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Apresentagao

Boa tardy a todosl Essa 6 a nossa segundo tentativa de construir

uma reflexg.o em comum sobre a natureza do trabalho no doutoraao
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balhamos juntos. Atualmente 6 professora da UFRJ e tamb6m repre-
sentante na CAPES, ou deja, na comissio que avalia nosso doutorado

Ela comegou na sociologia das profiss6es e agora virou especialista
em avaliag:io de educagEio

Em seguida, Ricardo Abramovay, que 6 professor titular na Fa-

cujdade de Economia e Administragao da USP. Ele defendeu sua
premiada tele aqui na area de agricultura, area que hoje em dia se
chama 'Processos Sociais, Identidades e Representag6es no Mundo
Rural ', ou sqa, numa area que ao bongo do tempo se transformou e

telectual contemporanea

Em seguida, a minha direita este a professora Leila Ferreira. an-

tiga coordenadora do programa, atual coordenadora da rec6m revitali-

zada area que estuda o meio ambiente -- 'Mudangas Socials: quest6es
em ambiente e tecnologia '. Nosso doutorado 6 estruturado em lO
areas temgticas. Leila trabalha sobre polfticas ambientais e socioloaiaambiental. ' ' ''''''

Em seguida, Rita Morelli, do Departamento de Antropologia e
vice-diretora de nosso Instituto, atua na 8ea de 'Cultura e Politica '

Finalmente, Rachel Meneguello que coordena a area de 'Cultura

e Poll.tica '. i6 professora do Departamento de Ci6ncia Politica. Traba-

dologia de pesquisa, do outro.um dado e, com quest6es ligadas a meto-

Passo o microrone para a Maria Li.gia. Pedi aos integrantes para
falarem durante 15 a 20 minutos para que haha tempo para a discussio.

Tom Dwyer
Coordenador do Doutorado em Ci6ncias Sociais

IFCri/UNICAMP
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NIARIA LIGIA Dt OHVEIRA BARBOSA
RICARDO ABRAbIOVAY

LEILA DA COSTA FEjiREIjiA

RITA LAHOZ NIORELLI

RACHEL MENEGUELLO

gObI DWYER

MARIA LiGiA: Boa tardel Em primeiro lugar eu queria agradecer ao

programa e ao Tom, especialmente, polo convite para estar aqui. E
sempre uma alegria enorme voltar a Unicamp... e 6 urna possibilidade

de reOetir sobre a minha experiencia aqui. omegar. Apesar da discus-

portante de ser dado para iniciar. peito dessa nossa discussi.o com o
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tem desde programas de p6s-graduagao s6 sociologia at6 programas

sobre politicas p6blicas, que incluem ini3meros campos disciplinares
Eu acho engragado que o programa de politicos pablicas da Universi-
dade Federal do Cearf sega do comity de sociologia, nio do comity de

ci6ncia politica. E echo que 6 uma coisa legal, o escopo do programa
tem muito a ver com a sociologia. Nio estou brigando com isso n5o.
mas s6 estou chamando atengao que ipso 6 uma caracteri.stica. essa
interdisciplinaridade dos programas 6 uma caracteri.stica da area de

sociologia. Os nossos colegas da area de humanas nio sio tio ligados
nesse tipo de perspectiva. Uma das raz6es que eu acho que ipso acon-

tece, e que n5o sei se 6 uma boa raz2io, 6 um pouco pda fluidez da
identidade professional dos soci61oaos.

Eu acho que especialmente no Brasil -- porque nio 6 o caso fora

do Brasil, ipso nio acontece da mesma forma 15. fora - mas quando a
gente compara com a antropologia ou com a ci6ncia poll.tica, maid na

antropologia do que na ci6ncia polftica, mica muito claro que n6s te-
mos um problema grave na area, porque nio existe qualquer consenso,

ou peso menos um consenso mfnimo, sobre, digamos... eu nio digs
paradigmas especiHcos que devessem ser usados ou nao, mas sobre
qual tipo de paradigma que poderia, deja do ponto de vista te6rico.

uir homo sendo uma questao propriamente socio16gica. Euvejo ipso
muitas vezes na diversidade de propostas que aparecem entry estu-

dantes para apresentarem homo proUeto de tess ou de dissertagao nos
programas de sociologia. Mesmo que deja, como em Minas Gerais. o

programa, o doutorado em sociologia e politica, e o mestrado era so-

ciologia e antropologia. E na UFRJ, o programa tanto de mestrado
quando de doutorado 6 junto, sociologia e antropologia

Quando a genre coma as propostas dos aJunos, das sio exlre

mamente diversificadas e uma das coisas mats diHceis que tem 6 a
genre conseguir construir com aquele aluno um olhar propriamente
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socio16gico para lidar com aquele problema. E acho que ipso -: .

tem a

ver, em parte, com essa dificuldade que n6s temos, no caso da socio-
logia brasileira, de estabelecer padr6es ciendficos para o julgamento
do trabalho professional. lsso e uma coisa muito complicada, e agora
trabalhando no comit& da CAPES, que a genre faz o julgamento dos

programas, ipso mica totalmente claro. Na hora da gents fazer a lista-
gem dos peri6dicos, notamos que soci61ogo publica em cada coisa t5.o

esquisita que, eu nio vou nem contar quads sio as esquisitas porque
seng.o eu entrego o ouro, pods ter algu6m que publicou aquie vai ncaa

bravo comigo..

ANON: P/amboy

MARIA LiGiA: Se fosse s6 a P/amboy.era bom, mas 6 dada coisal Ha

uma dificuldade enorme de dizer o qde 6 propriamente o trabalho so-
cio16gico. E muitas vezes eu vqo os meninos -- no caso da UI'KJ,

mesmo para o mestrado o estudante precisa apresentar um rascunho

de projeto, um trabalho que ele pretenda desenvolver -- e ail aparecem
coisas interessanti.ssimas mas que nio tem absolutamente nada a

ver

com uma pergunta socio16gica que se pudesse fazed, nem antropo16gi-

ca. E porque 6 realmente uma coisa maid complicada.
Aaora, isso sera v6rias d6vidas na minha cabega. Claro que nao

tem especificaxnente a ver, mas gera vgrias d6vidas sobre a questao da
interdisciplinaridade. E por qu6 gera? Porque, na verdade, a mnina

expenencia aqui foi 6tima. Eu gosteie acho... nio s6 gostei do panto



enormemente. Os programas todos de bolsa de Iniciagao Cientifica
sio uma coisa de g6nio que aumenta bastante, melhora bastante o tra-

balho, mas ainda deixa a desejar. E depois, eu cai. na besteira e fui fa-
zer o mestrado em Educag12io, onde eu n5o aprendi uma linha de soci-

ologia. Na 6poca, s6 se estudava economia no mestrado, nada contra

economia, mas s6 se estrada\-a economia e educagao, muito pouco des-
sa 61tima. Tom disse que estou mexendo com avaliagao educacional, 6
verdade, porque realmente 6 uma das areas de maior maleabilidade e

possibilidade de trabalho socio16gico. Cheguei aqui se saber quase
nada de teoria social. O Tom participou da minha banca de selegao

Ele nio dove lembrar disso, mas eu estava if e achei: ''estou perdida!''
porque o Tom me perguntou: ''Mas voc6 n5o leu o livro do Daniel
Bell falando ipso?''. Eu n5o tinha lido nada de socioloaia. nada abso-

lutamente. E saf falando bobagem pelo mundo. Realmente eu tinha
uma car6ncia de formagao te6rica em sociologia muito grande. E eu
aprendi sociologia aqui, inegavelmente

O que aconteceu? Eu cheguei aqui, eu ngo sei se foio primeiro
ou segundo ano, a turma de 86 echo que foio segundo ano, em que
teve a experi6ncia dos seminfrios interdisciplinares. O pdmeiro foi

dirigido pelo professor Roberto Cardoso de Oliveira e o segundo peta
professor Vilmar maria. E foi uma maravilha! if claro que inicialmente
eu tive uma dificuldade de entender o que estava rolando. Eu estava

achando que eu vinha para a aula normalmente, de repente percebi
que era uma outra coisa que estava acontecendo. N6s tivemos uma

s6rie de seminfrios em que as pessoas maid brilhantes e competences
nas diversas areas... foram doin semin5rios em cada uma das areas que
compunham o doutorado, inclusive demografia. Eu aprendi coisas
udlfssimas. Eu nio fazia a manor id6ia que demografia fosse uma coi-

sa importante ou interessante, e aprendia apreciar e ver muito. Mas o

que aconteceu? Na verdade, nesse seminfrio e eu nio sei homo ele

funcionou depois, entilo eu estou falando exclusivamente da experi6n-
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que faziam, como 6 que era. O que foi uma coisa A J\a A f\ /lll D

muito interessante,

muito rica, mas que n8o era um curio de teoria que era uma coisa que

que tamb6m era um pouch, era uma discussgo da produgao brasileira

;''":h : : 1:;%1;=%==;1:..:-"."«-
xeram contribuig6es muito interessantes em termos de pensar a teona.
Mas. realmente, Cram contribuig6es pontuais que a gents nio tinha
como trabalhar diretamente. Entio, aqui eu colocaria um problema

EHli:H:ll: H :E X
era diferente do que foi dirigido polo Vilmar. O formato dos seminAn-

os era diferente. Forum 6timos os doin. Mas fifa aquela d6vida: come
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duag6es e mesmo os nossos mestrados estgo dandy conta de fazer.
Acho que os mestrados certamente avangam bastante, mas kinda ficam

a dever. Ainda malta uma formal:io disciplinar s61ida.

