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UM ESTUDO SOBRE AS INSTITUICOES E AS PESSOAS ENVOLVIDAS 

EM EESQDISA EDUCACIONAL (*) NO BRASIL 

E OS PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 

Movidos pelo interesse em acompanhar o desenvolvimento da 
pesquisa educacional no Brasil, propusemo—nos & realizar o estudo 
oraºapresentado. 

4 
Nossos pontos de partida foram: (1) - elaborar um inven- 

tario das instituiçoes e pessoas capacitadas a desenvolver pes- 
quisa educacional e (2) - catalogar as pesquisas'em andamento 
na area de educação. 

Para obtermos tais informações, preparamos três questioná- 
rios; um para instituições de pesquisa, outro para pesquisado— 
res isolados e, finalmente, um para os»projetos de pesquisa em 

andamento. Ate o momento, tivemos oportunidade de utiliza—los 
em algumas instituições da Guanabara, de Minas Gerais e de 
Brasilia, sendo que não esgotamos as possibilidades destes 
locais. 

Este relatório e fruto do trabalho'de poucos meses. Espe- 
ramos que constitua o primeiro de uma serie a ser constantemente 
enriquecida e atualizada. 

(*) Quando nos referimos & pesquisa educacional, incluímos não 
apenas pesquisas cientifica e experimental como tambem estu- 
dos e levantamentos.
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INS TITUIQGES DE PESQUISA 

ESTADO DA GUANABARA 

Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais - CEPE (INEP) 

Endereco: Voluntários da Pátria, 107 
_T___el. 2&6-1098 / eus-0303 

Diretora: Elza Rodrigues Martins 
Orgªºgnto: o CBPE não tem orçamento proprio 
Numero de pesquisadores: 8h 

Objetivos da instituição: 

1. Elaborar planos, programas e projetos de sua competên- 
cia, seguindo diretrizes expedidas pelo Diretor Geral 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio- 
nais (INEP); 

2..rÉalizar ou coordenar estudos, pesquisas e experimenta- 
çao conforme programado pelo INEP; 

3. realizar outros trabalhos técnicos, sem prejuizo das 
atividades programadas; 

&. encarregar—se de estágios e treinamento em serviço para 
o aperfeiçoamento de recursos humanos no campo da pes— 

quisa; 

5. prestar assistencia tecnica mediante autorizaçao do 
Diretor—Geral do INEP, a orgaos federais, estaduais e 
municipais e a entidades particulares para a realiza— 
çao de estudos, pesquisas e experimentação educacionais, 
bem como para a implantacao das soluçoes indicadas pelos 
trabalhos a cargo do Instituto; 

6. manter contato estreito com os orgãos de pesquisa, em 

.sua zona de atuacao; 

7. manter um subsistema ordenado de facilidades documen- 
tarias e de circulaçao da informaçao na area educacio- 
nal,a fim de possibilitar o intercambio de informaçoes 
entre o INEP e orgaos de administraçao publica federal, 
estadual e municipal, instituiçoes particulares, orgaos 
congeneres estrangeiros e organismºs internacionais.
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Pesquisas realizadas nos ultimos cinco anos: 

1. 

10. 

ll. 
12. 

15. 

1h. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Dificuldades do professor recém—formado em classes de 

primeiro ano.
I 

Estudo comparativo dos metodos de en51no de leitura e 

escrita. 

Psicologia no trabalho do professor primário. 

Os exames de madureza na Guanabara. 

Conceitos e vocabulários no ensino de História do Brasil 
na escola primaria. 

Melhoria do rendimento do ensino no primeiro ano. 

Métodos, atitudes e recursos de ensino de professores 
primaries da Guanabara. 

Cursos preparatórios de admissão do ginásio na Guanabara. 

' I .A . 
Caracteristicas basicas das escolas na area das c1enc1as 
da alude. 

Condições socio-econômicas dos professores primários 
brasileiros. 

Formação do professor primário no Brasil. 

O professor de medicina. 

Expectativas profissionais e edocacionais dos estudan- 
tes do segundo ciclo de nivel medio no Estado da Guanabara. 

Ensino de Geografia na escola primária. 

Caracterização socio-econômica do estudante universitá- 
rio. 

Vestibular na Guanabara. 

Destino das crianças que concluíram o curso primário no 

Estado da Guanabara. 

O meio sócio—econômico e a educação; Campos e Cabo Frio. 

Reprovação e repetêgcía nas duas primeirss séries do 

ensino secundario publico na Guanabara, 1968 e 196°.
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20. Bases para reformulação de currículos e programas: apresentação 
e dosagem dos programas de 19 ano. 

Pl. Fatores que influem sobre o rendimento em leitura e ortografia na 
la. serie do curso primario. 

Centro de Estudos e Treinamento em Recursos Humanos - CETRHU/Fundaçâo 
Getulio Vargªs 

Enderego: Praia de Botafogo, 190/69 andar 
Tel. 966—1512 

Diretor: JoaTuim Faria Goes 
Orçamento: (1975) — Cr$ 770. 365,00 
Numero de pesquisadores: 17 

Objetivos da instituição: 

Estudar recursos humanos no Brasil, principalment.e nos aspectos relati 
vos & educaçao e & mao—de—obra. 

Pesquisas realizadas nos últimos cinco anos: 

1. Mão-de-obra na construção de edifícios no Estado da Guanabara. 

2. Tipologia da escola industrial brasileira. 

3. O custo da escolarização no Estado da Guanabara. 

&. Mão-de-obra empregada na industria de fundição. 

5. A produção de livros no Brasil. 

6. A profissionalizaçêo de nível superior no Brasil. 

7. A pós-graduação em universidades brasileiras. 

8. Estudo scºre o trabalho de técnicos de nivel médio na indústria de 
alimentaçao. 

9. Estágio de alunos da ha. série do colégio técnico industrial. 

10. Treinamento do pessoal brasileiro no exterior. 

11. Estudo da viabilidade de instalaçao de uma escola tecnica de petro- 
leo e petroquimica.
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Faculdade de Educação do Centro de Filosofial Ciências e Letras da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Enderego: Avenida Pasteur, 250 
Tel.: 246— 7362 

Diretora: Nair Fortes Abu—Merhy 
Orçamen—t'o (rº/13)- Cr$ 78. 000,00 

Objetivos da instituição: 

1. 

2.

: ,). 

Formação de docentes para os ensinos de 19 e 29 graus e superior; 

Formaçao de especialistas nas areas de Administraçao, Inspeçao, 
Supervisao e Orientaçao Educacional. 

Aperfeiçoamento de pessoal docente e administradores escolares. 

Pesquisas realizadas nos últimos cinco anos: 

1. 

