da Amazô
nia, parece necessário rediscutir antes a que fins 
visam (ou devem visar) a Ciência Econômica, a 
Política. Econômica, o Desenvolvimento Eco- 
nômico-Social e o Planejamento que o instru- 
menta.
Dip: 1980/Dpc: 1980/Ep/Fin: Universidade 
Federal do Pará/Pub: “O anúncio de um a nova 
Amazônia” , INPES/IPEA, 1979; “ Instrum entos 
para a invenção da Amazônia” , Cadernos 
N A E A ,  n. 5, 1978; A  invenção da Am azônia, 
UFPa, 1974; Viabilidade Econôm ica d.a A m a zô 
nia, UFPa, 1971 e Estradas para o Desenvolvi
m ento , Idesp, 1971.

Moreira, Eidorfe (NAEA/UFPa)
Influências amazônicas no nordeste (reflexos 
da fase áurea da borracha) '

A pesquisa destina-se a m ostrar os reflexos 
da Amazônia na  vida nordestina, em função da 
fase áurea da borracha. Esses reflexos ou influ
ências são focalizados em  vários planos: dem o
gráfico, social, econôm ico, lingüístico, etc., 
onde quer, portan to , que ocorra e haja provas 
dessa ocorrência. Trata-se de um a pesquisa de 
relações inter-regionais (Amazônia e Nordeste); 
nela serão enfocados tem as gerais e tem as espe
ciais. Os primeiros se relacionam com o ciclo

gom ífero, e os segundos, com as diferentes clas
ses de influências que, em função da borracha, a 
Amazônia exerceu no Nordeste.
Dip: 1978/Dpc: sem previsão/Fin: UFPa

Motta, R oberto Mauro Cortez (PIMES/UFPe) 
Estratégias de  sobrevivência em  am biente ur
bano: o caso do Recife

Estudo da organização familiar e social das 
populações de baixa renda como estratégia de 
minimização de risco. Fontes de  renda “ infor
mais” e sua distribuição; padrões de consumo; 
ideologias — inclusive religião — adotadas por 
essas populações, subdivididas em várias subes
pécies de comunidades urbanas.
Dip: 1979/Dpc: 1980/V p/F in: Sudene/Pub: 
“ Renda, Emprego, Nutrição e Religião” , Ciên
cia e Trópico, v. 8 e “ O Povoado de Suape: Eco
nomia, Sociedade e A titudes” , Revista Pernam
bucana de Desenvolvimento, v. 7.

Moura, Alexandrina (PIMES/UFPe)
Universidade e Estado: estudo de caso sobre a 
Faculdade de  Direito do Recife  (1930-1975)

Trata-se de analisar as relações entre o re
gime político, a doutrina  ju ríd ica  e a praxis 
educativa da  Faculdade de Direito do Recife no 
período 1930 a 1975.

Especial ênfase é dada ao estudo dos meca
nismos que viabilizam a reprodução das con
tradições do liberalismo, entendido como ideo
logia dom inante n o  ensino, e principal matriz 
de socialização po lítica  e profissional do ba
charel.
Dip: 1977/Dpc: 1980/Vd

Neder, Ricardo T. (Cedec)
Intervenção estatal em  setores sociais e a repro
dução da força de trabalho no Brasil (1968-78)

Trata-se de um a pesquisa destinada a esta
belecer o perfil e a magnitude da  intervenção 
estatal em  setores sociais (saúde, educação, pre
vidência, habitação, programas especiais, fundos 
compulsórios, etc.), no período de 1960-78 
(primeira etapa). Feito este trabalho se partirá 
para um a investigação das condições de acesso 
(político, econôm ico, ideológico, comunitário, 
etc.), d a  população trabalhadora (e famíüas) 
aos vários tipos de intervenção do Estado nestes 
setores, no mesmo período  (segunda etapa).
Dip: 1980 ( l .a  etapa)/D pc: 1982/Ep/Fin: 
CAPES e CNPq
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Oliveira, Lucia Lippi et alii (Cpdoc)
Estado Novo: propostas ideológicas

O projeto pretende analisar a contribuição 
dos intelectuais na montagem do projeto  ideo
lógico do Estado Novo. Estam os dando ênfase 
na produção divulgada através das revistas edi
tadas no período, tais como: Cultura Política, 
Ciência Política, Diretrizes, Novas Diretrizes. A 
análise pretende destacar tam bém  as relações 
entre a produção ideológica integralista e a dou
trina política do Estado Novo.
Dip: 1979/Dpc: 1981/Vp/Fin: Finep/FGV/Pub: 
“Elite intelectual e debate político  nos anos 
30” , em  Dados, n. 22, 1979 e A s raízes da or
dem: os intelectuais, a cultura e o Estado (no 
prelo).