Agora, tamb6m fora dos seminfrios acho que houve tr6s mo-
mentos, tr6s coisas que foram importantes no sentido de ter uma inter-

disciplinaridade funcionando efetivamente. Uma foia curio do prof.
Juarez Brand5o Lopes junto com o Tom e a Lada Gitahy que foi
6timo porque apesar de ser predominantemente socio16gico, tinha
diferengas de perspectiva e foi um curio muito rico e realmente

permitia inclusive uma discussio dos trabalhos de pesquisa que a
genre jf tivesse feito e que os professores estavam fazendo na 6poca
e que era uma coisa realmente boa, foi um ponto forte, foi um mo-
ments muito bom no curso. Uma outra coisa foia seguinte: por vfri-

os acidentes de percurso eu acabei participando de uma pesquisa que
tamb6m tinha a participagao de todos os professores da area que na
6poca se chamava ''Estrutura Social Brasileira ''. Eu nio sei se ainda

exists essa area, mas na 6poca... Eu n:io sei se ele era o coordenador

direto mas era a pessoa maid presente, que era o Pli.nio e que estava

fazendo uma pesquisa sobre a questao das ocupag6es, a evolugao do
tratamento das ocupag6es. E dentro dessa pesquisa n6s fizemos vg-

rios seminfrios e af particularmente o pessoal da economia e o pes-
soal da demograna deu contribuig6es de muita importancia para a
gents compreender aquele objeto que a gente estava tratando, para
conseguir adequar o pensamento, a variedade de coisas que uma
pesquisa efetivamente coloca para a gents. E finalmente eu acho que
uma outra coisa interdisciplinar muito interessante mas que ficou
muito, digamos, rala ainda, que 6 a conviv6ncia com colegas de ou-
tras areas. Como o doutorado congregava todas essas areas a genre

discutia os proyetos de todos os colegas. Eu nio sei se foi bom para
cada um, pra mim foi, mas para dada um dos colegas... Mas para se
aprender a trabalhar assim foi muito interessante
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ainda n5.o deram, eu estou tentando achar o contrario !

ANON: Se for assim Bourdieu n8o 6 soci61ogo!

provocagao
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Esses olhares diferenciados tornam difTcil voc6 dizer que uma

terdisciplinarmente. Ele pods estar sendo sob vfrios angulos, mas at6

onde eu vdo, a minha experi6ncia, eu trabalho direto com o pessoal

da educagao, com o pessoal da economia e um pouco de demografia
E, realmcnte, quando sgo soci61ogos que.... s6 para voc6s terem uma

id6ia, um prqeto que a gents este avaliando a p6s-graduagao no Bra-
sil, ele 6 coordenado por um economista, que 6 uma pessoa 6tima, eu

adoro trabalhar com ele, mas tem certas perguntas que n6s soci61ogos

da pesquisa queremos fazer e que ele n5o deixa entrar, porque ele acha

que entry, por exemplo, pergunta sobre raga ou religiao dos estudan-

tes, por exemplo, ele acha que nio 6 relevance isso, e como cada per-
gunta extra custa um posco maid.

RICARDO ABRAMovAY: ou sega, ele e um economista que nio leu
Amartya Sen

MARIA LiGiA: Provavelmentel

ANON: Se ele tivesse lido Amartya Sen, ele n8o dina ipso

IWAKiA LiGiA: Mas ele, espera ai, deixa eu defender um pouco aqui
Em parte, a coisa da religiao eu nio sei, mas polo menos a coisa de

'l "''

raga nos conseguimos introduzir no questionfrio. E realmente nio fez

diferenga. Na p6s-graduagao a selegao jf foi tio feita que quase nio
tem negros na p6s-gradual:io brasileira. Na socioloxoia tem, nas ci6n-

cias socials tem, se voc6 vai para medicina, engenharia, flsica, quilmi-
ca, matematica, e tal, economia nunca. Entao, realmente algumas des-
sas perguntas Socio16gicas nio faziam sentido para des. Mas eu estou
chamando atengao para o cato de que o objeto 6 desenhado de forma
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diferente, entgo a interdisciplinaridade fifa complicada. E para finali-

M na UFMG, 6 um programs de sociologia e politica e que durante
dais anos 6 um coordenador da polftica, dais amos f um coordenador

da sociologia. E a{ tem doin tipos de reclamagao: um na 6poca do
exams de qualificagao, porque ele foi definido como sendo um exams

que voc6 tem que mostrar maestria nal hea de sociologia e de politica.
Entg.o, segundo os alunos, n6s estamos pedindo que des falem de

aanho. E uma coisa muito maluca
''' A.dora tem um outro que 6 o seguinte: o problema do dominic

institucional. Eu estava falando de dominic de conte6do, que
6 essa

discuss5.o dos objetos, mas tem o problema do demi.nio
institutional

tamb6m que 6 importance. Af o que acontecia? Quan.do era a poljtl:a
que estava coordenando voc6 tinha aquele monte de disciplina que era
maid na area de politica, as disciplines optativas. Ai. os alunos

diziam:

''Ahl Agora n6s da sobiologia estamos perdidos porque ningu6m lembra

onde eu entendo, e eu vou concluindo, aqui na Unicamp a expenencia

parece.-. (e na Unicamp eu velo como aluna, ipso 6 urns observagao im-

ponante, nos outros dois eu era professora e fui administradora da coisa
la, e aqua coma aluna) mas aqua me parece que a coisa foi muito bem
resolvida. mas ainda assim eu ache que tem certos cuidados que prect '
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conviv6ncia com os diferentes olhares que 6 uma coisa muito delicada e
complexa. Tanto do ponto de vista da conviv6ncia de diferentes tradi-

g6es cientiflcas, quando das relag6es inslitucionais. 6bvio que aqua eu
fiquei maid preocupada com a questao das tradig6es cienti.ficas

Talvez essa minha perspectiva sqa excessivamente socio16gica,
ou mesmo conservadora, eu ja. passei da idade de cigar para ipso, mas a

preocupagao major aqui6 que eu imagino que essay experi6ncias de

interdisciplinaddade precisam ]evar em consideragao o fato de que
exists uma &aqueza muito grande na formagao da identidade profissi-
onal e que eu acho que nio 6 s6 dos soci6]ogos. Dos outros professio-
nals em virias areas n6s nio temps, na iirea das ci6ncias humanas.

uma coisa tio dennida, tgo claramente definida. A gents ngo pode
deixar de pensar tamb6m se esse problems dove ser corriaido ou nio
no doutorado. Talvez o investimento major no fortalecimento dessa
identidade fosse na graduagao e no mestrado, para que no doutorado
essas experi&ncias, que sio tio ricas, pudessem funcionar de uma
fomla mais firms. E sem problemas com a CAPES, inclusive. E issol

RicARDo ABRAMovAY: Boa tardy! Pico muito honrado e grato polo
convlte

Defendi meu doutorado na Unicamp em dezembro de 1990, e
five o privi16gio de contar com professores de culos trabalhos eu me
embebie que exerceram uma influ6ncia imensa sobre mim e sobre a

minha burma. Lembrem-se que n6s estfvamos fazendo o nosso curio
em 1988-89, quando caiu o Muro. Todd mundo era meio marxista na-

quela 6poca. Para o pessoal mais jovem da plat6ia, mesmo quem 6 de
esquerda, voc6s nio foram formados nesta tradigao, n5o t6m esse

peso, elsa responsabilidade, elsa carga que o marxismo representou
para a minha geragao