2. 

3. 

9. 

10. 

11. 

Instrução programada e ensino tradicional - um estudo comparativo 
na area da didatica. 

Relacionamento entre a formaçao profissional do diretor da escola 
primária oficial da Guanabara e o domínio de conhecimentos especi- 
ficos para o exercicio dessa funçao. 

Os egressos de pedagogia no Estado da Guanabara nos ultimos cinco 
anos (1967-1901) e a sua inserçao no mercado de trabalho. 

Comparação do método de resolução de problemas com o metodo de 
ensino tradicional em nível superior. 

O principio de "feedback" e a sua utilização no ensino. 

Estudo experimental sobre a atitude do*orientador educacional no 
aconselhamento, relacionada com formaçao, experiencia e idade. 

A relaçao linguagem e pensamento em Piaget - possiveis implicaçoes 
na nova metodologia didatica de linguas vivas. 

Recordações de infância na poesia de Woodsworth. 

Considerações sobre o planejamento didático. 

Confronto entre metodos pedagogicas atraves de uma perspectiva 
antropologica. 

O romnceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles.



D- Eaculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro 

Endereço: Marquªs de São Vicente, 205 
Tel.. 2h7- 6030 / env-6131 / 2h7-6163 

Diretora: Vera Canaan 
ºrcamento (1973): Cr$ 755.695,00 

Objetivo da instituição: 

Ensino, pesquisa e extensão, através da prestação de serviços interna 
e externa. 

Pesquisas realizada; nos últimos cinco anos: 

1. A relaçâo linguagem e pensamento em Piaget - possiveis implica— 
ções na nova metodologia didatica em linguas vivas. 

2. A natureza dos interesses e a orientação vocacional. 

3. Estudo da participaçao em grupos da experiencia de educação comu- 
nitaria em Iju . 

&. Estudo sobre o corpo docente na area de humanidades da Universi- 
dade Federal Fluminense. 

5. Os ginásios orientados para o trabalho: um conflito entre a sua 
filosofia e a sua clientela. 

6. O ensino normal no Estado do Piauí. 

7. Os egressos de pedagogia no Estado da Guanabara nos últimos cinco 
anos (de 1967 a 1972) e a sua inserçao no mercado de trabalho. 

8. Comparação do metodo de resolução de problemas com o método tradi— 
cional em nível superior.» 

9. Ensino programado para aprendizagem de fundamentos psicologicos da 
chefia. 

10. Ensaio experimental e mudança de autenticidade em dois grupos de 
encontro. 

11. O professor primário na Guanabara: evasão e permanência. 

12. Expansão da escolarização de 7 a 1h anos - analise de viabilidade 
de compatibilizaçao das metas estaduais com as metas nacionais 
de educaçao. Estudo de caso.



15. 

lh. 

1.5. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23- 

2h. 

25. 

27. 

28. 

29. 

-6- 

Pierre Furter: de uma pedagogia individual personalista a uma 
pedagogia social personalista. 

Satisfação do professor de 29 grau em Goiania. 

Expansão do ensino superior na XIII região administrativa - 
Campo Grande, Guanabara. 

Habilitaçao de professores para o ensino de 19e29 graus do 
Estado de Goias: realidade e perspectiva. 

Os exames de madureza no sistema educacional brasileiro. 

Análise dos hábitos de leitura de estudantes adolescentes do lº 
ciclo do nivel medio em Campo Grande, Mato Grosso, pertencentes 
a diferentes classes sociais. 

Estudo experimental sobre a atitude do orientador Educacional no 
aconselhamento relacionada com a formaçao, experiencia e idade. 

A evolucao dos objetivos de desenvolvimento de pessoal na expe- 
riencía empresarial brasileira como um caso de educaçao infor- 
mal. 

Implantação de serviços de orientação educacional em escolas de 
segunda etapa do ensino de 19 gran no sistema de ensino de Juiz 
de Fora. 

O psicólogo no Brasil. 

As atribuições do orientador educacional. 

Alfabetização de adultos e sua posição num projeto de desenvolvi— 
mento integrado. 

O ensino tecnico industrial e a profissionalizaçao do ensino 
medio. 

Instruçao programada e ensino tradicional: um estudo comparativo 
na área de didatica. 

Estudo sobre o valor atual de Agostinho para a educação. 

A atitude cibernética aplicada ao ensino de biologia. 

A orientacao educacional no Brasil - um estudo da evolucao his- 
torica.



51. 

59. 

55. 

35- 

36. 

37- 

hh. 

hS. 

Comprovação da eficacia didatica da instruçao programada no ensino 
de medidas de tendencia central em nivel superior. 

Um estudo sobre a problemática dos adolescentes. 

Fatores psico-sôcio-econõmicos dazeprovaçâo. 

Relacionamento entre formação profissional do diretor da escol' 
primaria oficial da Guanabara, e domínio de conhecimentos especi— 
ficos para o exercicio dessa funçao. 

Parcepções educacionais e desenvolvimento vocacional dos adoles- 
centes. 

Socialização do adolescente da favela do Cantagalo. 

Educação de adultos em projetos rurais integrados. 

O desenvolvimento do pensamento criativo atraves do treinamento 
pedagogico. 

O princípio de Éfeedback" e sua utilização no ensino. 

Formaçao de mao—de—obra na empresa - estudo de um caso de formação 
profissional básica. 

As faculdades e os departamentos de educação no Grande Rio. 

Micro—ensino e uma nova perspectiva na formação do professor. 

Avaliação da experiência da Fundação Maranhense de TV Educativa. 

Educação popular e educação de adultos - contribuição à história 
da educaçao brasileira. 

Considerações sobre planejamento didático ao nivel de 19 gran. 

Dialogo e maturidade - uma contribuiçao da antropologia filoso— 
fica e psicologias contemporanea. 

Instituto de Pesquisas — INPES / Miniplan 

Endereço: Rua Melvin Jones, 5, 299 andar 
Tel. . eua- 8155 

Su rintendente: “Annibal Villanova Villela 
0"rgza'me 'n"to (1973): Cr$12. 000. 000 ,oo
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Objetivo da instituição: 

Órgão especializado na realizaçao de pesquis&; sobre problemas econo- 
micos de carater geral e de interesse para a politica de desenvolvi- 
mento do país. 

Pasquisas realigadas nos últimos cinco anos na área da educação: 

1. Análise governamental de projetos de investimento no Brasil: pro— 
cedimentos e recomendacoes. 

2. Exportações dinâmicas brasileiras. 

3. Eficiência e custos das escolas de nível médio e um estudo piloto 
na Guanabara. 

b. Potencial de pesquisa tecnológica no Brasil. 