Oliveira Filho, Jo ão  Pacheco de (Museu Nacio- 
nal/UFRJ)
Corpus etnográfico do A lto  Solimões

Estudo em  base comparativa das tribos in
dígenas do Alto Solimões, realizando: a) um 
trabalho de levantamento bibliográfico, crítica 
de fontes e reconstituição histórica; b) uma 
investigação dos aspectos ergológícos e da  fun
ção social dos elem entos da cultura material 
dessas tribos; c) pesquisa de campo para com- 
plem entaçao de conhecimento etnográfico 
mínimo sobre os diversos grupos da  região.
Dip: 1979/Dpc: 198 l/P c/F in : Finep

Pompermayer, Malori José (UFMG)
Políticas governamentais, agroindústria e estru
tura de emprego na  agricultura de Minas Gerais

A pesquisa busca analisar as transformações 
na estrutura d a  mão-de-obra rural no estado de 
Minas Gerais, tomando como determ inantes 
destas transformações o complexo agroin
dustrial (indústrias produtoras de máquinas e 
insumos agrícolas e as transform adoras de ali
mentos, e tc .) e as políticas federais e estaduais 
que se orientam  e impulsionam a formação do 
complexo agroindustrial.
Dip: 1980/Dpc: 1981/Ep/Pub: 77te State and 
the fron tier in Brazil: a case study o f  the 
A m a zo n ■ Tese de Ph.D., Stanford University,
1979, m im eo  atualm ente em fase de tradução 
para publicação.

Ramos, Alcida R ita  (UFSC)
Pro; e to  Uruguai: os barramentos e os índios

Estudo do impacto da construção de bar
ragens na bacia do rio Uruguai sobre as popula
ções indígenas da região.
Dip: 1980/Dpc: 1982/Ep

Sá, Maria Auxiliadora Ferraz de (PIMES/UFPe) 
Estrutura de classes no N ordeste: Estrutura 
agrária e m ovim entos sociais no campo

Esta pesquisa é parte de um estudo coletivo 
que pretende apreender os elem entos analíticos 
definidores das situações sócío-economícas e 
políticas em  suas determinações recíprocas no 
período 58-64, procurando-se dem onstrar a di
nâmica processual desses elem entos em  arranjos 
que são alterados, parcialm ente ou em  sua to ta 
lidade, na m edida em que se modifica a com
posição de forças, expressa pelas relações entre 
classes e grupos em âmbito local e nacional. Pre
tende-se realizar, em particular, a análise da  es
tru tu ra  agrária e movimentos sociais no  campo, 
dando-se ênfase especial as alianças de classe e 
mecanismos de dom inação que perm item  a con
tinuidade de um a mesma estrutura agrária no 
Nordeste.
Dip: 1979/Dpc: 1980/Pc/Fin: Finep

Salem, Tania Rachel (Iupeij)
A  m ulher no  universo do  trabalho

O trabalho é produto da aplicação da téc
nica de História de V idae mulheres faveladas da 
Rocinha com idade variável entre 25 e 52 anos. 
Ainda que havendo um a variação com respeito 
ao estado civil das entrevistadas, todas eram 
mães. A preocupação do trabalho é a de verifi
car como constrocm sua biografia, quais os 
princípios de unificação da mesma e ainda quais 
os recursos acionados para a explicação da vida 
e do mundo no qual se inserem.
Dip: 1979/Dpc: 1981/V p/Fin: Iuperj/Finep

Salinas, Julio Leon Abulafia (Iupeij)
Ação coletiva e participação po lítica  do p e 
queno e médio empresário

Os objetivos específicos do estudo podem  
ser assim discriminados: a) recuperar a experiên
cia do pequeno e médio empresário em relação 
à sua participação política nos diferentes canais 
de acesso ao Estado e exam inar os fatores que 
ora condicionam  o baixo grau de articulação 
política existente no grupo; b) caracterizar as 
novas Associações de PME emergentes, tanto 
em  termos de sua “ideologia po lítica”  quanto
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de sua capacidade de agregação de interesses c 
interlocação perante o Estado; e c) obter infor
mações capazes de aferir as expectativas de par
ticipação política do pequeno e médio empresá
rio, a p a rtii de sua percepção sobre a eficácia e 
a importância da  ação coletiva como pré-requi- 
sitos à obtenção de novos incentivos e apoio 
governamental às PMEs.
Dip: 1980/Dpc: 1980/Ep/Fin: Finep

Santos, José Vicente Tavares dos (UFRGS)
A  transferência de  populações rurais do R io  
Grande do  Su l para as frentes agrícolas

