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RESUMO

O Observatório das Metrópoles desenvolveu 2005/2009 o programa de pesquisa 

em rede TERRITÓRIO, COESÃO SOCIAL E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA, com o apoio do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq/ Institutos do 

Milênio. Este programa reuniu pesquisadores de instituições dos campos universitário, 

governamental e entidades não-governamentais, organizadas como Núcleos em 11 

das principais metrópoles brasileiras – Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo 

Horizonte, Curitiba, Goiânia, Recife, Salvador, Natal, Fortaleza, Belém – e na aglomeração 

urbana de Maringá (institucionalmente uma das Regiões Metropolitanas do estado do 

Paraná). Seu principal objetivo foi identificar as principais tendências de transformações 

econômicas, sociais, institucionais e territoriais destas metrópoles nos últimos 20 

anos. Associado a estes objetivos acadêmicos, o Observatório das Metrópoles buscou 

neste período manter sua intenção de aliar suas atividades de pesquisa e ensino com 

a realização de atividades que auxiliem os atores governamentais e da sociedade civil 

no campo da governança democrática das metrópoles brasileiras.

Em resumo, formamos hoje um Instituto em Rede sobre o tema das metrópoles 

brasileiras e os desafios do desenvolvimento. A produção de resultados comparáveis 

tem nos permitido a identificação de tendências convergentes e divergentes entre 

as metrópoles, geradas pelos efeitos das transformações econômicas, sociais, 

institucionais e tecnológicas por que passa a sociedade brasileira nos últimos 20 

anos. Acreditamos que o conhecimento gerado, embora refira-se especificamente 

às 12 regiões metropolitanas mencionadas, assegura uma compreensão mais ampla 

a respeito dos impactos das transformações sobre as grandes cidades brasileiras, 

permitindo confrontar os resultados alcançados com as tendências apontadas pelas 

pesquisas internacionais. 

As atividades do programa foram realizadas através das seguintes linhas de 

pesquisa: 

Linha I   Metropolização, dinâmicas intrametropolitanas e o território 

nacional.

Linha II  Dimensão sócio-espacial da Exclusão/Integração nas metrópoles: 

estudos comparativos.

Linha III   Governança urbana, cidadania e gestão das metrópoles.

Linha IV  Monitoramento da realidade metropolitana e desenvolvimento 

institucional.
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APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo difundir os resultados do programa de 

pesquisa em rede TERRITÓRIO, COESÃO SOCIAL E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA, 

desenvolvido entre os anos de 2005 e 2009 pelo Observatório das Metrópoles – IPPUR/

UFRJ com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq/ Institutos do Milênio. 

Este programa de pesquisa reuniu pesquisadores de instituições dos campos 

universitário, governamental e entidades não-governamentais, organizadas como 

Núcleos em 15 das principais metrópoles brasileiras – Baixada Santista, Belém, 

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Natal, Recife, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Vitória – e na aglomeração urbana de Maringá 

(institucionalmente uma das Regiões Metropolitanas do Estado do Paraná). Seu 

principal objetivo foi identificar as principais tendências de transformações econômicas, 

sociais, institucionais e territoriais destas metrópoles nos últimos 20 anos. Associado 

a estes objetivos acadêmicos, o Observatório das Metrópoles buscou neste período 

manter sua intenção de aliar suas atividades de pesquisa e ensino com a realização de 

atividades que auxiliem os atores governamentais e da sociedade civil no campo da 

governança democrática das metrópoles brasileiras.

O Observatório das Metrópoles é um Instituto nacional, com inserção internacional 

de instituições que realiza pesquisa em rede, comparativa e multidisciplinar, sobre o 

tema das metrópoles brasileiras e os desafios do seu desenvolvimento. A produção de 

resultados comparáveis tem nos permitido a identificação de tendências convergentes 

e divergentes entre as metrópoles, geradas pelos efeitos das transformações 

econômicas, sociais, institucionais e tecnológicas por que passou a sociedade brasileira 

nos últimos 20 anos.

 Acreditamos que o conhecimento gerado pelo programa, assegura uma 

compreensão mais ampla a respeito dos impactos das transformações sobre as grandes 

cidades brasileiras, permitindo confrontar os resultados alcançados com as tendências 

apontadas pelas pesquisas internacionais.