O seminfrio te6rico-metodo16gico animado pele Vilmar e pelo
Juarez era um momento de reflexio de riqueza impressionante. Era



uma tumaa de umps dez pessoas que esperava com ansiedade o mo-

mento de reunir-se no cerro para vir a Campinas. Era entrar no carro e

ja comegava aquela ''pauleira'' a partir das leituras dos texton e das
aulas. Juarez, Vilmar, Roberto Cardoso, Carlos Brandao, Nazar6
Wanderley(minha orientadora), Teresa, Andre Villalobos. eu nio fui
aluno do Octavio land

Eu sou muito suspeito para fRIar sobre o tema delta mesa-
redonda em virtude da minha formagao. Eu $1z filosofla na graduagao,
mestrado em ci6ncia politica na USP, o doutorado aqui em ctcncias
humanas e trabalho em uma faculdade de economia(o Departamento
de Economia da FEA) e tamb6rn em um programs de p6s-graduagao

em ci6ncia ambiental (o PROCAM/USP)

A tess central que eu vou defender 6 a seguinte: entry a econo-
mia e as outras ci6ncias do homem e da sociedade, talvez se possam

encontrar diferengas epistemo16gicas tgo importantes que justinlcam

esse cato (em grande parte lamentavel), que foia formagao de comu-
nidades, sobretudo no faso dos economistas, totalmente aut6nomas

com relagao is outras disciplinas. Mas com relagao a antropologia, a.

poliltica e a sociologia eu francamente nio consigo entender quais sio
essas diferengas

O tema da interdisciplinaridade, toga-se dificil quando se fda de

meio ambiente, quando se tem que responder a perguntas como: o aque-
cimento global prejudica o crescimento econ6mico ou n8o? O aqueci-
mento global vai comorometer o bem-estar da humanidade ou nio? Para

responder a estas perguntas 6 necessgrio o trabalho conjunto do econo-
mista, do soci61ogo e do climatologista. Aia questao da interdisciplina-.

ridade 6 syria porque ela involve um problema epistemo16gico real.
Mas este questa.o aplicada is ci6ncias humanas de carfter

relIC-

xivo, s6 pods corroborar a criltica tio inteligente que Ralf Dahrendorf
em "1989: moral, revolugao e sociedade civil" fez ao visio da com-

partimentaga.o do conhecimento e da cristalizagao inteiramente artifi-
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dal de supostos ''paradigmas'', que mais lembravam disputas sindicais

que cientif5cas. Dahrendorf mostia que na sua origem e em boa parte
do seu desenvolvimento n5o hf davis:io entry as ci6ncias sociais
Adam Smith era um professor de utica, como nos lembra bem Amar-
tya Sen no seu livro f/ica e .Ecomon7ia. Adam Smith antes de fazer .,4

Riqlteza das NaQ3es \eve que alex A Teoria dos Sentime}2tos Morals.

E justamente, o que este acontecendo na economia hoje 6 uma recupe-
ragao de dimens6es fundamentais das outras ci6ncias do homem e da

sociedade. E nisso que este o que existe de maid promissor e de mats

progressista na economia hole. Entao, torna-se intrigante que nas ci-
6ncias sociais reflexivas se possa pensar em diferengas substantivas
entry sociologia, antropologia e politica

As ci6ncias sociais na sua origem tinham um objeto 6nico e sua

compartimentalizagao 6 muito mais o resultado de uma evolug:io ins-
titutional do que de uma real necessidade epistemo16gica. Claro que
essas coisas (instituig6es e epistemologia) nunca podem ser totalmente

separadas. N6s que somos cientistas sociais, soci61ogos, antrop61ogos,

cientistas poll.ticos, n6s sabemos que a ci6ncia tem que se pensar e ser
pensada sociologicamente

Eu me pergunto se exists um olhar disciplinar do soci61ogo,
que do ponto de vista epistemo16gico tenha que se distinnauir de um
olhar disciplinar do antrop61ogo. Eu acho que o soci61ogo que nio va
a campo com Malinowski na cabega dificilmente vai fazer um traba-

Iho interessante. Quando voc6 ella em campo fazendo voc6 se vera
com o que tem, com uma mistura de t6cnica, intuigao, conhecimento
e, sobretudo, experi6ncia. Na economia a coisa 6 um pouco diferente.
A economia 6 maid padronizada, 6 maid organizada num certo sentido
Um autor recente compara ambas com a expressao: ''clean models and

dirty hands". Quer dizer, os economistas [6m mode]os ]impos, n6s te
mos as mios sujas. N6s temos as mios sujas porque estamos em cam-
po. Mas os economistas tamb6m, cada vez maid des se dio conga de

14



que des tamb6m precisam sujar as ma.os, e os melhores doles se preo '

cupam cada vez maid com a hist6ria e as instituigoes.
Qua16 a especialidade disciplinar de Marx? Era um economista?

Era um soci61ogo? Um antrop61ogo? Tem tudo isso na obra dole. O

que 6 o /8 Bz'u/71d7"to, seng.o uma obra de ci6ncia politica,
uma das
' . I. .I..

maid belay obras jamais escritas e seguramente uma das maid belas
obras de ci6ncia politico ?

N3.o estou descartando o fato de que a boa ci6ncia, se faz de teo-

rias que inspiram perguntas cientificas, e perguntas 1 9 . ./4niA

cientilficas que

suscitam hip6teses de trabalho. Antrop61ogo trabalha com hip6tese,
soci61ogo trabalha com hip6tese, economista trabalha com hip6tese,

psic61ogo trabalha com hip6tese, em today as ci6ncias e
em todas as

n nn AAAS

ci6ncias do homem e da sociedade, disso n6s nio conseguimos esca-

par, e todos aqueles que vio a16m, que criticam a epistem( logia con-
vencional, selam des Bourdieu ou Bruno Labour, a isso n8o renunclam.

Eu temo que, sob pretexto de cultivar uma especialidade disciplinar: a
meu ver inexistente sob o angulo epistemo16gico, se esquega daquilo

que 6 essential na atividade cientifica: teorias interessantes, perguntas
intrigantes, hip6teses inovadoras e evid6ncias empiricas surpreenden-

tes, capazes de nos fazer questionar sempre nossas pr6pnas convic-
g6es cientfficas.

Na relagao entry a economia e as outras ci6ncias do homem e da
sociedade acho que temos, sim, um problema muito s6rio, porque a
economia durante muito tempo reivindicou a posigao de rainha das
ci6ncias, de ci6ncia exemplar, em detrimento das outras ci6ncias do
homem e da sociedade, incapazes de formular de maneira adequada o

seu objeto de pesquisa
Quando eu flz o curso aqua, Vilmar e Juarez sobretudo, trouxeram

um ''contrabando ideo16gico '' que balangou a cabega de todo mundo: o

individualismo metodo16gico''. Hde virou moda. Naquela 6poca a
dente 6icou absolutamente indignado. Todo mundo queria responder ao
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tal do individualismo metodo16gico. Foia primeira vez que eu ]i John
Elster e o livro de Mancur Olson, .,4 /6gica da a 8o co/e/iva.

Ser soci61ogo consistia, fundamentalmente, em usar alguns ins-

trumentos. Aqueles que tinham maior afeigao com a cultura alemg e
com m6todos dia16ticos, instrumentos do Marx; outros com a cultura
americana, outros instrumentos, mas para explicar o carfter coletivo

(e nio individual) das deLemlinag6es das Gondolas. E af nos sio apre
sentados autores que balangam essay convicg6es, e nos abram um
novo (que eu me lembre, para todos da minha burma)caminho de re

flexio. Era um momento em que se falava muito no ''imperialismo da

economia ''. Parecia realmente que a economia reivindicava esse papel
e que tinha conquistado uma hegemonia ideo16gica. Mas ipso durou

pouch, e essa escola do ''marxismo anali.tico '' acabou se decompondo

E John Easter fez trabalhos interessantes em que as preocupag6es ante-
riores de inspirag:io do individualismo metodo16haico estio tio im-
pregnadas de novas preocupag6es socio16gicas que mostram que

aquele isolamento que tinha fido criado na 6poca e aquele triunfo
metodo16gico do individualismo eram artificiais

Hole mesmo na economia, homo eu assinalei, as instituig6es, a

hist6ria e, maid que ipso, a dimensio subjetiva da conduta humana ga-
nham importancia crescente. A id6ia da economia homo uma ci6ncia

de unidades singulares automatizadas nio 6 absolutamente Qnica. A
okra de Amartya Sen 6 uma reflexio sobre o significado da liberdade
na vida social e, maid do que ipso, 6 uma reflexio sobre a utica e a

economia e rompe com um pressuposto bfsico da economia que 6 o de
que a economla nio se preocupa com valores de uso, ela s6 se preocu-
pa, digamos assim, com o valor dos bens em termos da sua utilidade e

que 6 no mercado que ipso se decide. Amartya Sen vai dizer: ''n5o.