5. A industrialização no Nordeste. 

6. Sistema industrial e exportação de manufaturados. 

7. Estrategia industrial e empresas internacionais: posição rela— 
tiva da America Latina e do Brasil. 

8. Cºlonização dirigida no Brasil: suas possibilidades na Região Ama- 
zonica. 

9. Financiamento de Projetos industriais no Brasil. 

10. Ensino técnico: desempenho e custos. 

ll. Desenvolvimento agrícola do Nordeste. 

12. Encargos trabalhistas e absorção de mâo—de-obra. 

13. Avaliação do setor público na economia brasileira. 

F - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC 

Endarego: Av. General Justo, 307/79 andar 
Tel.: 222-9971 

Diretor: Mauricio de Magalhães Carvalho 
Orgªºento (1975): Cr$ 208. h31.h26,oo 

Objetivo da instituição: 

nadica—se & atividades de pesquisa, ensino e planejamento na area 
de fºrmaçao profissional para o comercio e serviços.



Pesouisas realizadas nos últimos cinco anos: 

1. 'Demanda de mâo-de-obra e necessidade de formação profissional. 

2. Distribuição e composição ocupacional no comércio brasileiro. 

5. Destino profissional dos ex—alunos do SENAC. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

Enderego: Antonio Carlos, Ç627 
Cidade Universitaria, Belo Horizonte 
Te1.§ h2-5022 

Diretor: Euclides Pereira de Mendonça 

ºbjetivo da Instituição: 

Ensino e pesquisa na área de educação. 

Pesquisas realizadas nos últimos cinco anos: 

1. Contribuição ao estudo da cultura escolar: análise de conteudo do 
ensino. 

2. Um estudo de escolha de carreiras universitárias:deterginantes das 
motivaçoes no processo de internalizaçao dos valores socio—cultu— 
rais. 

3. Influência do preparo prévio no teste de redação MM. 

h. Avaliação das escolas polttalentes. 

5. Avaliação do programa dos ginásios orientados para o trabalho 
em Minas Gerais. 

6. Programa de treinamento do PREMEN. 

7. Inspeçâo na escola de 19 grau.
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DISTRITO FEDERAL 

Conselho Federal de Educação - CFE 

Endereco: SAS - Q6 - Bloco "O", 69 andar 
Tel.: eu.-hun / eu.-lhes 

Presidente: Roberto Figueira Santos 
Orgªmento (1975): Cr$ 2.757.700,00 

Objetivos da instituição: 

l. Órgão de consulta do Presidente da República e do Ministro de 
Estado em assuntos educacionais. 

2. Órgão normativo quanto ao ensino de 19 e 29 graus. 

3. Órgao normativo e decisorio quanto ao ensino de nivel superior: 
graduação e pos—graduação. 

Pesquisas realizadas nos últimos cinco anos: 

1. Sistemática para indicação do professor para regência de disci- 
plinas do ensino superior. 

2. Sistemática para autorização de funcionamento de cursos e esco- 
las superiores. 

3. Sistemática para reconhecimento de cursos e escolas superiores. 

h. Sistemática para credenciamento de cursos de pôs-graduação. 

PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO POR ÁREA DE ESTUDO (*) 

Mâo—de—obra ] Força de Trabalho 

1. O treinamento da mâo—de-obra industrial e seus resultados 

Coordenador: Cláudio de Moura Castro 
Endereço: Rºn Melvin Jones 5, 299 andar (RJ, GB) 
Data de conclusao: Março, 197k 

Z* 
5 Gostariamos de salientar que os projetos aqui apresentados 

foram coletados ate o mês de janeiro de 197h. Possivel- 
mente, alguns deles Ja estarão concluídos quando da distri- 
buiçao deste trabalho.
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Objetivos do estudo: 

a - Comparar a eficiencia da educaçao técnica com a academica na 
formaçao da mão de obra. 

b - Identificar o grau de mobilidade interocupacional. 

c — Identificar a influência do tamanho da empresa e do setor de 
trabalho sob os diferenciais salariais. 

d - Estimar a escassez relativa entre as várias ocupações. 

e — Caracterizar a importância do status do pai na renda do ope- 
rario. 

Determinantes de diferenciais salariais da mão—de—obra especiali— 
zada na industria paulista 

Coordenador: José Pastore 
Endere o: IEE SP - Caixa Po tal 80 SP) 
Data dg conclusaofv Janeiro, l97g 

50 ( 

ºbjetivos: 

a — Realizar uma análise da participação da mâo-de—obra especiali- 
zada nos diferentes ramos industriais estudados procurando 
identificar: - capacidade de absorção de cada ramo e - deter- 
minantes dos diferenciais salariais entre e dentro dos ramos 
e das profissões. 

b — Fornecer aos "decision-makers" da política educacional compa- 
rações sobre a remuneraçao do trabalho do pessoal especializa- 
do com diversos tipos de treinamento em serviço. 

A educação da mulher brasileira e sua participação na força de 
trabalho (tese de doutorado) 

Coordenadora: Glaura Vasques de Miranda 
Endereço: g577 Wellesby, St. Palo Alto, Calif. 9h306 
Data de conclusao: Julho, 197h 

Objetivo: 

Efeito das variáveis demográficas, econômicas, sócio-econômicas e 
culturais na probabilidade de dedicar tempo integral ou parcial ao 
mercado de trabalho, enfatizando a variavel educaçao. 

Caracteristicas educacionais da mâo—de-obra empregada nos três 
setores da economia 

Coordenador: Luiz Antonio Cunha 
Endereço: _FGV/CETRHU - Praia de Botafogo, 190/69 andar (RJ, GB) 
Data de conclusao: Janeiro, 1975



-12- 

Objetivo: 

Conhecer as caracteristicas educacionais e etárias da população 
empregada em ocupaçoes selecionadas. 

Tiºglggia da mão de obra no setor gªimário: caracteristicas edu— 
cacionais das ocugggoes do setor 2r rio 
Coordenador: Luiz Antonio Cunha 
Endereço: (ideª) 
Data de conclusao: Julho, 197h 

Objetivo: 

Conhecer a distribuição de_graus de escolaridade existentes e dese- javeis nas diversas ocupaçoes do setor primario. 

Escolarizaçâo e mâo-de—obra industrial e comercial no Estado da 
Guanabara 

Coordenadores: Maria Lais Guide 
sêr io Guerra Duarte 

Endereço: Voluntarios da pátria, 107 (RJ, GB) 
Data de conclusão: Janeiro, 1973 

ºbjetivos: 

a - Revelar por consulta direta e empregadores, enquceldos e auto— 
ridades docentes de cursos técnico—profissionais, os componen- 
tes de educaçao geral mais necessarios, em face da realidade brasileira, aoâadequado'desempenho'das categorias ocupacionais 
de maior frequencia numerica, nas areas da industria e do co— 
mercio. 

b - Verificar os niveis de instrução real e ideal da mão-de-obra, 
os fatores extra-educacionais que atuam como intervenientes no 
processo de ajustamento ocupacional e realização profissional 
do emprqgado. 