O projeto tem como objetivo o estudo do 
processo de colonização na fronteira agrícola, 
com o assentam ento de populações rurais oriun
das do Rio Grande do Sul. Pretende investigar 
os fatores que levam à expulsão daquelas popu
lações do estado bem  como os fatores que le
vam a sua instalação nos referidos projetos.
Dip: 1978/Dpc: 1980/Ep/Fin: Finep

Schwartzman, Simon (luperj)
História do Institu to  Nacional de Tecnologia

Estudo da história do Institu to  Nacional de 
Tecnologia no Rio de Janeiro, tratando de com
preendei seu funcionam ento interno e seu in- 
ter-relacionamento com o Governo, por uma 
parte, e com o ambiente sócio-econômico ex- 
tem o, p o r outra.
Dip: 1979/Dpc: 1981/Pc/Fin: Institu to  Nacio
nal de Tecnologia

Sena Filho, Maurício (NAEA/UFPa)
Desistência de colonos em  projetos de  Coloni
zação Dirigida: u m  estudo de caso em  Altamira

Estudos realizados vêem no crédito, n a  insu
ficiente capacidade de armazenagem e escoa
m ento do produto , bem como no desempenho 
dos organismos de extensão rural, as causas do 
fracasso dos projetos de  Colonização Dirigida. 
Porém, estes estudos deixam de lado a interro
gação básica: o por que do desempenho não 
satisfatório das instituições de  crédito, assis
tência rural e comercialização, e de que maneira 
isto se reflete no fenômeno das desistências.

Tenta-se analisar o fato  dentro de um  con
tex to  maior, onde a po lítica  de colonização 
apareça como fru to  do processo de crescimento 
econôm ico brasileiro.
Dip: 1978/Dpc: 1980/Pc

Silva, Roque Aparecido da (Cedcc)
Arquivo de memória viva do  m ovim ento sin
dical

Â pesquisa consiste em m ontar uin “ arquivo 
de memória viva” através de entrevistas com an
tigas e atuais lideranças sindicais, visando re
constituir a história do movimento vista pelos 
seus principais atores. As fitas com as entrevis
tas ficarão à  disposição de outros pesquisadores, 
uma vez que se tra ta  de  arquivo único com esse 
tipo de material (Setor de Documentação do 
Cedec).
Dip: 1979/Dpc: 1980/Pc/Fin: 1LDES

Soq, Bernardo (UFMG)
Estado e diferenciação social na agricultura

O estudo analisa os processos de diferencia
ções social na agricultura brasileira nas últimas 
duas décadas, a partir do duplo impacto da ex
pansão agroindustrial e as políticas públicas.
Dip: 1980/Dpc: 1981/Pub: Estado e classes so
ciais no agricultura brasileira, Rio de Janeiro, 
Zahar, 1980 e “ Estrutura agrária e dinâmica po 
lítica no Brasil atual” , Latin American Pers
pectives

Souza, Beatriz Muniz de (Cebrap)
Igreja católica e transformação social no Brasil

Tomando como ponto referencial o estudo 
do relacionamento entre Igreja e Estado no Bra
sil, a partir de 1930, o foco da análise refere-se 
à dimensão ética, enfatizando problem as relati
vos à ação e às responsabilidades sociais dos 
cristãos e à ideologia da Igreja face a problemas 
concretos da  sociedade brasileira.
Dip: 1979/Dpc: 1981/V p/Fin: CNPq/Pub: Cân
dido Procópio F. de Camargo; A. I. de Oliveira 
Pierucci e Beatriz M. de Souza, “ Comunidades 
Eclesiais de Base” , em Paul I. Singer e t a i, São 
Paulo 1980: Povo em  M ovim ento, São Paulo, 
Cebrap, 1980, no prelo; Idem, “ Igreja Católica: 
1945-1970” , no prelo.

Souza, Mário Nazareno N oronha Faria e 
(NAEA/UFPa)
Burocracia: Eficiência x  Ineficiência e E ficiên
cia x  Eficácia -  um a avaliação da questão buro
crática na Am azônia brasileira

Cremos ser do interesse público o problema 
burocrático. Todos nós sabemos que a ineficiên
cia da  organização, que conhecemos como bu-
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rocrática, afeta diretam ente nossas vidas, cau
sando sérios problemas a quem  necessita efeti
vamente de seus serviços. Mas, antes que recla
memos por uma melhor eficiência da máquina 
burocrática, antes mesmo que movamos guerra 
à burocracia — através da racionalização do tra
balho, dos form ulários c das estruturas -  é ne
cessário que estejamos atentos para os “efeitos 
colaterais”  que a reforma poderá provocar. Teo
ricamente, a pesquisa objetiva contribuir para o 
aclaramento da questão controversa sobre a ve
racidade da  eficiência ou ineficiência da buro
cracia e contribuir para o aclaramento da ques
tão igualmente controversa sobre a eficiência ou 
eficácia da burocracia.