n5o 6 indiferente para a vida de uma sociedade em que ela gasta os
sous recursos''. Se 6 em pornografia, em drogas, ou se 6 em educag2io
e na promogao da dignidade humana.
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goes econ6micas 6 bfsica para compreender, por exemplo, as finangas
de proximidade ou as micro-finangas. i6 a retomada, num registro di-
ferente, claro, do tema soc]io]6gico bfsico da intransparencia da vida

Para concluir, de dual, uma: ou se encontram raz6es epistemo-

16gicas cortes para que as ci6ncias sociais, a antropologia, a polftica e
a sociologia denham que construir sous objetos de maneimaut6noma.

lndependente, soberana, e a partir dessa construgao entrar numa relagao
interdisciplinar com as outras ci6ncias do homem e da sociedade, coisa
na qual eu absolutamente ngo acredito, ou entio n6s temos que enfren-
tar os verdadeiros problemas da interdisciplinaridade que sio dots:

Primeiro, a relagao entre a economia e as outras ci6ncias do ho-
mem e da sociedade, elsa relagao este pedindo trabalho dos soci61o-

fi16sofos, entre outros dos cientistas politicos, dos psic61ogos, dos

Segundo, o tema mats s6rio da interdisciplinaridade, 6 o trabalho

interdisciplinar que involve de um lado as ci6ncias do homem e da
sociedade e, de outro, ci6ncias da vida e da Terra. Eases problemas
sao centrais nos programas de pesquisa voltados ao conhecimento do

= x v v w+A+Hlbr

c6rebro humano, nos problemas de sai3de publica como a AIDS e. so-
bretudo, no tratamento dos temas ambientais

soda

Tom DWYER: Agora vou passar para Leila Ferreira.

ii.A FERREIRA: Acho que ha tr&s possibilidades de discutinnos a

questao da interdisciplinaridade. Uma possibilidade 6 a visio do ponto
de vista institucional, a outra bossibilidade 6 o debate maid te6rico e

por fim 6 discutirmos um pouco a nossa experi6ncia pessoal aqui do

Do ponte de vista internacional, e pensando num tema homo o
tema ambienta], por exemplo, todo o processo se pesquisa e mesmo da
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formagao acad6mica tem se dado num sentido de uma perspectiva
mais interdisciplinar. Ao mesmo tempo, dove-se salientar que

mesmo

sendo este um tema eminentemente interdisciplinar, podemos traba-

]hi-lo tambfm atrav6s de uma perspective disciplinar.
Eu mesma tenho feito uma sociologia da sociologia ambiental,

essa 6 um pouco o que eu tenho feito ultimamente, mas esse tema tam-
b6m 6 tratado interdisciplinarmente, tamb6m em nosso programa, atra-

v6s de vgrias pesquisas que temos desenvolvidos nos Qltimos 15 anos.
Nests sentido, cabs-se perguntar: o que seria melhor: uma for-

magao interdisciplinar ou uma formagao disciplinar? lsso eu
acho que
a.= . +A zl A

6 uma questa.o epistemo16gica. E uma questao se coloca tanto do

vista da capacidade que o indivi.duo tem de ser formado no
nigel da

graduaga.o ou da p6s-graduagao numa perspectiva inter ou disciplinar
b' Eu tive uma experiencia pessoal extremamente diferenciada,

porque eu flz uma gradual:io interdisciplinar e depois
fui fazer um
-A . .... .AA=

mestrado disciplinar e um doutorado interdisciplinar em ci6nclas soci-

ais e um p6s doutorado interdisciplinar. Na verdade, ipso jf era uma
discuss5o nos anos 70. Dizia-se que nio poderfamos aprender ecolo-

gia, por exemplo, no ni.vel da graduagao, que a agents tinha que
aprender ecologia quando fazia-se um doutorado em ecologia. E eu fiz
uma opgao individual, pessoal, de vir para a sociologia porque achava

que as quest6es que me preocupavam na 6poca poderiam se responds.
das do ponto de vista maid disciplinar. Mas isso foi uma opgao pessoal
minha. lsso ngo significa que eu concorde que nio se aprende ecolo-

aia no navel da graduagao e, muito menos, no ni.vel do doutorado. No
faso do Estados Unidos, alias, a formagao ja no navel da graduagao,

em grande medida, 6 eminentemente interdisciplinar. . .
N6s estamos fazendo uma discussio agora, aqui na un.ICAWXr,

que 6 exatamente elsa: para trabalharmos a qu + A . . - 4 n A Aa 4-t ql n #n IXT'YI r\

este.o ambiental sera.

que ela 6 melhor trabalhada num programa de ci6ncias sociais coma
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n6s temos trabalhado, com uma &ea temftica, ou n6s devemos former

um ''pool '' inter-institucional e formarmos um doutorado em meio
ambience ou mesmo fazer as duas coisas, que parece serf o caminho a
ser seguido . Elsa 6 uma discussio que estfi sendo travada em vfrios

institutos e que em curb.ssimo puzo devem ser implementadas na

UNICAMP exatamente porque 6 uma Universidade de ponta, porque

6 uma Universidade que ainda tem verba e etc. Mas ipso 6 uma ques-
t8o institucional

Do ponte de vista te6rico, eu velo que a questao ambiental, por
exemplo, que 6 o fema que eu tenho trabalhado, dove ser pensada
atrav6s de uma perspectiva eminentemente interdisciplinar. Eu ache

que o tema ''meio ambiente" pods ser trabalhado pda sociologia, pode

ser trabalhado pda ci6ncia poll.tica, pods ser trabalhado pda antropo-
logia e assim por diante. Mas o entendimento da problems,tice mesmo.

s6 pods ser feito de uma perspectiva interdisciplinar. Na verdade,
acredito que a interdisciplinaridade ou em outro tipo de estrat6gia di-
ferente da disciplinar, os saberes cientificos particulares n5o sio obri-

gados a abdicar de suas 16gicas e de sous m6todos. O que se dove fa-
zer, sim, e compor com outras disciplinas, a ponto de cada um abri-se

durante o processo investigativo para absorver quest6es, resultados e

hip6teses construrdas coletivamente. Procedendo desta forma, nossas
perguntas e respostas ngo serif as mesmas se as tiv6ssemos exercita-

do de um angulo exclusivo de 16gicas e m6todos disciplinares, pr6pri-
os a sous objetos particulares.

No caso do nosso Doutorado aqui, do nosso doutorado em ci6n-

cias sociais, ele tem lido uma hist6ria de muito sucesso. Entretanto.
n6s estamos num impasse porque o n6mero de professores diminuiu, o

curso de teoria e metodologia 6 um curse complicado para todos n6s,

o processo seletivo 6 muito complexo e envolve muitos alunos e pro-
fessores . Enfim, entgo n6s n5o sabemos maid se n6s queremos conti-

nuar com o doutorado interdisciplinar em ci6ncias sociais ou se n6s
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queremos nos dividir em tr6s doutorados. Eu ache que essa 6 uma

questao que vai ainda ter que melhor debatida intemamente para sa'

balho

ToM DwvrK: Obrigado Leila, ent5.o eu passo para a Rita
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aorangente, nio s6 t6cnica e cientiHlca, mas tamb6m humanista, for-

1===,:'=:.=:1=;== !.'==='==T=::=£'L?;" ,:::
so que ipso aconteceu, e sim porque o mestrado, que deveria ser o lu-
gar aa rormagao disciplinar, tamb6m nio pods mats ser, em razio do

encurtamento dos prazos e da ilnpossibilidade de fazer muitos cr6ditos
e ae ter elsa formagao disciplinar no mestrado. A meu ver, as mudan-

gas na graduagao sio conseqii6ncia das mudangas no mestrado. O alu.

no tem que chegar no mestrado ja com uma formagao disciplinar e
normalmente ele faz elsa opgao, e constr6i todo o seu curd.culo na



so, ainda estou muito influenciada por essas coisas
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cussio hole. Acho que onde ha maid po16mica, e eu n5o estou acom-

panhando muito a discussao, mas me parece que 6 na questao das leas

Agora mesmo, acho que foia Leila que falou, que talvez essay areas.

posco estar enganada, talvez ngo correspondam maid ao modelo que
outrora existiu. No debate com os fundadores, aparece um pouco isso
o que era a area no ini.cio, quando o doutorado foi criado? Era um lu.

gar de pesquisa e de conviv6ncia. Os tr6s, eu ache, o Juarez, a Maria
Herminia e o Roberto, mencionaram o conte6do que havia, a subst2n-

cia que havia nessas areas, que eram lugares de pesquisa e de convi-
v6ncia, e n3o s6 de ensino. Alias, sobre a id6ia da conviv6ncia, o Jua-

rez contou aqui que nos semin&ios te6rico-metodo16gicos, mesmo
quando divididos, os professores todos participavam de today as auras

ent8o havia tamb6m no lugar do ensino, na bala de aula, elsa convi-
v6ncia e essa troca intelectual entry os pr6prios professores.