Demanda de mão—de—obra e necessidade de formação profissional 
Coordenador: Marcio Medalha Trigueiros 
Endereço: Av. general Justo, 507, 79 andar (RJ, GB) 
Data de.conclusao: nao prevista 

Ob etivo: 

Levantar & mão-de-obra empregada, suas características e carências 
de treinamento nas ocupaçoes do comercio e prestaçao de serviços.



8. 

)( 10. 
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Elaboração do Anuário Industrial de Brasília. 

Coordenador: Antonio Fábio Ribeiro 
Endereço: _SCS- Edifício Presidente, b9 andar (DF) 

Data de conclusao: Janeiro, 197k 

Objetivo: 

Organizar o cadastro industrial de Brasilia. 

Formação do profissional em educação e exigências do mercado 

de trabalho Çtese de Mestradº) 

Coordenadora: Odinéia Teles Figueiredo 
Endereço: ªoaventura da Silva, lh30/20l (Belém, Pa) 

Data de conclusao: Março, 197h 

Objetivos: 

a - Analisar as condições de formação do profissional em educa- 

çao, tendo em vista as exigencias atuais do mercado de tra- 
balho. 

b - Avaliar a capacidade de absorção dos profissionais em edu— 

caçao pelo mercado de trabalho. 

e — incrementar a absorção do profissional em educação pelo 
mercado de trabalho. 

d — acelerar o prºcesso de adaptação do curso as exigências do 

mercado de trabalho. 

e - Suscitar maior interesse pelo aperfeiçoamento permanente 
do profissional em educaçao, permitindo o incremento de 

,uma política de educaçao permanente no Centro de Educação 

da Universidade do Pará. 

A demanda e a oferta de professores de 19 e 29 graus no muni— 

cipio de Juiz de Fora (tese de Mestrado) 

Coordenador: Roberto Alves Monteiro 
Endereço: _ Lindolf Laje, 161 (Juiz de Fora, vn) 
Data de conclusao: Março, lgTh 

Objetivo: 

Caracterizar & demanda e a oferta de professores de 19 e 29 

graus no município de Juiz de Fora.
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Mercado de trabalho para profissionais da área de filosofia 
e ciencias humanas em Belem do Para (tese de Mestrado) 

Coordenadora: Emília de Fátima Massoud Lobato 
Endereço: Travessa Rui Barbosa , 996 (Belem, PA) 
Data de conclusao: Março, 197h 

Objetivos: 

a - Determinar as necessidades profissionais de Belém na area 
de Filosofia e Ciencias Humanas. 

b - Verificar se a universidade esta atendendo a estas neces— 
sidades. 

o - Propiciar aos futuros candidatos orientação quanto às 
oportunidades de emprego. 

d - Fornecer a universidade informaçoes analíticas e obser— 
vaçoes basicas capazes de servirem como pontos de refe- 
rencia na formulaçao de sua pol tica de aperfeiçoamento 
dos cursos. 

B - Avaliacªo 

1. A avaliação da aprendizagem atraves de escores ipsativos e 
normalizadores 

Coordenadora: Eliane Ignez Monteiro Menezes 
Endereço: UFRJ Av. Antonio Carlos, 6627 (Belo Horizonte, MG) 
Data de conclusao: Novembro, 197h 

Obletivos: 

a - Contribuir para o estudo empírico das medidas educacionais. 

b — Aplicar processos diferentes de avaliacao da aprendizagem 
e estabelecer suas condiçoes ideais de aplicabilidade. 

c - Demonstrar o uso de medidas ipsativas e normalizadoras. 

Avaliaçao da reforma do ensino em Minas Gerais (tese de Mes- 
trado) 

Coordenadores: Miguel Gonzalez Arroys 
Endereço: UMTS - Av. Antonio Carlos, 6627 (Belo Hori- 

zonte, mn) 
Data de conclusão: Março, l97h
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Objetivo: 

Estudo das decisões consubstanciadas na estratégia adotada para a 
implantação da reforma do ensino em Minas e os resultados que pro- 
duzira nos seis primeiros meses deste processo. O estudo visará 
analisar a ação de diversas variaveis como condicionadoras_ou 
estimuladores de sucesso da estrategia adotada. A avaliacao foca- 
lizará a viabilidade e a eficácia dessa estratégia. 

A avaliação dos cursos de licenciatura em estudos sociais e letras 
Coordenadora: Elza Maria Falkemback 
Endereço: - 

& 
Caixa Postal 158 (Ijui, RS) 

Data de conclusao: - 

Objetivos: 

a — Avaliar a eficiência dºs profissionais do primeiro ciclo do 
engine medio formados pelos cursos de tres anos nas areas de 
ciencias, estudos sociais e letras. 

b - Comparar o resultado da atuaçãº dos profissionais acima refe- 
ridos com o resultado de atuacao dos professores licenciados 
por cursos de quatro anos. 

c — Determinar os fatores que mais interferem na eficiência de um 
profissional de ensino medio, visando fornecer elementos para 
o planejamento dos cursos de formacaº de professores. 

d - Capacitar grupos de estudantes para desempenhar tarefas espe- cificas deste trabalho e consequentemente incentivar o gosto 
pela pesquisa científica. 

Avalia “o da & rendi em crítica aos atuais métodos de avalia "o 
em vigor em nossa realidade. Tentativa de mudanca. 

Coordenadora: Maria Terezinha de Jesus Castilhos (tese de 
Mestrado) 

Endereço: _ Souza Lima, 565/507 (RJ, GB) 
Data de conclusao: Fevereiro, l97h 

Objetivos: 

a - Elaborar uma estratégia de avaliação por objetivos e aplicar 
numa situaçao real de ensino. 

b » Controlar os efeitos de aplicação desse sistema quanto & eli- 
minaçao das contradiçoes estudadas as atitudes dos alunos em 
relação ª mudança, as exigências em relação ao trabalho do Ero— 
fessor, as repercussoes no estabelecimento de ensino (pedago- 
gicas e administrativas).
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c - Concluir sobre a aplicabilidade ou nao desse sistema, vanta- 
gens e desvantagens, exigencias e limites. 