Em  term os “ práticos” , objetiva tentar a veri
ficação empírica do postulado da inevitabi
lidade da burocracia e proceder um  levanta
mento histórico das conseqüências da transfor
mação de um a organização não burocrática em 
burocrática e vice-versa.
Dip: 1980/Dpc: 1981/Ep/Fin: Universidade Fe
deral do Pará

Valladares, Licia do Prado (Iuperj)
Resenha sobre Habitação no Brasil: a Literatura 
dos anos 70

Pretende-se, com este estudo, fazer um a aná
lise crítica e seletiva da bibliografia publicada 
sob a form a de livros, artigos, teses e relatórios 
de pesquisa que tratam  da questão da habitação 
no Brasil. Será analisada basicamente a produ
ção dos anos 1970 a 1979.
Dip: 1980/Dpc: 1980/Ep/Fin: Iuperj/Finep

Valladares, Licia do Prado (Iuperj)
O Projeto R io  e a nova política de urbanização 
de favelas

A partir do caso do Projeto Rio, pretende-se 
analisar a recente proposta governamental de 
intervenção sobre as áreas faveladas, denom i
nada “ Urbanização” . Em  primeiro lugar, será 
feita  um a comparação com a proposta anterior, 
de remoção de favelas, a partir da experiência 
carioca. Em segundo lugar, se discutirá o signifi
cado desta nova política, atentando para seus 
aspectos ideológicos e suas implicações a nível 
d a  organização interna das favelas e das estra
tégias de  vida de seus moradores.
Dip: 1980/Dpc: sem previsão/Pc/Fin: Iuperj/ 
F inep/Pub: Habitação em  Questão, Rio de Ja
neiro, Zahar Editores, 1980 e Passa-se uma  
Casa: análise da política  de remoção de favelas 
no R io de Janeiro, 2.a Edição, Rio de Janeiro, 
Zahar Editores, 1980.

Valença, Antonio Costa e t alii (PIMES/UFPe) 
Migrações para algumas áreas marginais do R e
cife-' uma análise estatística

A pesquisa tem por objetivo estudar os di
ferenciais sócio-econômicos dos migrantes e não 
migrantes em três regiões do Recife. Serão tam
bém comparados com relação a esses diferen
ciais os migrantes segundo o tempo de resi
dência na  área de destino.
Dip: 1979/Dpc: 1980/Vp

Wanderiey, Luiz Eduardo W. (PUC/SP)
Conhecer para transformar -  reflexões a partir 
do M ovim ento de  Educação de Base 
(1961-1965)

A pesquisa busca analisar as questões postas 
nas relações entre os professores-animadores, 
monitores, alunos e população, tendo em vista 
as práticas educativas c sociais (através de es
colas radiofónicas, animação popular, sindicalis
mo rural e desenvolvimento de comunidades) 
desenvolvidas pelo Movimento de Educação de 
Base (MEB) nas áreas subdesenvolvidas do Bra
sil (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), no pe
ríodo de 1961-1965, em função dos objetivos 
pretendidos de uma “educação de base” e de 
influir no processo de mudança social dessas 
áreas. Utiliza docum entos e publicações, além 
de entrevistas com membros de várias regiões. 
Dip: 1975/Dpc: 1980/Vd/Pub: “ Apontamentos 
sobre Educação Popular” , em  Valle, E. e Quei
rós, J. J. (orgs.), A Cultura do Povo, São Paulo, 
EDUC, Cortez & Moraes, 1979.

Weber, Silke (PIMES/UFPe)
Estrutura de classes n o  Nordeste: classe social, 
educação e conjuntura política

Esta pesquisa é parte de um  estudo coletivo 
mais amplo que visa apreender os elementos 
analíticos definidores das situações sócio-eco- 
nômicas e políticas, cm  suas determinações re
cíprocas no período 58-64, procurando-se de
m onstrar a dinâmica processu-il desses elemen
tos cm arranjos que são alterados parcialmente 
ou em sua totalidade, na  medida em que se m o
difica a composição de forças expressa pelas re
lações entre classes e grupos em âmbito local e 
nacional. Pretende-se captar a influência dos 
movimentos das classes e. dos seus vínculos com 
os interesses regionais e/ou com os do núcleo 
propulsor da expansão capitalista (Centro-Sul) 
na definição dos programas educacionais e cul
turais dos governos de Cid Sampaio e de Miguel 
Arraes, em Pernambuco.
Dip: 1979/Dpc: 1980/Pc/Fin: Finep/CNPq (bol
sa de pesquisa)
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