
Resenhas 

A DESNUTRIQAO NO BRASIL. Francisco Via- 
cava et alii. Petropolis. Vozes/Finep. 1983. 

0 estudo divulgado neste Ilvro e resultado 

de uma das linhas de pesquisa desenvolvi- 

das no projeto Ci§ncias Sociais em Nutrl- 

gao, e fol executado no perfodo 1978/1.0 se- 
mestre de 1980, a partir de um convenio fir- 

mado entre o INAN, a FINER e o IBGE, com 

o objetivo de estudar os fatores que influ- 
enciam o padrao nutricional da populagao 

brasllelra. A principal fonte de dados e o 

ENDEF — Estudo Nacional de Despesa 

Familiar, realizado pelo IBGE em 1974/75, 

sendo as regioes estudadas o Nordeste, Rio 

de Janeiro e Sao Paulo. 

Os autores apresentam os resultados glo- 

bais obtidos para o Nordeste, Rio de Janei- 

ro e Sao Paulo, para os dados de ingestao 

de calorias e proteinas por comensal-dia e 

por unidade adulto-consumo. Apresentam 

igualmente as estimativas de necessidades 

energeticas e proteicas e comparam as in- 

gestoes com as necessidades. As inges- 

toes calorica e a proteica sao desagregadas 
por estratos de residencia (rural-urbana) e 

por classe de despesa, sendo a distribuigao 

percentual de calorias apresentada segundo 

fontes alimentares. Tambem as necessida- 

des energeticas e proteicas e os coeficien- 

tes de adequagao sao apresentados por es- 

trato rural-urbano e por classes de despe- 

sa. 

A antropometria e explorada apresentando 

os indicadores de adequagao peso-idade, 

altura-idade e peso-altura e os autores tra- 

balham com classificagoes alternativas de 

desnutrigao, como a de GOMEZ e a de 
WARTELOW/BATISTA. 

O estudo conclui que a situagao alimentar 

das populagoes analisadas e bastante preca- 

ria e merecedora de atengao especial por 

parte do Governo. Os autores informam que 

em cada tres familias do Nordeste existe 

uma alta probabilidade de pelo menos uma 

apresentar um quadro de insuficiencia pro- 

teico-calorica. Para os Estados de Sao Pau- 

lo e Rio de Janeiro, essa proporgao e de 

4:1 e 5:1, respectivamente. Por outro lado, 

em todas as regioes, a forma predominante 

de deficit de ingestao e do tipo "suficien- 

cia proteica e insuficiencia calorica", sendo 

que, somando-se esta forma ao tipo "insu- 
ficiencia proteca e insuficiencia calorica" 

obtem-se a grande maioria dos casos de de- 

ficit, de vez que a insuficiencia proteica pura 

e muito rara. O estudo verificou, tambem, 
que os coeficientes medios de adequagao 
calorica sao sempre maiores no estrato ru- 

ral para as tres regioes, indicando portanto 

que o processo de migragao rural-urbana im- 

plica deslocar a populagao para regioes on- 

de a probabilidade de deterioragao de seu 
estado nutricional e maior. 0 trabalho com 

indicadores antropometricos revelou que a 

situagao nutricional das criangas esta dire- 
tamente associada com a despesa corrente 

per capita da familia. Verificou-se tambem 

que a percentagem de criangas eutroficas e 

maior nas familias com suficiencia calorica 

e proteica. 

O leitor poderia perguntar-se o que de no- 

vo este trabalho traz para o cenario dos nos- 
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sos conheclmentos sobre alimentagao e nu- 

trlgao. A resposta que me ocorre, apos 

a leitura do estudo, e a de que ele confirma 

e atualiza o que ja se conhecia atraves de 

tantas obras como as de JOSUf DE CASTRO, 

e do DR. NELSON CHAVES, apenas para ci- 

tar dois grandes estudiosos do problema ali- 

mentar e nutricional em nosso Pafs. Entre- 

tanto, nenhuma das analises conduzidas so- 

bre o tema sob o enfoque do rigor economi- 

co e social pode-se comparar a presente 

do ponto de vista do rigor metodoldgico e 
do cuidado com a precisao cientffica que ti- 

veram seus autores, de forma que se trata 
de obra que, sem sombra de duvida, nao 

pode faltar na estante da biblioteca dos es- 
tudiosos de NUTRIQAO e dos leigos que te- 

nham interesse em conhecer alguma coisa 
sobre o problema da subalimentagao e da 
subnutrigao em nosso Pafs. 