Análise e avaliação de um curso programado individualizado de bio— 
logia (tese de Doutorado) 

Coordenador: Nivaldo Nale 
Endereço: ” Domingos de Morais, 165/113 (SP) 
Data de conclusao: Janeiro, 197h 

Objetivos: 

& - Avaliar a aquisição pelos alunos do repertório comportamental 
que o-curso visava instalar nos mesmos, juntando a isto dados 
que garantam que a aquisiçao se deu em função do curso. 

b - Avaliar a aquisição pelos alunos de comportamentos intermedia- 
rios necessarios a aquisiçao da resposta terminal. 

e — Avaliar a generalizaçao de respostas de carater metodologico 
adquiridas atraves de material específico de biologia para 
material de psicologia. 

Avaliação da implementação de medidas de reforma universitária no 
Brasil. 

Coordenadora: Maria do Carmo Lacerda _ Endereço: UnB - Departamento de Ciencias Sociais (D.F.) 
Data de conclusao: Maio, l97h 

Objetivo: 

Estudo dos fatores principais que interferem no processo de mudança 
dentro de uma organizaçao, no caso, a organizaçao educacional uni- 
versitaria. 

Medidas da eficiência de um sistema educacional (tese de Mestrado) 

Coordenador: Carlos Henrique Motta Coelho 
Endereço: Universidade de Brasilia, Caixa Postal 15-2799 

(DF) 

Objetivo: Desenvolver um modelo teórico com o objetivo de conse- 
' guir medidas de desempenho de um sistema educacional de 

maneira indireta, utilizando as estatísticas disponí— 
veis e pretende aplica-lo a um certo numero de sistemas 
estaduais de educaçao e ao Brasil como um todo.
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- Ensino de 19 e 29 Graus 

X 1. 

7A2. 

Caracterização socio—econômico-educacional das micro- 
regioes honggeneas de Goias (tese de Mestrado) 

Coordenadora: Beatriz Maria de Jesus Neta 
Endereço: Av. Atlântica, elmo/710 (Rio de Janeiro, GB) 
Data de conclusao: Março, 197h 

Objetivos: 

a - Levantamento da populaçao escolar de 29 grau, dos 
estabelecimentos de 29 grau, das industrias e insti- 
tuiçoes existentes e das unidades de ensino.' 

b - Definição das necessidades regionais do mercado de 
trabalho. 

e — Definição das habilitações & serem oferecidas pelos 
centros interescolares. 

d - Descrição das habilitações e de suas perspectivas de 

emprego. 

e - Sujestao das cidades que poderao ou deverao tornar— 
se nucleos ou polos educacionais de cada regiao. 

Caracterização sócio-econômica e expectativas de conti— 
nuidade de estudos dos alunos de 29 ciclo de nivel médio 
em Juiz de Foraªjtese de Mestrado) 

Coordenadora: _ Maria Helena Horta Ludolf de Mello 
Data de conclusao: Março, 197h 

Objetivos: 

a - Conhecer a realidade socio-econômica do aluno de 29 
ciclo do nivel medio. 

b - Conhecer as suas expectativas no que tange ao prosse- 
guimento dos estudos apos & conclusao do 29 ciclo e 
verificar qual a natureza do curso pretendido. 

c - Verificar quais os cursos que recebem maior inciden— 
cia percentual de escolhas. 

d - Pesquisar a possível relaçao entre a opçao feita e o 
nivel socio-economico do aluno, entre a opçao feita 
e o curso que esta realizando.
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e - Estabelecer uma relação entre as expectativas de continui— 
dade de estudos dos alunos e os cursos oferecidos pelo sis- 
tem educacional de commando. 

Formação do magistério para lºégggª (5a._a 8a. séries) em 

Jgeenciaturas de curta duração em Santa Catarina (tese de Mes- 
tiíãof *- ~

~ 

Coordenadora: maria da Conceição Alves Rodrigues 
Endereço: Condominio Gaivota: Edifício Simone, apt. 1 

“(Florianopolis, sc) 
Data de conclusao: Março, 197h 

Objetivos: 

a - Prever em relaçªo ao tempo (até 1980) as reais necessida— 
des de mão—de—obra docente para o 19 grau, da 5a. a 8a. 
series. 

b - Estabelecer uma política de—regulamentaçâo dos cursos de 
licenciatura de curta duraçao no Estado. 

c - Interpretar filosoficamente os cursos de licenciatura curta. 

N vel técnico—científico e técnico— degógico dos professores 
de ensino de 29 u em Fortaleza tese de Mestrado 

Coordenador: Ernesto neves - ' 
Endereço: _ Damian Fernandes , 110 (Parquelandia , Ceara) 
Data de conclusao: - 

Objetivos: 

e - Dªter um diagnóstico real do nivel técnico—cientifico e 
tecnico-pedagogica da pogulaçao discente pesquisada e fim 
de po sibilitar um prognostico alicerçado em bases mais 
cient ficas. 

b - Identificar dentre determinadas variágeis quais as mais 
intervenientes no nível de qualificaçao dos professores. 

e — Oferecer dados a melhoria do ensino através da procura de 
meios que gualifiquem e de uma política educacional que 
forme droes mínimos de qualidade dentro do processo de 
expansao quantitativa do 29 grau.
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Análise de currículos de 29 ºu 
Coordenadora: nadia Franco da Cunha 
Endereço: Rua Voluntarios da Patria, 107 (RJ, GB) 
Data de conclusao: Abril, 197h 

0b etivo 

Analisar currículos de 29 grau e levantar habilitaçoes visando 
fbrnecer aubsídioe para a avaliação da implantaçao da reforma 
do ensino. 

Uh estudo sobre os efe tos dos ob etivos com rtamentais na 
aprendigggen de ciencias em alunos do 9 grau tese de Douto- 
rado

~ 

Coordenador: Hermes Teixeira de Melo 
Endereço: Antonio Costa, 2/19 andar (Salvador, BA) 
Termino: novembro, 197h 

Objetivo: 

Investigar o efeito de objetivos comportamentais no aprendizado 
de ciencias e as interaçoes existentes entre o aprendizado de 
cienciªs durante o experimento, os diferentes níveis cogniti— 
vos dos objetivos, os diferentes níveis de habilidade de lei- 
tura de textos de ciencias sexo e previo rendimento em cien- 
cias relativo & distribuiçao da classe a qual o aluno pertence. 

Socialize "o lítica do adolescente: estudo dos cursos de 
mora; e eªvica ggggggzggs 55255 acacia: brasileiras !tese de 
Doutora o . . 