As atividades do programa foram realizadas através das seguintes linhas de 

pesquisa:

Linha I - metropolização, dinâmicas metropolitanas e o território nacional.

Esta linha volta-se a compreender as dinâmicas de constituição dos espaços 

metropolitanos, seu poder de articulação e polarização do território nacional, 

e os novos arranjos espaciais e suas conexões com as transformações de suas 

bases produtivas. 
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Linha II - Dimensão sócio-espacial da Exclusão/Integração nas metrópoles: 

reprodução das desigualdades e impactos na sociabilidade urbana. 

A hipótese inicial desta linha é que os processos socioespaciais em curso 

nas metrópoles brasileiras têm enorme importância na compreensão dos 

mecanismos societários de exclusão e integração, através de seus efeitos sobre a 

estruturação social, os mecanismos de produção/reprodução de desigualdades 

e as relações de interação e sociabilidade entre os grupos e classes sociais. Tais 

processos sócio-espaciais são conceituados nesta linha como diferenciação, 

segmentação e segregação.

Linha III - Governança Urbana, Cidadania e Gestão das Metrópoles.

Esta linha está dedicada ao estudo das condições que constrangem a construção 

de um sistema de governança dos aglomerados urbanos metropolitanos que 

atenda aos requerimentos da eficiência e eficácia na gestão dos problemas 

comuns e das políticas públicas.

Linha IV - Monitoramento da realidade metropolitana e desenvolvimento 

institucional

Considerando que persistem diversos bloqueios e dificuldades para a consolidação 

da política nacional de desenvolvimento urbano e para o efetivo funcionamento 

de um sistema nacional de participação fundado nos conselhos das cidades e 

nos conselhos gestores, esta linha busca contribuir para o enfrentamento desses 

bloqueios. 

Vale ressaltar que cada uma dessas linhas se desdobra em vários projetos, 

cujos produtos foram amplamente divulgados na forma de livros, artigos publicados 

em periódicos nacionais e internacionais, relatórios, bancos de dados, etc. Neste livro 

apresentamos apenas os principais resultados de cada projeto.

Por último, lembramos que toda a produção do Observatório das Metrópoles 

está disponível no site: www.observatoriodasmetropoles.net 
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PARTE I

APRESENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA:  
quem éramos, o que somos e o que pretendíamos  

no período 2005/2009.

1.1. Histórico
 
O Observatório das Metrópoles tem origem no projeto Avaliação da Conjuntura Social e do De-

sempenho	das	Políticas	Públicas	na	Região	Metropolitana	do	Rio	de	Janeiro cujo objetivo foi analisar 
as transformações do quadro de carências e desigualdades sociais na RMRJ ao longo da década de 80, 
financiado pelo Banco Mundial/Prefeitura do Rio de Janeiro. Este projeto possibilitou a constituição de 
uma parceria entre o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – IPPUR/UFRJ, o Programa de Pós Graduação em Urbanismo também da UFRJ – PROURB/
UFRJ e a organização não-governamental Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional 
– FASE, tendo como temática central a reflexão sistemática sobre novos desafios metropolitanos do mo-
delo de política urbana desenhada na Constituição Federal de 1988 e afirmado com a Constituição do 
Movimento Nacional da Reforma Urbana, diante das transformações econômicas do final dos anos 80. 