Antonio Carlos Coelho Campino 

FEA/USP 

RS: ECONOMIA E CONFLITOS POLfTICOS 

NA REPUBLICA VELHA. Pedro Cezar Dutra 
Fonseca. Porto Alegre. Mercado Aberto. 1983. 

O livro resultou da dissertagao de mestra- 
do em economia apresentada pelo autor. 
Tern por objetivo indagar as peculiaridades 

do Rio Grande do Sul na Republica Velha; 
por que os partidos imperials nao desapare- 

ceram, por que os antigos liberais, maraga- 

tos, se opuseram tao agressivamente ao go- 
verno estadual, e que fatores explicam o 

conflito entre chimangos e maragatos. Co- 
mo referencial teorico o autor se serve de 

textos de ciencia poli'tica, historia e econo- 

mia que Ihe sugeriram a hipotese de que a 
divisao regional do Rio Grande e sua econo- 

mia constituem o fundamento dos conflitos 
entre os dois partidos politicos. O Estado 

sulriograndense divide-se geograficamente 
em Norte e Sul. O Norte subdivide-se em 

duas zonas: Serra e Planalto, e o Sul e co- 

nhecido como Campanha. A Campanha 6 
antiga zona de colonizagao iberica, teve 

trabalho escravo e economia predominante- 

mente pecuaria e de latifundio, com os por- 

tos de Pelotas e Rio Grande como escoadou- 

ros da produgao. A Serra foi colonizada por 

imigrantes alemaes e italianos, com peque- 

nas extensoes de terra para a agricultura, 

associada a criagao de suinos, com mao-de- 

-obra familiar e com produgao destinada 

mais a consumo local do que para exporta- 

gao. O Planalto e tambem de recente ocupa- 

gao com base na pecuaria e na agricultura, 

com poucos latifundios em meio a peque- 
nas e medias propriedades. Na alteragao do 

predominio economico do Sul para o Norte 

e no movimento de contestagao a ordem po- 

Iftica e economica do Imperio favoravel a 

Campanha, nos ideais e programas do Par- 

tido Republicano, calcados na doutrina posi- 

tivista e na elite emergente com a Republi- 
ca, preocupado em diversificar a produgao 

gaucha, na associagao do Imperio a depen- 

dencia gaucha e da Republica a sua auto- 
-sutentagao, isto tudo visto pelo antagonismo 

entre chimangos e maragatos — eis o con- 

teudo minucioso da tese na forma de livro. 

A ditadura positivista assumiu, conforme o 
autor, forma oligarquica, mas nao plutocra- 

tica, no Rio Grande do Sul, pois alem de in- 

teresses economicos, havia outros fatores 

em jogo a ativar o processo de mudanga na 
regiao e no Brasil. 

Ressalte-se a preocupagao do autor com 

o esquema tedrico de referencia da disserta- 

gao, o que enriquece o texto com a discus- 
sao do mdtodo funcionalista. Embora de- 

fendida em economia, a dissertagao abrange 

uma visao mais ampla do problema, buscan- 

do a integragao de perspectivas da ciencia 

poli'tica e da sociologia, o que aumenta o 
poder explicativo da realidade em foco. 

O livro aumenta o acervo de estudos so- 
bre a Republica Velha no Rio Grande do Sul, 

onde se pos em pratica a doutrina positivis- 

ta com Julio de Castilhos (1860-1903), Bor- 

ges de Medeiros (1864-1961), Pinheiro Ma- 

chado (1851-1915) e Getulio Vargas (1883- 

-1954), desta vez com destaque na economia 
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sulina e sua vinculagao com a estrutura de 

poder atraves dos dois grandes partidos po- 

liticos. 