Coordenador: Mário Brockmann Machado 
Endereço: mm .. Departamento de Ciencias Políticas - 

c. P. 1621 (Belo Horizonte, 16) 
Data de conclusao: - 

ºbjetivo: 

A pesquisa abordara c tema da socializaçao política do adoles- 
cente, no contexto geral do desenvolvimento político. Pretende 
examinar a formaçao de "apoio difuso " segundo a terminologia 
de D. Easton, a aspectos do sistema político brasileiro e ao 
seu processo de desenvolvimento, entre estudantes de nivel 
ginasial.
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Compatibilizacão do sistema escolar para minorias tribais no 
sul do Brasil 

Coordenador: Silvio Coelho dos Santos 
Endereço: Museu de Antropologia - C. P. 798 (Florianopolis, 

SC 

Data de conclusão: Outubro, 197h 

ObJetivo: 

Avaliar as condições em que esta se processando a educação 
escolar das minorias tribais no sul do Brasil visando 0 esta- 
belecimento de açoes que efetivamente transformem a escola 
numa agencia de aeulturaçao. 

Um estudo dos determinantes de níveis de obtenção educacional 

Coordenador: David Oliver Hansen 
Endereço: UFRGS - Av. Joao Pessoa, 31 (Porto Alegre, RS) 
Data de conclusao: Janeiro, 197k 

Ob etivos: 

& - Analisar ao nivel da escola, a importancia da origem socio— 
economica na obtengao de treinamento pos-secundario, comp 
parando a composiçao socio-economica de escolas primárias 
e secundarias. 

b - Analisar ao nivel da escola a importância do acesso a ins- 
tituiqoes de aprendizado avançado na obtençao de treina— 
mento pos-secundario. 

c - Analisar ao nivel individual, fatores afetando os niveis 
de aspiraçoes ocupacionais e educacionais dos estudantes 
da escola secundaria. 

d - Analisar ao nivel individual, fatores afetando os niveis 
de aspiraçoes ocupacionais e educacionais de estudantes da 
escola primaria. 

e - Dentro de categorias de acesso, fazer uma análise compara- 
tiva do efeito dos fatores mencionados nos itens c e d nos 
níveis de aspiraçoes.
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10. ratores sociologicos da demanda por ensino de 19 e 2“ graus 

em Minas Gerais 

Coordenador: José Armando de Souza 
Endereço: Rua Curitiba, 832 (Belo Horizonte, pn) 

Objetivos: 

a — Testar a congruencia entre a oferta e a demanda por ensino 
de 19 e 20 graus. A primeira definida pela atual politica 
de reforma do sistema educacional, a qual se cristaliza 
em dois documentos Ja realizados: "Plano e Implantaçao 
do Regime Instituído pela Lei 5692'e "Projeto de Implan- 
taçao - Ensino de 29 Grau" , ambos documentos realizados 
pela Secretaria de Educaçao do Estado de Minas Gerais. 
A segund.a, definida pelo nível de aspiraçao das familias 
com relaçao as possibilidades educacionais de seus filhos. 

b - Detectar Fatores sociológicos e econômicos explicativos 
da demanda por serviços educacionais, da forma em que esta 
foi definida acima. 

11. O ensino rural no municipio de Arizona, Estado de Goias (tese 
de Mestrado) 

Coordenadora: Sônia Maria Ferreira 
Endereço: Rua Santa Clara, 128/603 (RJ, GB) 
Data de conclusão: Março, 197% 

Objetivos: 

a - Caracterizar a problematica educacional rural e as solu- 
çoes, ja experimentadas por outros paises. 

b - Caracterizar o contexto rural de Arizona. 

e - Oferecer ao Estado de Goias uma contribuiçao teorico—prá— 
tica que sirva de ponto de partida & educaçao para todos 
no municipio de Arizona. 

D - Ensino Supgrior 

l. Proªeto de fixação dos distritos geo-educacionais. 

Coordenadores: Tarcisio Guido della Senta e José Maria R. 
Bastos Filho 

Endereço: 2h Peabody Terrace apt. 2001 - Cambridge, 
Mass. 02138 (USA) 

Data de conclusão: Dezembro, 197h



%. 

_22- 

Objetivo: 

Dotar o Conselho Federal de Educaçao de um sistema de planejamer to 
coordenação, controle e avaliacao de suas operações e atribuiçoes 
legaisz indispensavel para a pratica de medidas disciplinadoras da 
expansao e desenvolvimento dos estabelecimentos de ensino superior 
coadunadas com a política educacional brasileira. 

Exame de regimentos gerais e curriculos das Universidades Federais 

Coordenador: Jonathas de Barros Nunes 
Endereço: sgs 305 - Bl. 1 - apt9 205 (DF) 
Data de conclusao: Março, l97h 

Objetivºs: 

a_- Analisar os regimentos gerais das universidades e os respecti- 
vos curriculos, com vistas a posterior aprovação do Conselho 
Federal de Educaçao dentro das normas estabelecidas pela 
reforma universitaria. 

b.» Analisar os regimentos gerais das universidades em relaçao as 
diretrizes da reforma universitaria. 

c - Analisar a coerência interna de cada universidade manifestada 
atraves de sua estrutura academico—administrativa e a estrutura 
curricular proposta. 

d - Verificar em cada universidade se os curriculos propostos se 
referem a fase de transiçao, se ja estao definitivamente adapta- 
das a nova estrutura. 

e — Analisar se a estrutura acadêmico—administrativa e os curricu- 
los propostos para novos cursos referentes a profissao nao 
regulamentadas correspondem as necessidades do mercado de tra- 
balho. 

f - Verificar se gs curriculos mínimos fixados pelo Conselho Fede— 
ral de Educaçao estao sendo integralmente observados nos cur— 
riculos plenos. 

Caracterizaçao socio—economico—orifissional dos docentes do ensino 
superior da Universidade Federal de Santa Catarina (tese de Mes- 
trado) 

Coordenador: Maria Alice Clasen Roschfre 
Endereço: Av. Rainha Elizabeth, 615/502 (RJ, GB) 
Data de conclusao: Março, l97h
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Objetivos: 

e - Caracterizar social e economicamente os docentes da UFSC. 

b - Caracterizar.a formação e a atualização profissional destes 
docentes. 

c - Caracterizar suas atividades na universidade e verificar seu 
grau de produtividade dentro do sistema. 

d - Eevantar alguns dados em relação a sua atuação docente. 

e — Pºssibilitar a universidade,a partir dos dados coletados, o 
diagnostico de seu quadro docente, para que o planejamento 
do ensino possa ser conduzido no sentido de uma melhor pro- 
dução e utilização de recursos humanos. 

Analise organizacional e institucional em educaçao, estudo das 
escOIAS mAperiores de Itajuba (tese de Mestrado) 

Coordenadora: Itala Ferreira 
Endereço: Siqueira Campos, 138/50h (RJ, GB) 
Data de conclusao: Março, 197h 

Objetivo: 

Traçar rumos para a analise de organizaçao educacional das esco— 
las superiores de Itajuba, Estado de Minas Gerais. 