Entio eu acho que atualmente o que este acontecendo n5o 6 que
nio haja projetos coletivos, e em que nio haha projetos

' u"
coletivos de

natureza interdisciplinm, acho que hf tanto projetos disciplinares
como interdisciplinares, pensando em termos do nossoInstituto. O
que eu acho 6 que nio este havendo muita coincid6ncia entry o conte-

6do das areas atuais do doutorado e o conte6do desses projetos coleti-

vos interdisciplinares ou nio que estio sendo praticados por vgrios
grupos de professores aqui do Instituto. Me parece que algumas areas
deixaram mesmo de ser o lugar onde estes proyetos estglo sendo toca-

dos, ou porque as areas s5o muito abrangentes ou muito restritas. mas
a gents ]ocaliza estes projetos em vgrios lugares, sobretudo nos n6-

cleos e nos centros de pesquisa que a gente tem aqui. E que sio espa-

gos bastante raros atualmente dentro da estrutura universitfria, porque,
me parece, tem tamb6m uma tend6ncia da instituigao no sentido de

char mecanismos de incentivo a uma produgao maid individual do que
coletiva, que visa menos a inter-relagao entre pesquisa e ensino e mais

entry pesquisa e divulgagao de resultados de pesquisa de um jeito
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maid autoral. Entao, jf que eases coletivos existem, talvez fosse o caso

de a gents pensar que talvez esses grupos que existem e que estio tra-
balhando juntos, que realmente sustentam elsa conviv6ncia e esse

proleto comum de pesquisa, pudessem ser as novak areas do doutora-
do. Pois ail as head teriam por base proletos realmente existentes, e

seriam areas mais flexiveis, porque ngo necessariamente das t6m que

ser sempre as mesmas. Acho que das t6m que refletir a coda memento

a situagao, a c6n6iguragao atual dos proletos coletivos em andamento
E Lamas varios no IFCH. Eu penso no Pagu, com a questao de g&nero,
no CEMARX, nos vfrios centros que estio aqui representados hoje, o

CERES, o NEPAM, os n6cleos todos, O N6cleo de Estudos Estrat6gi-
cos. o NEPO, o CESOP, o CEMI. Espagos onde ha esse pesquisa co-

letiva, onde ha projetos coletivos de pesquisa. As pessoas que
tuba-

Iham nesses lugares t6m acesso a etta conviv6ncia, a asta troca inte-

lectual que a meu ver 6 bfsica para a produgao do conhecimento. E a
meu ver ela tinha que ser potencializada, permitindo que ela fizesse

parte de alguma forma da formagao dos nossos doutores.
Ent3,o. talvez a dente possa apostar nessa solugao. Porque o que

me incomoda um pouco no debate sobre as areas 6 que, de um lado,

ninau6m 6 obrigado a trabalhar junta s6 para manter uma aea exis-

tente, mas, por outro lada, eu penso que ningu6m tem o direito de
acabar com as haas s6 porque o conte6do delay nio conesponde mats

ao conteiido das pesauisas coletivas em andamento. Eu defendo esse
modelo das teas e acho que ele poderia ser mantido desde que a
dente tivesse elsa flexibilidade de concatenar as hers com as pesqul-

sas coletivas que realmente estio ocorrendo denso do Instituto. In-

sisto na importancia delas para a formagao dos alunos, que teriam os

cursor obrigat6rios interdisciplinares, divididos entry professores das
trig areas, e a possibilidade de ingressar numa hea com base no seu

tema de pesquisa, partilhando dense espago de troca, sega esse Area
disciplinar ou interdisciplinar. Foi ipso que eu pensei
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RAchEL MENEGUELLo: Boa tardy. Eu ache que n6s temos um pro-
blema s6rio aqui.: a composigao delta mesa este ''viciada ''. ''Viciada
porque n6s todos, ex-alunos, participamos quake que da mesma faso

furea do doutorado, entendendo por furea as qualidades positivas do
privi16gio de termos tido aura com o Juarez, com Vilmar, com Roberto

Cardoso e ipso foi um moments muito especffico desse nosso douto-

rado. Claro que aquele momento ajudou a constituir boa parte do que
6 hole esse compo complexo do doutorado de ci6ncias sociais. mas ele

viciou '' a todos n6s.. Sobre esse seminfrio, eu gostaria de contextua-
lize-lo um pouch, mesmo porque para o p6blico, nio sei se todo mun-

do este a par do thor dessa discussio desenvolvida aqui. O Tom fez
uma apresentagao initial, mas hf muita questao emergindo com rela-

gao ao doutorado. Ele 6 um excelente doutorado, tem uma excelente
avaliagao nas instituig6es que o avaliam, mas ele este se colocando

hole uma s6rie de quest6es que dizem respeito a pr6pria indagagao
sobre onde 6 que este a interdisciplinaridade. E, se ela exists. homo 6

que ela se constitui num compo organizado de disciplinas, num compo

que agrega docentes em proyetos de pesquisa, enHm, em experi6ncias
de aula?... Entao, passando pdas quest6es administrativas comentadas

pda Rita, a questao que se coloca 6 como 6 que voc6 traz colegas para

dentro de uma experi6ncia como essa, inclusive de tomas maid amplos
como a questao mencionada do meio ambience? Estamos no caminho

certo? Porque mesmo sendo um excelente doutorado as quest6es apa-
receram?

lsso nio aparece por acaso, e o semingrio 6 parte de um produto

de discuss6es que o Tom vem implementando. S6 que nio sei se por
querer ou sem querer ele ''viciou '' asta mesa trazendo ex-alunos de um

moments do doutorado que s6 tem uma experi6ncia positiva a dizer
Assistimos aulas com essas pessoas que sgo fantfsticas, tivemos uma
experi6ncia excelente de envolvimento dos colegas nos sous cursor de

teas especi,ficas, os cursor que eu Hlz na minha area de cultura e poll.-
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qual passamos. Entg.o, embora eu ache que sqa muito positiva elsa
nossa experi6ncia, que parece jf muito positivo resgatar esse passaao

para a gents iluminar as perspectivas do doutorado... a genre cai numa
amtadilha! Que 6 a armadilha de nio identificar de fate onde 6 que
hole estio determinados problemas.

Uma vez contextualizados esses pontos, eu nio sei se
consegui-

@R=,=€1a=u'i}
tentar resolver o seguinte problema: qual 6a premissa da qual n6s es-

tamos partindo para extender o objeto interdisciplinar? Sera. que os
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tos, sobre grander tomas e eu acho que, a pergunta 6: qual 6 a premis-

sa da qual n6s devemos partir? Serf que os objetos e as quest6es est:io

la e a apreensao interdisciplinar 6 uma alternativa apenas a ipso, a
apreender aqueje objeto? Ou serf que os objetos se constituem inter-

disciplinares? Ou seri. que, por definiga.o, a interdisciplinaridade s6 se

por natureza? Ent5o eu acho que a gente nio sabe muito bem como

responder ipso, porque a grande disputa ou dialogs ou discussio entre.

no nosso casa, mestrados disciplinares, doutorado interdisciplinar ou

tudo interdisciplinar ou voltarmos a disciplinaridade, 6 um pouco ipso

Como 6 que voc6 apreende os mesmos objetos, se por origem des ja
foram constitui.dos de maneira interdisciplinar ou se a gente este dan-

do a des elsa configuragao disciplinar no meio do caminho da forma-

gao de um aluno. Entao, eu acho que essa confusio 6 algo que a genre
ainda nio conseguiu resolver, polo menos no meu modo de ver. e. no

nosso caso em especi6ico, ipso vem batendo de frente com a formagao
dos nossos alunos. Se pensarmos nos alunos da UNICAMP. nio no

aluno que vem de outro lugar, ele se forma em graduagao em ci6ncias
socials, ele passa por um mestrado disciplinar e ele 6 de novo coloca.
do na apreensao interdisciplinar. lsso 6 bom? Pode at6 ser. mas eu
gostaria de ter uma melhor resposta para ipso que nio apenas o cato de

que todo o olhar ao objeto 6 vglido e se ele passar pda disciplina e
depots pda mistura de disciplines, melhor ainda

Eu ngo sei se 6 muito 6til eu vicar falando aqui da minha experi-

6ncia pessoal no doutorado. Eu acho que todos os colegas aqui ja fala-
ram um posco porque fomos quash que da mesma geragao. Mas eu
ache que o que pode ser interessante fajar 6 onde para mim foi mats
f aol identiflicar que a interdisciplinaridade se faz ou que ela acontece.