O escopo comparativo da pesquisa foi ampliado, integrando novas instituições e novas metrópoles 
com a intenção de tratar das questões colocadas pela literatura que analisava a reconfiguração territorial. 
Segundo essas análises, existiriam tendências à marginalização de algumas metrópoles com a afirmação 
do modelo de inserção internacional adotado depois de 1991. Ao mesmo tempo, interessava avaliar 
os eventuais obstáculos à adoção de uma política de desenvolvimento intrametropolitano, baseada na 
concertação e negociação entre setor público e sociedade e entre os diversos níveis governamentais, na 
mobilização dos recursos locais e na criação das condições necessárias à superação do ajuste defensivo, 
como recomenda a literatura internacional. Em que medida o possível aprofundamento do quadro de 
desigualdades socioespaciais no interior das metrópoles e seus efeitos sobre o tecido associativo difi-
cultam a construção e implementação de tal política? Com efeito, as visíveis tendências à dilaceração e 
segmentação sociais do espaço metropolitano podem instaurar um ambiente social e político altamente 
desfavorável à adoção de uma estratégia de desenvolvimento local endógeno, tanto em razão da con-
solidação de imagens negativas de algumas metrópoles, exportadas até para o exterior, quanto pelo es-
garçamento da sociedade civil organizada e pela difusão de uma cultura cívica predatória (Santos, 1992) 
que produziria uma “cidade escassa... por não conseguir prover de cidadania as grandes massas, isto é, 
não consegue contê-las sob sua lei e sua guarda”. (Carvalho, 2000, p. 56). Qual tem sido o desempenho 
institucional dos governos estadual e local frente ao quadro de desigualdades sociais? A fragmentação 
institucional da gestão metropolitana conseqüente à inexistência de mecanismos de cooperação inter-
governamental e a emancipação de distritos municipais têm facilitado a criação de governos habilitados 
técnica e politicamente para assumirem funções de desenvolvimento? Os governos municipais dos pólos 
das regiões metropolitanas, com raras exceções, têm contribuído fortemente para o aprofundamento 
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deste quadro de fragmentação institucional, na medida em que adotam políticas fundadas na guerra 
fiscal e vêm se eximindo do papel de ator público capaz de incentivar ações cooperativas. Tal papel teria 
importante impacto na construção de uma estratégia de desenvolvimento metropolitano, uma vez que 
poderia induzir ao estabelecimento de mecanismos de concertação e negociação entre os atores eco-
nômicos, sociais e políticos. Para tanto, seria imperioso superar a concepção localista de política pública 
inerente aos modelos de planejamento hoje em moda na sociedade brasileira, tais como o planejamento 
estratégico. Ao mesmo tempo, o quadro de fragmentação institucional também resulta da inexistência 
de políticas federais de incentivos seletivos à cooperação metropolitana. 

 Na ausência de políticas de desenvolvimento e considerando as tendências de re-configuração 
territorial da economia, como as metrópoles têm respondido às transformações da economia brasileira? 
Que efeitos os impactos destas mudanças têm produzido na estrutura social e espacial das metrópoles? 
Qual tem sido o desempenho das políticas locais nas áreas metropolitanas tendo em vista o grau de 
organização da sociedade civil, a capacidade institucional e administrativa dos governos locais? Em que 
medida o quadro de desigualdades socioespaciais e o desempenho político-institucional dos governos 
estadual e municipal se colocam como obstáculos à construção e implementação de uma política de de-
senvolvimento fundada na concertação e negociação entre as forças locais, capaz de minimizar os riscos 
de marginalização das regiões metropolitanas?  

1.2. Observatório das Metrópoles: quem somos? 

Procuramos difundir a nossa metodologia e formar outros grupos de pesquisadores, o que resul-
tou na expansão e ampliação da Rede. Durante o período 2005/2009, o Observatório funcionou como 
um Instituto Virtual, reunindo mais de 214 pesquisadores, entre doutores (77), doutorandos (13), mes-
tres (45), além de mestrandos, especialistas e graduandos, de 51 instituições dos campos universitário 
(programas de pós-graduação), governamental (fundações estaduais e prefeitura) e não-governamental, 
sob a coordenação conjunta do IPPUR e da FASE. 

1.3. O que o Observatório das Metrópoles pretendeu no período 2005/2009 

No período anterior ao Programa Milênio, o Observatório das Metrópoles consolidou-se institu-
cionalmente e amadureceu acadêmica e intelectualmente, pelas seguintes razões:

a) Realizou-se a avaliação das tendências mais recentes da hierarquia dos aglomerados urbanos 
com funções metropolitanas que compõem a rede urbana brasileira, bem como das diferenças 
existentes entre as regiões metropolitanas formalmente constituídas quanto ao efeito do grau 
de integração dos municípios nelas incluídos. Trata-se de um trabalho recentemente concluído 
que deverá servir de referência na elaboração das estratégias do Ministério das Cidades orien-
tadas ao incentivo da adoção de um sistema de gestão metropolitana levando em consideração 
as especificidades do sistema federativo brasileiro que, de um lado, na Constituição de 1988 
aprofundou o estatuto do município como ente federado e, por outro lado, concedeu aos go-
vernos estaduais a competência da função de criação das áreas metropolitanas. A instituição 
de organismos de gestão metropolitana depende de um acordo de cooperação entre governos 
estaduais e municípios, o que significa dizer que há a necessidade de incentivos seletivos de ca-
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ráter institucional. É necessário, contudo, dar continuidade a este trabalho visando à descrição 
das dinâmicas demográficas e sociais de organização interna das metrópoles.