Levantanento analítico do ensino superior em Itajubá (tese de 
Mestrado) 

Coordenadora: Dorothy Rocha 
Endereço: Americo de Oliveira, 36/201 (Itajuba, m) 
Data de conclusao: Março, 197h 

Objetivos: 

a - Caracterizar & rede de ensino superior em Itajuba e sua rela— 
çao com a expansao da escola media. 

b — gornecer subsídios para o seu planejamento e sua maior efici- 
encia. 

c - Oferecer sugestões para este planejamento.
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6. I lantação do primeiro ciclo na Universidade Federal do Pará 

itese de Mestrado! 

Coordenadora: Maria nazsré Gomes da Silva 
Endereço: .Almirante Barroso, 1121 (Belém, Pa) 
Data de conclusao'. Março, 197h 

Objetivos: 

a - Obter informaçoes sobre o ciclo basico na Universidade Federal 
do Para, dentro da perspectiva das funçoes que lhe deu a reforma 
universitaria, com o objetivo de avaliar seu funcionamento 
situando—o como elo entre a escola media e a profissional. 

b — Contribuir através do estudo proposto para uma conscientizaçao 
das finalidades do ciclo basico entre professores, alunos e 

demais elementos nele envolvidos. 

7. Técnicas e hábitos de estªdo na universidade (área biomédica). 

)( ;Tese de Mestrado! 

Coordenadora: Maria de Lourdes Macedo Ramalho 
Endereço: Rua Conde de Bonfim, geo/337 (RJ, GB) 
Data de conclusao: Março, 197k 

Objetivo: 

Avaliªr as deficiências técnicas e hábitos de estudo de alunos da 
3a. serie da area biomedica da UEG. 

8. Levantamento de matrículas por matéria no ensino superior 

Coordenadora: Carolina Alice Coutinho Netto 
Endereço: CETRHU - Praia de Botafogo, 190/169 andar 

” (RJ, GB) 
Data de conclusao: Janeiro, 197h 

Objetivo: 

Determinaçao do numero de alunos matriculados nas materias ofe— 

recidas Bor todos os cursos de graduaçao no país, no ano do estudo 
e projeçao para o período 7h—7 6. 

’*f/9. A influência da vida universitária sobre o estudante: um estudo 
( quantitativo dos estudantes da Universidade Federal Fluminense 

Stese de Mestrado! 

Coordenador: Santo Conterato 
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 25/502 (RJ, GB) 

Data de conclusão: Janeiro, 197h
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Obªetivo: 

Em que profundidade ou extensao & universidade influi no universo 
de valores, opinioes e atitudes do estudante e o que significa a 
própria universidade para o estudante que frequenta a sala de aula. 

Reforma do ensino Juridico 

Coordenadores: Joaquim Falcao Netto e Tereza Miralles Nobell 
Endereço: PUC/RJ - Rua Marques de Sao Vicente, 209 (RJ, GE) 

Data de conclusao: Junho, 19n5 

Objetivos: 

a - Pesquisa empírica sobre as atitudes frente ao direito e ao 
ensino Jurídico dos professores e estudantes do Rio de Janeiro 
e Sao Paulo. 

b - Elaboraçao teorica do novo currículo e a metodologia do ensino 
e as tecnicas de didatica. 

c - Estudo empírico: "follow—up" avaliativo da reforma em três 
faculdades de direito. 

)K/AE — Economia da Educa "o 

1. Educaçao e distribuiçao de renda no Brasil urbano (tese de Douto- 
rado 

Coordenador: Jacques Rocha Velloso 
Endereço: 573 Escondido Village 

Stanford, California 91605 (USA) 
Data de conclusao: Fevereiro, 197k 

Objetivo: 

Testar, identificar e medir & contribuiçao dos investimentos em 
capital humano para a distribuiçao de renda proveniente do tra- 
balho. Níveis, dispersoes e intercorrelaçoes dos custos da edu- 
cacao formal, experiencia profissional e horas trabalhadas sao 
as variaveis independentes. Da relaçao dos níveis das duas pri— 

meiras com a renda do trabalho originam—se estimativas das taxas 
medias de retorno a educaçao formal e experiencia.
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Distribui " 
de recursos 'blicos investidos em educa "o imâria 

e Bªdia (tese de Boªtãíídoi 

Coordenadora: Isaura Belloni Schmidt 
Endereço: Blackwelder, 12-C 

Stanford, California 9&505 (USA) 
Data de conclusão: Junho, 197h 

Objetivos: 

Analise longitudinal das mudanças e tendencias dos padroes de alo- 
eaçío de recursos financeiros, considerando a origem administrativa 
e nível de educação. 

a — O estudo ira testar tres modelos de alocaçao de recursos & edu— 
cacao: (1) — distribuiçao de despesas publicas com educação 
baseada na distribuiçao de renda; (2) - distribuição de des- 
pesas publicas com educaçao baseada no criterio de eficiencia 
do recurso alocado; (3) — distribuiçao de despesas publicas 
em educaçao baseada na igualdade de acesso a escola pela popu- 
laçao em idade escolar. 

Pequeno estudo explanatorio (micro—estudo) das caracteristicas 
socio—economicas dos estudantes de nivel medio com a finalidade 
de oferecer informaçoes complementares a primeira parte da pes- 
quisa. 

Tecnologias da Educaçãº 

1. Estudo dos recursos áudio—visuais utilizados nas faculdades ou 
departamentos de educação na Guanabara (tese de Mestrado) 

Coordenador: Garvin Alves de Aguiar 
Endereço: Rua Dias Ferreira, 175/602 (RJ, GB) 
Data de conclusao: Março, 197h 

Ob etivos: 

a - Conhecer os recursos áudiozvisuais utilizados nas faculdades 
ou departamentos de educaçao da Guanabara. 

b - Conhecer a forma 1a qual se organizam os serviços de cen— 
tros de recursos audio-visuais. 

c - Fornecer subsídios para o planejamento de um centro de re- 
cursos audio—visuais.
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0 ensino da estatística educacional atraves da instrução pro— 
- “«:da e os efeitos dos modos de re;--stas na aorendiz: -m 

tese de Mestrado ~~ 

~ ~ ~~ 

Coordenadora: Anna Maria Salgueiro Caldeira 
Endereço: um- Av. Antonio Carlos, 6627 (Belo Hori- 

_ zonte, M3) 
Dete de conclusao: - 

ºbjetivos: 

a - Comparar a aprendizagem da estatística através do ensino 
programado e atraves do metodo tradicional. 

b - Comparar os modos de respostas no ensino programado quanto 
& eficiencia que proporcionam a aprendizagem. 

c - Fornecer subsídios aos professores de estatística para uma 
mais eficiente metodologia de ensino desta disciplina. 