Januario Francisco Megale 

FEA/USP 

GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA EM MAX SOR- 

RE. Januario Francisco Megale. Sao Paulo. 

IPE/USP. 1983 

O livro e a tese de doutorado do autor, 
defendida em 1980, na FFLCH/USP. Tern 

por objetivo determinar como Sorre concei- 

tuou e praticou a geografia em seu contexto 

de ciencia social. Inicia-se com o esboco 
biografico de Sorre e com ampla visao de 

sua vasta produgao cientifica. A seguir, o 

autor situa a ciencia geografica na epoca de 

Sorre, onde mostra o determinismo geogra- 

fico e seu mito ratzeliano contra o possibi- 

lismo lablachiano, ou seja, a geografia ale- 

ma versus geografia francesa. O terceiro 

capitulo constitui o centro da tese. Sob os 

tftulos de: 1) geografia, sociologia e morfo- 

logia social; 2) ecologia enquanto dominio 

da geografia, e 3) a ecologia como posigao 

metodologica, encontramos referencia a 
disputa acirrada entre geografos e sociolo- 
gos, no final do seculo passado e imcio des- 

te, conhecida pelos nomes de Geografia Hu- 

mana e Morfologia social, e tao bem descri- 

ta por Lucien Febvre. A ecologia e vista co- 

mo dominio da geografia. Aqui, embora o au- 
tor se tenha preocupado com a concisao e a 

precisao como quesltos da linguagem cienti- 
fica, nao atingiu a precisao, talvez pelo 

excesso de concisao. Este e o ponto fraco 
do livro, sobretudo enquanto tese doutoral. 

0 quarto capitulo — espago e realidade so- 

cial em Max. Sorre — mostra a preocupa- 

gao sorreana em nunca perder de vista a 

visao abrangente ou a pesquisa interdiscipli- 

nar em qualquer das ciencias sociais. O 

quadro I — Esquemas teoricos da geografia, 

ilustragao grafica sindptica, organizado pelo 

autor, nao esta bem explicado no texto, o 

que dificulta a compreensao pelo leitor. A 

carencia de explicagao e clareza no quadro 

I e compensada no quadro II — A geografia 

humana na obra de Max. Sorre —, onde os 

conceitos sorreanos sao listados dentro dos 

quatro componentes essenciais da geografia 

humana: ecumeno, tecnica, habitat e socia- 

bilidade. Um capitulo final analisa o ensino 
da geografia segundo Sorre, que dedicou ao 

magisterio toda sua vida, a defender o du- 
plo obj'etivo do ensino geografico: informa- 

gao e formagao, com destaque no ultimo. 

Dois apendices: Geografia, Sociologia e Ci- 

encias Sociais e Geografia Agraria: objeto e 

metodo, encerram o livro. O primeiro e co- 

mentario generico sobre o "Rencontres" de 

Sorre, pouco conhecido e que postula a uni- 

dade da ciencia social, da qual a geografia e 
a sociologia sao meras disciplinas academi- 

cas que se complementam. O segundo 6 a 

transcrigao de artigo de 1976, publicado na 

Revista da SBPC — Ciencia e Cultura. Ambos 
os textos interessam aos geografos e sua in- 

clusao no livro se deve, certamente, a fina- 
lidade de discussao nos cursos de gradua- 

gao. A novidade do livro para o leitor, qual- 

quer que seja sua formagao academica, esta 

textos interessam aos geografos e sua in- 

na defesa da interdisciplinaridade, na visao 
ampla e abrangente da realidade social do 

ponto de vista geografico em seu contexto 

de ciencia social. O retorno as fontes, aos 

classicos, constitui inegavelmente o maior 
merito academico do livro, sobretudo por 
defender — e o exemplo esta no texto — 

a visao global de cada ci§ncia social, nao se 
especializando prematuramente e em exces- 

so. Se o conhecimento em profundidade 
caracteriza o conhecimento cientffico, este 

postula tambem o conhecimento em exten- 

sao, sob o risco de nao se perceber o do- 
mmio da pesquisa e sua vinculagao com a 
realidade social. 

Cecilia Maria Alexandria Lima 
Fundagao Educacional/Brasilia 
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