
Perfil Institucional

Mestrado em Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro

O Mestrado em Ciências Sociais da UFRJ foi 
criado em 1980 tendo sido credenciado pelo 
Conselho Federal de Educação em 1983. Obje
tiva aprofundar a formação de docentes e pes
quisadores no campo das Ciências Sociais, parti
cularmente nas duas áreas de concentração ofe
recidas pelo Programa: Sociologia e Política; e 
incentivar a produção de conhecimentos dentro 
de uma perspectiva interdisciplinar das Ciências 
Sociais.

Na área de concentração em Sociologia, as 
linhas de interesse e pesquisa que poderão ser 
desenvolvidas durante o curso são: Sociologia 
Urbana e Cultura Operária, Processo e Organi- 
ção do Trabalho, Sociologia Rural, Ideologias, 
Políticas Sociais e Movimentos Sociais.

Na área de concentração em Política as li
nhas de interesse e pesquisa que poderão ser 
desenvolvidas durante o curso são: Estado e 
Sociedade, Poder e Classes Sociais, Representa
ção Política, Partidos Políticos e Sistemas Elei
torais, Política Internacional.

Estrutura Curricular

Os alunos deverão realizar 30 créditos de 
curso e apresentar uma Tese de Mestrado paia 
obtenção do título. De acordo com o regimento 
da Universidade, o aluno só poderá apresentar a

Dissertação de Tese de Mestrado se obtiver um 
Coeficiente de Rendimento Acadêmico superior 
a 2 (dois).

Os créditos de curso deverão seguir a seguin
te estrutura:

1. Todos os alunos deverão realizar 10 créditos 
de disciplinas obrigatórias: Teoria Sociológi
ca (3 créditos); Estado e Sociedade (3 crédi
tos); Metodologia e Investigação em Ciências 
Sociais (3 créditos); Estudo de Problemas 
Brasileiros (1 crédito).

2. Os alunos deverão realizar 9 créditos em dis
ciplinas específicas, sendo que seis créditos 
são obrigatoriamente escolhidos entre disci
plinas de sua área de concentração: Área de 
Concentração em Sociologia: Estrutura de 
Classes e Estratificação Social; Ideologia e 
Instituições; Sociologia Industrial e do Tra
balho; Sociologia Rural; Movimentos So
ciais; Sociologia Urbana; Teoria Sociológica 
II; e Poder e Estrutura de Conhecimento. 
Área de Concentração em Ciência Política: 
Estrutura de Poder na Sociedade Brasileira; 
Partidos e Organizações Políticas; Sindicalis
mo e Política no Brasil; O Pensamento So
cial e Político no Brasil; Estado e Ideologia; 
Relações Internacionais; e Estado e Desen
volvimento na América Latina.

3. Os alunos deverão realizar ainda 6 créditos 
de disciplinas eletivas, escolhidas de um 
elenco que inclui, entre outras: Processo de 
Trabalho e Organização Industrial; Mulher e
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Trabalho; Movimentos Sociais Urbanos;Mo
vimentos Sociais Rurais; Religiões Afro-Bra
sileiras e Cultura Negra; Produção e Repro
dução da Força de Trabalho; Burocracia, 
Tecnocracia e Poder Político; Dominação e 
Relações de Classe; e Repressão e Crime na 
Sociedade Brasileira.

4. Finalmente, os alunos deverão completar os 
30 créditos de curso realizando: Seminário 
de Pesquisa (3 créditos); e Metodologia I, ou 
Metodologia II, ou Metodologia III (2 crédi
tos).

E facultado ao aluno realizar 6 créditos em 
outros cursos de Mestrado.

Publicações

O Mestrado em Ciências Sociais publica a 
série Textos para Discussão, que tem como 
objetivo publicar trabalhos inéditos do seu 
corpo docente dentro de um círculo limitado 
de distribuição. Encontram-se em circulação os 
seguintes textos:

•  “ Processo de Trabalho e Ciências Sociais. A  
Contribuição do GT ‘Processo de Trabalho e 
Reivindicações Sociais’ ” . Alice Rangel de 
Paiva Abreu,outubro de 1985.

• “ Família e Proletarização Industrial: a Cons
tituição de um Mercado de Trabalho Especí
fico em uma Grande Fábrica Têxtil” . Maria 
Rosilene Barbosa Alvim, dezembro de 1985.