b) Realizou-se a análise sistemática da estruturação social das metrópoles consideradas e suas 
transformações	ao	longo	dos	últimos	20	anos	(1980-2000),	bem	como	dos	seus	padrões	de	
mobilidade social, o que foi conseguido através da criação de um sistema de classificação 
das ocupações utilizadas pelo IBGE como instrumental analítico da estratificação social 
brasileira, inspirados nas experiências nacionais e internacionais mais reputadas, tais como 
as	desenvolvidas	por	Nélson	do	Valle	e	Silva	(s/d;	1973),	Desrosières, Goy, Thévenot, (1983) 
Desrosières, Thévenot, (1992), Erick Olin Wrigth (1964) entre outros e adaptado às condições 
contemporâneas do mercado de trabalho1. A continuação deste trabalho é fundamental em 
razão das evidentes transformações em curso na estrutura social brasileira, com o aprofunda-
mento das mudanças iniciadas na década de 90. 

c) Com base neste instrumental analítico e no desenvolvimento de um método apropriado de aná-
lise social do território, para o qual serviram de inspiração os trabalhos realizados para a França 
por Tabard (1993) e Tabard e Chenu (1993) em parceria com Edmond Preteceille (1988; 1993 e 
1994), do Centre de Sociologie Urbaine – CSU no quadro da cooperação CNRS/CNPq2, realizamos 
uma sistemática e detalhada análise da organização social do território das metrópoles brasileiras 
no plano intra-urbano, através da qual pudemos avaliar as tendências de divisão, segmentação e 
segregação residencial como expressão das transformações econômicas, demográficas e sociais 
por que passa o Brasil desde o início dos anos 90. Pelas mesmas razões mencionadas anterior-
mente, é indispensável dar continuidade e aprofundar o conhecimento das transformações da 
dinâmica da organização social dos territórios das metrópoles brasileiras. Acrescente-se que, em 
função dos resultados obtidos, torna-se hoje necessário aplicar a análise quantitativa realizada 
sobre novos temas e desenvolver novos instrumentais de pesquisa capazes de descrever e expli-
car as emergentes relações entre as tendências recentes da organização social do território me-
tropolitano com os antigos e novos mecanismos de produção de desigualdades. Assim, além de 
atualizar e aprofundar o conhecimento consolidado, é preciso desdobrar a compreensão obtida, 
agora buscando também descrever e interpretar os padrões de sociabilidade e interação social 
que materializam a metamorfose da ordem social metropolitana, contrapartida dos processos e 
tendências que vêm sendo analisados desde o início das pesquisas que deram origem ao Obser-
vatório das Metrópoles. Isto se torna fundamental, uma vez que as estruturas sociais das áreas 
metropolitanas, além de expressarem as macro-desigualdades da economia e da sociedade, ge-
ram novos tipos de desigualdades, pela conexão entre as antigas e sedimentadas segmentações 
da sociedade brasileira com os fenômenos de segmentação e segregação sócio-territorial das úl-

1 A descrição e demonstração do potencial metodológico do sistema de classificação sócio-ocupacional criado pelo Observatório 
para representar os princípios da organização social dos territórios das metrópoles brasileiras encontram-se em Ribeiro e Lago 
(2000)
2 Trata-se do programa “Reestruturação econômica e social das grandes metrópoles: estudo comparativo Paris-Rio de Janeiro”. 
Os resultados da aplicação desta metodologia encontram-se em Preteceille, E. & Ribeiro, L.C.Q. “Tendências da segregação social 
em metrópoles globais e desiguais: Paris e Rio de Janeiro nos anos 80”, trabalho apresentado no XXII Encontro Anual da ANPOCS, 
1998 e publicado na Revista EURE, vol. XXV, n. 76, pp. 79-102, Santiago do Chile, dezembro 1999. A reflexão sobre a aplicação 
desta metodologia às metrópoles brasileiras encontra-se em Ribeiro, L.C.Q. “Segregação Residencial e Políticas Públicas: análise 
do espaço social da cidade na gestão do território”,  in Saúde nos Grandes Aglomerados Urbanos: uma visão integrada, Projeto 
de Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde, OPAS/OMS, Brasília, 2003. Para o conhecimento global da aplicação desta 
metodologia para as metrópoles brasileiras, ver Ribeiro, L.C.Q. (org.) Metrópoles: entre a coesão e a fragmentação, a conflito e 
a cooperação. Perseu Abramo: Rio de Janeiro, 2004. 
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timas décadas – afirmação que será retomada e justificada adiante. Este desdobramento envolve 
o recurso ao banco de dados atualizado (abaixo mencionado) como base para os necessários es-
tudos qualitativos sistematicamente construídos, e permitirá a discussão das formas de vida que 
estão se estruturando nas metrópoles brasileiras, em conexão com o avanço da modernização 
sócio-cultural e da globalização e seu impacto desorganizador das estruturas e das instituições 
responsáveis pela ordem social gerada no modelo anterior de desenvolvimento nos planos da 
família, do domicílio e do bairro. 