Projeto Itapipoca (Estado do Ceará) 

Coordenador: José Anchieta Barreto 
Endereço: UFge - Avenida da universidade, 2853 (Fortaleza, 

Ce 
Data de conclusão: Setembro, 197h 

Objetivos: 

e - Avaliar o efeito da utilizªção do livro didático ou material 
impresso no rendimento de alunos em fase de alfabetizaçao. 

b - Avaliar o efeito da utilização do livro didático ou material 
impresso e do treinªmento do professor no rendimento de alu— 
nos em fase de alfabetização. 

c - Avaliar o efeito da utilização do livro didático on gaterial 
impresso, do treinamento do professor, e da“supervisao, no 
rendimento de alunos em fase de alfabetizaçao. 

Interaçao entre meios de comunicaçaol_cultura de massa e educa- 
çao formal entre og;5inasianos de êeo Paulo (tese de Doutorado) 

Coordenadora: Estela dos Santos Abreu 
Endereço: 2, Rue de St. Simon, 75007 (Paris, França) 
Data de conclusao: Maio de 197h 

Objetivo: 

Estabelecer elementos para uma planificação de politica escolar menos
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polarizada golas pozsiveis e mnltipLaa "reformas" pedªgogicas, 
paico-pedagogicas e outras. A principal intençao do trabalho, 
em suma, e a de alertar pªra a sensível perda de energia e tempo 
contida num grande numero de projetos e planos educativos que 
buscam reformas perifericos do sistema escolar, sem tocar no 
ponto sensível e essencial do conteudo daquilo que a escola 
transmite. 

5. Estratégia para o doninio em estatística educacional 

Coordenadora: Maria de Lourdee Rocha 
Endereço: umª; - Av. Antonio Carlos, 6627 (Belo Horizonte, 

m . 

Data de conclusão: Janeiro, 197h 

Objetivos: 

e - Testar a estrategie para o domínio e verificar se os seus resul— 
tados sao superiores & estrategia tradicional. 

b - Verificar se os alunos que estudam nesta estratégia para domínio 
gostam menos tempo para desenvolver o programa que os alunos da 
estratégia tradicional. 

G - Orientggso profissional / Orientação educacional 

)r/l. Funções do orientador pedagógico na Guanabara (tese de Mestrado) 

Coordenadora: Ieda Marie Silva Lourenw 
Endereço: Rua Senador Vergueiro, 92/802 (RJ, GB) 
Data de conclusao: Março, 197k 

Obaetivoa: 

a - Investigar o que faz efetivamente o orientador pedagogico. 

b - Conhecer as origens e & evoluçao das funçoes do orientador peda- 
308160- 

c - Exaninar & atuação do orientador pedagogico em relaçao ao que 
dispoem as normas oficiais a respeito. 

d — Exªminar & atuação do orientador pedagogico em relaçao a uma 
concepçao teorico das funçoes da supervisao em ensino. 

e — Verificar a qualidade da orientaçao pedagogica em termos de 
experiencia profissiºnal e formaçao.



2. 

xs- 
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Efeitos da informação sistematicamente apresentada sobre & 

ggggªgg_ggg£acional dos alunos da 8a. serie do 19 grau 

Coordenador: Celso João Ferreti 
Endereço: Domingos Barbieri, hl (SP) 
Data de conclusao: Fevereiro, 197h 

Objetivos: 

Não especificados. 

Estudo de resultados obtidos em orienta "o fissional: & 
experiencia do 1557555 (tese de Hestradoi 

Coordenadora: Ignez Cabral Palmeiro 
Endereço: Almirante Cochrane, 88/101 (RJ, GB) 
Data de conclusao: Março, 197h 

Objetivo: 

Responder as seguintes questoes: 

a - A orientação dada mediante resultados coletados em testes 
e entrevistas, nun determinado momento do processo educa- 
cional, esta sendo realmente seguidai 

b - Indivíduos que seguiram esta orientacao estao sentindo 
satisfaçao na sue escolhaT 

H - Psico-Pegggggia 

)(1. rª. 
~~ ~ 

~

~ 
O conceito de reversibilidade e inferencias metodolo'icas -* 

. ra—-—s concretas tese de Mestrado
- 

Coordenadora: Tania Hauster Sette 
Endereço: _ Av. Rainha Elizabeth, 521/802 (RJ, GB) 
Data de conclusao: Março, 1975 

Objetivos: 

a — Situar o conceito de reversibilidade (psicologia evolutiva 
de Piaget) de maneira consistente, no arcabouço da teoria, 
dando—lhe deste modo um referencial. 

b - Extrair as inferências metodológicas para o estágio das 
operaçoes concretas.
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c - Verificar experimentalmente se a média de idade dentro das 
quais Piaget colocou o estágio das operações concretas é e 
mesma em crianças de equivalente nível socio—economico no 
Rio de Janeiro. 

X( 2. A auto-descrição em Jovens de 10 a 16 anos (tese de Doutorado) 

Coordenador: Charles Joseph Miller 
Endereço: Av. Sao Francisco (Convento S. Francisco 

Anapolis, GO) 
Data de conclusao: Março, 197h 

Objetivos: 

e — Sondar e estudar o vocabulário de auto-descrição comum a 
jovens estudantes, entre 10 e 16 anos, no centro-oeste do 
Brª-Silo 

b - Elaborar e iniciar & padronizaçao de um instrumento de 
auto—descriçao. 

c - Fornecer aos orientadores educacionais do centro-oeste 
informaçoes sobre a linguagem de auto—descriçao dos jovens 
estudantes e um instrumento util para a sondagem da "ati- 
tude-para-consigo-mesmo" . 

III - PESQUISADORES ISOLADOS 

A - Benno Sander 

Forma 0: bacharel e licenciado pela Universidade Federal Flumi— 
nense, Rio de Janeiro mestrado e doutorado pela Univer— 
sidade Catolica da America, Washington, em Educacao e 
Desenvolvimento: Administraçao, Planejamento e Pesquisa. 

Ocugggªg atual: Especialista em Assuntos Educativos da Organização 
dos Estados Americanºs (OEA) 

Pesquisas realizadas nos últimos cinco anos: 

1. 

2. 

5. 

ªo 

Lei educacional e pratica num pais em desenvolvimento (tese de 
Doutorado) 

Quem são os diretores das escolas secundáriasi 

Recursos humanos e materiais na escola secundária. 

"Educational input factors in Brazilian schools“. 

Preparado por: Denise Chagas Leite 
Rio,.lô de maio de l97h