E af eu nio tenho d6vida: 6 na pesquisa. Ngo 6 nem na discuss5o te6-

rica, nio 6 nem em determinados olhares, em exposig6es de aborda-
gens, nio f ali que eja vai se fazer. f na pesquisa mesmo e 6 na ma-
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bancas, que babe o que os alunos estio fazendo, que v6 o que a de-
manda sobre o interdisciplinar tem, e af para mim hoje, embora essa

reflexio kinda deja um pouco prematura, a interdisciplinaridade 6 apre-
endida das maneiras maid diversas e imprecisas que se pods ter. Ou

mesma uma coisa pouco denlni.vel, com os limited que a gente 6 acostu-

pr6prio da natureza dos objetos de pesquisa. Mas o cato 6 que ao ser

membro de uma &ea como essa eu tenho visto que de um lado a inter-

disciplmaridade 6 entendida homo uma possibilidade que as discipli-
nas t6m de olhar os sous objetos, e eu n5o sei se esse 6 o caminho.

A interdisciplinaridade nio pods ser vista homo uma forma das

disciplinas olharem os sous objetos e, em boa medida os projetos dos
alunos mostram que 6 ipso. E a{ 6 que entra a questao um pouco mats
de fundo. Serf que a interdisciplinaridade nio deveria ser de oriaem. o

objeto originalmente ser constitui,do como interdisciplinar? Nio sei
resolver ipso, essa na verdade 6 uma pergunta colocada para essa mesa

e para o ptiblico aqui. Ou deja, a interdisciplinaridade ou os objetos de

pesquisa, nio se apresentam como uma complexidade em si enquanto
interdisciplinares, mas como possibilidades que as disciplinas t6m de
constltuir-se a]i. ]sso me ]eva a algumas perguntas que eu at6 gostaria

de fazer para a Ligia, mas eu nio sei se raga ja, porque quando eu es-

tou falando aqui de demandas, quando eu raID aqui do que os alunos
apresentam -- e voc6 f alou muito sobre as necessidades profissionais --

e muito necessgrio, voc6 vem observando que, o professional ou que o
aluno folmado, em ci6ncias socials no doutorado, que ele tenha uma
identidade pro:Hssional, ai a gents bate de frente com necessidades

claus, objetivas de mercado mas por aquilo que as universidades fa-

zem, por aquino que os departamentos t6m dentro de si como projetos
para o ensino, para doc6ncia. Entao, a genre este batendo tamb6m
numa demanda que passa ao dado das nossas preocupag6es, mas cer-
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s5.o. Eu termino e passe para o Tom.

DEBATE

TOM DWYER: Ouvimos muito hole sobre o passado do ensino inter-
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vemos hole, e tamb6m com refer6ncia as press6es institucionais is

quaid somos agora sujeitos -- sera. que 6 possfvel recuperar a id6ia
mesmo do lipo de curso que voc6s viveram ou serf temos que partir

para outra estrutura? Se temos que partir para outra, homo que pode
ser este outro curse? Outra pergunta: precisamos mesmo de um curse
central?

ARMANDO BoiTo: Bom, eu gostei muito da discussaol aproveitei. Eu

queria problematizar um pouco a id6ia de interdisciplinaridade. Sera
que essa id6ia nio deveria ser peso menos relativizada?

A interdisciplinaddade involve sempre algum tipo de troca, de
cooperagao entry pesquisadores de diferentes disciplinas. Ocorre que
o que dificulta essa cooperag:io nio 6 apenas o fate de tratarem de to-
mas distintos, embora conectados, e tampouco o cato de se encontra-

rem em departamentos distintos. Reconhego que dais fatores pesam,
mas nao me parece que spam os maid importance. Acima de tudo.
exists a baneira representada pdas problemliticas te6ricas distintas e
incompativeis que povoam as ci6ncias sociais. A diverg6ncia entre as
problemfticas pode impedir que pesquisadores de uma mesma disci-

plina e departamento cooperem entry si, ao passo que pesquisadores
com problematicas comuns podem cooperar intelectualmente, mesmo
que pertengam a disciplinas e departamentos distintos. Dentro de um

Departamento de ci6ncia politica, um cientista poll.rico positivista
e um cientista politico p6s-moderno jamais podera.o cooperar na pes-

quisa, devido a incompatibilidade entry o positivismo e o p6s-
modernismo; ja, entre um cientista politico positivista e um antrop6-
logo positivista, ou entre um cientista politico estruturalista e

' I ' '

um an-

trop61ogo estruturalista a cooperagao 6 perfeitamente posse.vel

A minha posigao te6rica, jf que sou marxista, 6 aquela que tanta
unificar, e nio compartimentalizar, o conhecimento sabre a hist6ria. so-

bre a sociedade, a economia, o Estado e a culture. Reconhego,ao mes-
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homog6neas e defendem que das cooperem entry si.
Eu penso que s6 podem cooperar pesquisaaores que se w"''"

no interior de uma mesma problematica te6rica, independentemente

da disciplina ou departamento em que se inserem suds pesquisas.

SuRLy KOFES: Apenas um comentfrio cHtico. Ache que todos os co-

legas que falaram aqui, e tamb6m o Armando agora, fizeram releren-
cia a. queda do muro. Ngo sei porque, acho que dual pessoas falaram

da queda do muro. Ache que, felizmente, o muro caiu e, inleiizmente,

essas diferengas today estio nos fazendo esquecer de argo que 6 uma

diferenga fundamental entre a formagao(se 6 que n6s alnaa demos
esse objetivo) e a pesquisa. Eu acho que eu gostaria de introduzir elsa

diferenga. Eu nio sou soci61oga, mas sei que foi tema durkheimlano, e
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que t6m, ou s6 t6m com a pesquisa. Eu queria introduzir asta discus-
sio. Se hf um interesse na formal:io, o que eu achei bastante interes-

sante 6 que todos os que se apresentaram aqui, falaram sobre um as-

pecto positivo da pesquisa interdisciplinar, que 6 o da importancia dos
olhares diferentes, das perspectivas diferentes. O que alimenta essa
perspectiva diferente? O que alimenta esse perspectiva diferente, me

parece, 6 a formagao disciplinar, que permite, inclusive, que numa re-

lagao interdisciplinar ela possa oferecer a possibilidade de um diflogo
Entao, evidentemente eu nio estou defendendo a disciplinarida-

de, mas eu queria, tanto quanto a Rachel, apresentar um doutorado

menos cor-de-rosa, e problematizar algumas quest6es que pareceram
muito bem resolvidas. Ou sqa, eu discordo absolutamente do que a
Rita disse, embora sqamos de um mesmo campo disciplinar. Eu dis-

cordo de que a melhor formagao deja uma graduagao interdisciplinar,
um mestrado disciplinar e um doutorado pdas areas correspondendo

is aglutinag6es de pesquisa que ja existem, ou deja, isso 6 a descrigao
do que n6s temos. E se 6 a descrigao do que n6s temos, eu nio sei
porque 6 que n6s estamos discutindo.

Acho que uma questao importance foia que voc6 levantou. Ma-

ria Li.gia, que acho que 6 a grande questao: coma 6 que voc6 pode
construir e pensar uma p6s-graduagao interdisciplinar, sem que haha a
hegemonia de uma disciplina? E curioso porque voc6 fez um doutora-
do interdisciplinar e voc6 comegou afirmando a sua visio Socio16aica

Maid ainda, na sua experi6ncia da CAPES, voc6 disse que a
' :"

maioria
dos doutorados que se apresentam l£ s5o programas, sio doutorados

interdisciplinares em sociologia. lsso nio 6 a, toa, quer dizer, me pare-
ce que os programas interdisciplinares acabam tendo que it para a so-
ciologia. O que este acontecendo, acho que ipso 6 um problema. Onde

6 que a antropologia se afimla, por exemplo, como estrutura discipli-
nar tends em vista uma avaliagao disciplinar? Eu estou falando ando-

pologia, mas poderia dizer, por exemplo, cifncia politica. Enfim,

36



3



disciplinares. .... O comity de sociologia 6 o que tem maid cursos in-

terdisciplinares. lsso para mim 6 um problema que 6 complicado e que
tem a ver com a questZio do tipo de identidade professional que os so-
ci61ogos t6m no Brasi]. As pessoas, eu vou sitar especificamente uma

pessoa porque ng.o tem problema, mas eu nio me esquego uma 6poca

que a Luc61ia Santos, que eu saiba nunca fez curse de sociologia, se
deu o direito de ficar discutindo estrutura social da China como se ipso

fosse uma coisa elementar que qualquer cidadio no meir da rua pu-
desse fazer. E foi tomada coma uma opiniao coma a dog profissionais
da area. Bold, eu nunca visited China, n5o faso a menor id6ia, mas se
eu tivesse falando do Brasil seria a mesma coisa

RicARDo ABRAMovAY: E ela nio tinha nada interessante para dizer?