•  “ O Medo do Feitiço. É Crime Trabalhar no 
Santo? Verdades e Mentiras sobre a Repres
são às Religiões Mediúnicas” . Yvonne Mag- 
gie, dezembro de 1985.

• “ Migração e Migrantes: uma Nova Versão” . 
Neide Esterci, dezembro de 1985.

• “Processo de Trabalho, Descentralização da 
Atividade Produtiva e Segmentação do Mer
cado de Trabalho: algumas Tendências Re
centes” . Alice Rangel de Paiva Abreu, dezem
bro de 1985.

Pesquisas Concluídas e em Andamento

•  Ideologia e Representações -  “ Estratégias 
Políticas de Lideranças Religiosas (A  Umban
da como Modo de Vida” , Yvonne Maggie; “O 
Samba Enredo como Discurso Político-Ideo- 
lógico” , Aluizio Alves Filho; “ Serviço Social 
no Sistema Penitenciário Brasileiro” , Moema 
E. de Oliveira Toscano; “ Homeopatia: uma 
Instituição Médica Alternativa” , Madel The- 
rezinha Luz; “ A  Memória Histórica do Insti
tuto de Ciências Sociais da Universidade do

Brasil, 1958-1967” , Bila Soij; “ Teoria Social 
e Modernidade” , Bernardo Soij; “ Trajetória e 
Perfil dos Intelectuais e da ‘Vanguarda Revo
lucionária’ dos Anos 60 e 70 no Brasil” , Alzi
ra Alves de Abreu.

•  Trabalho e Condições de Vida de Trabalha
dores Urbanos -  “ Ensino Técnico e Hierar
quia da Empresa: um Estudo de Caso” , Regi
na Lucia de Moraes Morei; “ Família Operá
ria” , Maria Rosilene Barbosa Alvim; “ Vida 
Operária e Política (Aspirações Políticas da 
Classe Trabalhadora)” , Elina Gonçalves da 
Fonte Pessanha; “ Profissionalização e Traje
tória Operária” , José Ricardo Ramalho; “ In
formática, Descentralização Industrial e Mer
cado de Trabalho” , Bila Sorj e Alice Rangel 
Paiva Abreu.

•  Trabalho e Condições de Vida no Meio Rural 
-  “ Campesinato e Plantation” , Beatriz M. 
Alasia de Heredia; “ Feira e Reprodução So
cial do Campesinato no Brejo da Paraíba” , 
Marie France Garcia; “ Estudo sobre Peona- 
gem na Amazônia” , Neide Esterci.

•  Estado, Política e Relações Internacionais -  
“ Política Externa e Modernização Estrutural: 
a Instrumentalização do Novo Papel Interna
cional do Brasil, 1960-1983” , Antonio Celso 
Alves Pereira; “Conduta Política das Forças 
Armadas no Brasil” , Leda Ulysséa Barreto; 
“ Crise e Golpe de Estado no Brasil, 1961- 
1964” , José Paulo Bandeira da Silveira.

Corpo Docente

Alice Rangel de Paiva Abreu, Doutor, USP; 
Alzira Alves de Abreu, Doutor, Universidade de 
Paris; Aluizio Alves Filho, Mestre, luperj; Anto
nio Celso Alves Pereira, Doutor, UFRJ; Beatriz 
Maria Alasia de Heredia, Doutor, UFRJ; Bila 
Sorj, Ph.D., Manchester; Darcy Ribeiro, Titular, 
UFRJ; Elina Gonçalves da Fonte Pessanha, 
Doutor, USP; José Flávio Pessoa de Barros, 
Doutor, USP; José Paulo Bandeira da Silveira, 
Mestre, PUC-SP; José Ricardo Ramalho, Mestre, 
USP; Leda Ulysséa Barreto, Livre-Docente, 
UFRJ; Madel Therezinha Luz, Doutor, USP; 
Maria Rosilene Barbosa Alvim, Doutor, UFRJ; 
Maria Stella Amorim, Livre-Docente, UFRJ; 
Marie France Garcia, Doutor, UFRJ; Miriam 
Limoeiro Cardoso, Doutor, USP; Moema Eulá- 
lia de Oliveira Toscano, Livre-Docente, PUC-RJ; 
Neide Esterci, Doutor, USP; Oswaldo Herbster 
Gusmão, Titular, UFRJ; Regina Lucia de Mo
raes Morei, Mestre, UnB; Yvonne Maggie, Mes
tre, UFRJ; Bernardo Sorj, PhD., Manchester.
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