MARIA LiGiA: Nio] ]! um besteirol completo. Mas era publicado
como coisa importante, n5o nas nossas revistas

.... Entao, s6 esclarecendo, eu acho que realmente ipso 6 um pro-
blema da sociologia, nio 6 uma qualidade, eu acho que ipso pods si-
gninicar um fortalecimento da area, 6 legal, mas porque? O que se este
chamando de curse interdisciplinar na CAPES nio 6 necessariamente

ipso que n6s estamos fazendo aqui. A gents estava vendo nessa 61tima
reuniio o curio de polrticas p6blicas que 6 aquele que eu mencionei

que realmente caberia estar if. Mas existem cursor que sio um ayun-

tamento de coisas e que entraram na sociologia porque 6 onde n5o te-
riam, at6 onde eu entendo, um padrao de exig6ncia major. Por exem-

plo nio tem um n6mero de disciplinas obrigat6rias em peoria socio16-
gica que precisa ter e coisas desse tipo, que em outras areas voc6 tem

ipso muito marcado. Entao, o que eu entendo, e minha experi6ncia 6

curta, eu estou palpitando um pouco, eu jf conversei com outras pes-
soas que tenderiam a ver dessa forma. Entao, ipso 6 uma coisa. E ai eu

acho que o que o Armando ]evantou, de que voc6 trata quando este
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macao interdisciplinar, mas 6 maid complicado. . .. ..
Uma outta coisa que voc6 disse sobre a formagao discipnnar aos
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tucional. Mas na verdade a estrutura do mercado, de contratagao, pelo
menos nas Universidades Federais, eu n5o sei aqui em Sgo Paulo, mas

nas Universidades Federais, continua sendo totalmente disciplinar. Os

departamentos sio de sociologia, de antropologia, de ci6ncia politica,
de economia, e tal, judo muito divididinho. Ngo sei se ipso 6 bom. mas
o formato 6 esse.

Bom, eu ja falei um bocado da coisa da identidade, nio vou vicar

prendendo n5o. Depois eu posco continuar a conversa de outra forma

eu vou s6 responder uma provocagao deje (Ricardo Abramovay). Eu
acho o seguinte, que as raz6es epistemo16gicas que ele este buscando
revelam, na verdade, o olhar de .H16sofo deli. Soci61ogos, eu ache ipso
uma incompet6ncia grande dos soci61ogos, n6s nio demos conheci-

mento de filosofia, que nos permita fazer essa discussio das raz6es
epistemo16gicas inclusive. As vezes a gents arranha um pouco mas

tem uma dificuldade enorme. Mas ipso 6 uma perspectiva, essa per-
gunta e a colocagao dessa forma 6 uma questao filos6fica. do seu Dinar

filos6fico que este if desde a graduagao guardadinho, escondidinho.
mas que... eu vejo quando voc6 faia. Quando eu faso de raz6es institu-

cionais ou do conte6do disciplinar, eu estou colocando, mas eu expli-
citei, eu estou colocando a perspectiva, a visas, a deformagao do olhar
socio16gico. Era s6 provocagao

RicARDo ABRAMovAY: Eu fiz um curio de sociologia t8o fraco, na
verdade, de filosofla. Eu me formei na Franca. Legal se formou na
Franca, imagina era um curso, durava tr6s anon, e era em Nanterre
entao, era um curio inteiramente althusseriano, mas enfim. E 6. eu
echo que a questao que o Armando colocou, eu concordo totalmente

De certa forma, quando eu..., a pergunta que eu faso: qual 6 a base

epistemo16gica da distingao, 6 quash que o passo pr6vio para fazer
elsa tua pergunta. Eu tinha at6 anotado aqui quando o Tom perguntou,
bom, come 6 que a genre faz, a gents tinha professores que eram ca-
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vel que baja formag6es diferenciadas, por exemplo, que o antrop61ogo

tem que ter uma formagao diferenciada. Eu nio sei se ipso df lugar a
um curso inteiro, ngo sei porque um estudante de ci6ncias sociais nio
pode fazer duas disciplinas de antropologia e ter tamb6m um treina-
mento de antropologia como ele tem que ter um treinamento na area

de m6todos quantitativos. Por exemplo, o trabalho que o Moacir Pal-

meira faz descrevendo o que 6 o comicio e a configuragao $.sica do
coma.cio, des t6m um artigo sobre ipso, no Nordeste, do Moacir Pal-
meira e da Beatriz. lsso 6 um trabalho de antropologia, ou 6 um tra-
balho de ci6ncia politica? iE um trabalho sobre poder. Os m6todos sio

paralelas, o que acontece na Argentina agora com as moedas parale-
las. lsso 6 um tema socio16gico, claro que o

I/€4x c+iv '

economista tamb6m vai

estudar ipso, claro que o cientista politico tamb6m vai estudar ipso.

Endo, eu acho que no plano das ci6ncias reflexivas do que os
americanos chamam de humanidades, eu acho que n6s que estamos, e
eu me incluo nisso, n6s que estamos no plano destas ci6ncias, ao con-

trgrio, n6s demos que cultivar ngo s6 a..., quer dizer a armadilha con-
-. .siste em dizer o seguinte: 6 clara e distinta a separagao dos demi.dos

lsso dito vamos ver como a gente vai se relacionar. lsso eu ache que 6
uma posigao corporativista. O que sim a gents tem que dizer 6: as Cl-

.'

que o ponto de partida 6 como se houvesse essas disciplinas. Cdma
l£l O que existe sio tradig6es que em Qltima anflise se voc6 for ver
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selegao menos baseada no tema e mais na capacidade que cada um

tem de competir com os outros nessa coisa maid gerd. Agora, o con-

teQdo: nessa faso que voc6 chamou de carismatica, eu nio acho que
estava no carisma disses professores a possibilidade de realizar esse

seminirio interdisciplinar. Talvez hole a gents n:io possa desenvolv6-
lo com o mesmo carisma, mas ha outras maneiras de desenvolv6-1o

portante esse esforgo de construgao disses semingrios. Vejo homo
uma necessidade (ou uma obHgagao, vou usar a palavi a da Sully) ha-
ver essa participagao das pessoas de cada uma das tr6s disciplinas na
elaboragao disses cursor, dos doin cursor bfsicos, nos quaid a inter-
disciplinaridade realmente acontece, porque algumas areas, como fa-
lei, nio t6m muito elsa natureza de interdisciplinaridade

Com relagao a questao do Armando, sabre afinidade te6rica. eu
acho que 6 por acreditar na possibilidade de exist6ncia dessa afinidade

que eu defendo as areas, e nio porque eu quero simplesmente perpe-
tua-las, homo falou a Suely depois. Talvez ela tenha lido as minhas
afirmag6es coma um elogio daquilo que jf existe. Nio 6 ipso, 6 o con-

trgrio talvez: n6s nio demos ainda essas areas ideais, n6s demos areas

reals que ja foram en) album momento espago desse trabalho coletivo.

dessa conviv6ncia, e eu estava tentando localizar na nossa experi6ncia

e essa conviv6ncia ainda existem. Porque, se n:io, mica parecendo tam-
b6m que nio somos maid capazes de trabalhar juntos, e estamos fa-
zendo ipso em outros lugares. Entao, a minha id6ia era modiOcar sim

o conte6do das haas tentando relacionf-las com eases prqetos que
existem e que estgo sends levados. ' ' '

E tamb6m acho que ngoexiste a interdisciplinaridade na eradua-

gao. Eu imaginava uma formagao ideal, com uma interdisciplinaridade
na graduagao, uma formagao disciplinar no mestrado, e uma busca do

pesquisador peso tipo de doutorado que melhor corresponda ao seu
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produgao simb61ica e de reprodugao simb61ica, lugar onde a gents tem
que fazer um uso integral da linguagem, ngo muito separado. E talvez

tos de pesquisa, e que 6 uma liberdade que nos faz escolher os nossos

interlocutores por n fatores, inclusive os afetivos, porque n6s somos

sores integrals, nio somos separados. A minha inteng5o, quando eu fiz
essa proposta de a gents recolher, disses lugares onde essay coisas
estio acontecendo de verdade, as relag6es que s5o integrais e que s:io
produtivas, porque estamos fazendo pesquisa em proyetos coletivos,
foi utilizar judo ipso em beneHcio do nosso doutorado e de sous alu.

nos. Que etta conviv6ncia fosse disponibilizada para os nossos alunos

do doutorado, e ipso syria posse.vel se estes grupos se transformassem

em areas no doutorado. E teriam, entao, tamb6m essa obrigagao em
relag2io a formagao dos alunos, apesar de nio terem que abrir mio da
liberdade de escolha dos sous objetos e dos deus interlocutores

RAchEL MKNEcuELto: Osha, eu nio sei maid se elsa discussio ain-

da continua porque tamb6m o p6blico este meio disperso aqui. Mas eu

confesso, Tom, que eu nio anoteia tua pergunta, mas eu sei que ela

fda de ndmero de alunos e de estrutura de doutorado. Eu acho que eu
nio consigo responder elsa pergunta. Sobretudo porque ela parte da
premissa de que n6s resolvemos uma outta que 6 a questao da inter-
disciplinaridade mesmo. Que pasha um pouch pdas questdes do Ar-
mando, que pasha pdas preocupag6es da Sully, e embora o nosso es-

forgo nessa mesa, sobretudo a da Maria Lilia e do Ricardo, 6 intentar

nos clarear um pouco sobre os caminhos aqui, eu confesso que vejo
que a genre este num dilema sobre como resguardar. as nossas heran-

gas de trabalho, de insergao professional, de insergao de pesquisa, nos-

sos mestrados disciplinares. Coma compatibilizar ipso que parece que
este voltando com uma cargo toda para o trabalho pessoal mesmo, de
vfrios de n6s, ou at6 para questiona-lo. Mas ipso este voltando como
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em bala de aula. O tipo de interagao que demos entry nossos alunos. de

diversas formag6es e interesses, tamb6m contribuia fazer que nosso
doutorado deja algo diferente. Entao, 6 um pouco ipso. Talvez com
tanta ou quarenta 6 posse.vel, mas eu nio sei

RicARDO ABRAMovAY: Eu nio consigo engender o sehouinte: n6s te-

mos um modelo extremo que 6 o modelo da ANPEC, uma esp6cie de
vestibular. Apes quash dais semestres 6 que o aluno vai escolher o seu

orientador. A escolha do orientador num curso de economia 6 muito
interessante porque ela 6 feita, em grande parte, a partir da necessida-
de que o aluno tem de planelar o seu doutorado. lsto 6, o orientador de

mestrado serf provavelmente aquele que tem um excelente contato no

exterior e que pode fazer uma carta de recomendagao irrecusfvel para
o doutorado no exterior. Nio estou falando disso ingenuamente, 6 da-
ro que lss0 6 praticamente um jogo, 6 praticamente aberto. lsso exists

em outras ci6ncias, mas 6 muito forte na economia e faz parte de uma
estrat6gia de formagao. '

Eu acho que a entrada por area tem um problema s6rio. Ela es-

camoteia uma questao central colocada peso Armando, que 6 o se-
guinte: qual 6 o julgamento que a casa, como um todo, faz sobre a
qualidade te6rica dos prqetos que vio ser apresenLados? Quer dizer.
algu6m de uma &ea de economia urbana ngo pode dar palpite nulla

&ea de sociologia rural? Etta 6 uma 16gica perigosa que n5o s6 inibe

o dialogo mas bloqueia o controls da qualidade cienti.mica peso julga-
mento dos panes e corry o risco de estimular maud proyetos e perpetuar
maud orientadores. Ou o curse se pensa do ponte de vista da sua con-

sistencia te6rica e se prop6e a ter uma grade de entrada cujo crit6rio

fundamental 6 a solidez te6dca dos projetos, fazendo com que os futuw

ros orientadores, os pretendentes a orientadores participem inclusive
da elaboragao dos pr6prios proUetos ou podem-se ter coisas muito ru-
ins porque cada &ea, evidentemente, paisa a ser um feudo. A conclu-
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banca, polo ments, tem que ter um n6mero impar. Agora, qual 6 o
modelo alternative que incorporaria elsa imensa diversidade te6rica (e
Eemalica) e que, portanto, serra capaz de um jujgamento maid criteria.

so, mats rigoroso? Uma banca com 50 pessoaso Uma banca com 309

Uma banca com 10? Como 6 que se operacionaliza isso? J6 que eu
estou falando, deixa eu dizer s6 uma coisinha a maid, que 6 outra pa-
lavra de ordem que eu acho que a gents deveria ter para a nossa dis-
cussio e que nio foi explorada aqua hoje (e nem necessariamente teria

que ler fido), e sobre a qual eu ja insists no 6]timo debate que 6 a dis-

tmgao entre aquino que sio injung6es external ao doutorado, e aquino

que sg.o os nossos desqos, as nossas vontades, e as nossas pr6prias
concepgoes do que o doutorado deveria ser ou deixar de ser. Porque
eu acho que tamb6m 6 necessfrio, da mesma forma que em relagao ao
que eu disse antes, distinguir essas dual coisas e entender as tens6es.

-vw5 vw v nv

Dou um exemplo do que estou considerando, do que eu considero.
inyungao externa. Doin exemplos: um 6 estamos cansados de saber. as

determinag6es das ag6ncias financiadoras, que nos dizem que n6s te-
mos que ter um programa integrado que permita a passagem automfti-
ca do mestrado para o doutorado. Entao, homo n6s ngo queremos..
entao, ipso nos pira a cabega, porque ou se faz um mestrado em ci6n-
cias socials ou se faz um doutorado disciplinar. E tem muita genre

dentm desse Instituto, no meu ponto de vista, que este se subjugando
passivamente a essas injung6es externas. ' '

O segundo exemplo 6 o problema concreto do ntimero de alunos

no semingrio te6rico-metodo]6gico. Porque 6 que n6s nio podemos ter

turmas de lO, 15 alunos ou qualquer niimero que nos parecer capaz de

-permitir um bom curse? Porque n6s temos poucos professores. Porque
n6s perdemos a metade dos nossos departamentos nos iiltimos dez

anon. E isso 6, para mim, uma injungao externa. Porque n6s n5o po-
demos definir o conteado, o sucesso, o que devs ser esse curse. sem

reconhecer que n6s estamos com esse ]imite, e sem decider o que n6s
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temps que fazed com esse limits. Nos subordinar passivamente a ele,
ou dizer na.o, assim nio da para fazer doutorado
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ca, mas a qualidade de construgao deja de um ensaio, sega de um pro-
jeto, deja de uma prova. E que, assim, individualmente, independence
de quais vinculos e com quaid projetos eu esteja vinculado, eu entre.

Foi assim que a Unicamp cresceu, foi assim que novos objetos de pes-
qulsa surgiram, novak reflex6es alteraram o que era can6nico

O que 6 uma entrada efetivamente democrftica? Eu sei que es-
tou fazendo uma discussio complicada no memento em que se discu-

tem vgrias outras coisas, mas 6 aquele proyeto, ensaio ou prova que
demonstre competencia e que pods ser analisado por voc6, por mim
Mesmo voc6 sendo cientista politica e antrop6]oga, ou, sei 16. voc6
tem carta perspectiva te6lica e eu tenho outra. Nio vou faber caricatu-

ra, mas que n6s dual em uma banca sejamos capazes de avaliar um
proleto que esteja tratando das rojas marftimas de Bizfncio. Pda com.
pet6ncia daquele projeto e do candidato

RAcnzi,: Sully, me d£ s6 um aparte. Esse problems nio 6 das areas 6
das pessoas. Embora a area sega pessoas, mas n5o 6. . . "' ----', '

MARIA LfGiA: Cllaro, mas af 6 uma questao de comportamento e de

etica na hora de uma selegao. Nio mas nio 6 das areas, mas de quem
este fazendo a selegao. Tem elsa utica de uma selegao, nio estou fa.

lando da questao moral, pessoal, que at6 algu6m poderia dizer, mas
elsa utica da selegao 6 aldo que nio depende da area, mas ela pods
conviver com ipso. '

St.rELy KOPES: Mas ela tem uma dinimica que 6 da ornanizan A
ErabaJho, da ocupagao da area. 'b '''utah uv
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ela ja age homo selegao individual, onde o professor seleciona o seu
aluno. Ou sega, que ji. temos na prftica o sistema USP que este senate
criticado aqui. Nio acredito que deja uma pratica nas boas areas, . . .. e

tr6s n6s. agradego a presenga de todos. Vamos tentar continuar or-

ganizando este s6rie de debates.
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