d) Este conjunto de trabalhos ensejou a construção de um banco de indicadores sobre (i) a rea-
lidade metropolitana nas escalas nacional e regional, (ii) os padrões de organização social do 
território das metrópoles e suas conexões com as desigualdades sociais e (iii) sobre o desempe-
nho institucional dos organismos públicos envolvidos com a gestão metropolitana. Para dispo-
nibilizar amplamente tais indicadores, foram desenvolvidas duas ferramentas – o METRODATA 
e o SERVIDOR DE MAPAS com uma dupla finalidade: de um lado, permitir a utilização de indi-
cadores padronizados sobre os temas habitacionais, demográficos, ambientais e fiscais pelas 
equipes da rede; de outro lado, pelo acesso via internet (www.observatoriodasmetropoles.
ufrj.br) fornecer referência para uma ampla e diversificada gama de atores – governamentais 
ou da sociedade – envolvidos na discussão das políticas públicas nas áreas metropolitanas, na 
medida em que, com o uso das ferramentas desenvolvidas pelo Observatório, os dados podem 
ser transformados em mapas sociais e tabelas simplificadas de indicadores. É necessário po-
tencializar estes serviços de difusão de informações de maneira a servir de instrumento de (i) 
monitoramento da realidade metropolitana e das políticas públicas, (ii) de desenvolvimento 
de condições institucionais de gestão das metrópoles e (iii) de esclarecimento das populações 
envolvidas.

e) Na linha de pesquisa sobre a governança metropolitana foram realizados vários estudos de 
caso sobre os impasses e dificuldades de gestão de diversas regiões metropolitanas, apresen-
tados como teses de doutoramento e dissertações de mestrado, além de um survey nacional 
sobre os conselhos municipais e seus integrantes, no qual foram entrevistados quase 1.000 
conselheiros com o objetivo de avaliar a real capacidade destes novos aparatos de gestão exer-
cerem efetivamente a função de mediação entre sociedade e poder local. Além deste trabalho 
avaliou-se, com base nos dados dos anexos da PNAD de 1988 e da PME de 1996, o grau de as-
sociativismo das populações metropolitanas, procurando explicar as diferenças em função dos 
processos de divisão, segmentação e segregação sócio-territorial. Esta primeira aproximação 
indica a necessidade de estudos mais amplos, que permitam uma análise nacional e compara-
tiva dos impasses institucionais da gestão metropolitana. É preciso explorar outras dimensões 
dos entraves à adoção de uma política de gestão metropolitana, bem como avaliar, nas expe-
riências internacionais, eventuais soluções aplicáveis no Brasil. Em especial, deve-se pesquisar 
de maneira mais sistemática e aprofundada a relação entre as tendências de reforço da frag-
mentação institucional decorrentes dos efeitos fragmentadores dos processos socioespaciais. 
Por fim, caberia mencionar que a criação do Ministério das Cidades, que busca a formulação de 
uma política nacional de gestão metropolitana compatível com o quadro federativo brasileiro, 
bem como a aprovação do Estatuto das Cidades como lei federal, tem gerado demandas de 
informações e conhecimentos que o Observatório das Metrópoles tem tentado fornecer, mas 
que dependem de novas pesquisas, sobretudo aquelas que possam aprofundar e sistematizar 
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os condicionantes institucionais da governança metropolitana através de estudos nacionais e 
comparativos.

f) Quanto aos objetivos de transferência de resultados do trabalho de pesquisa para a socieda-
de, têm sido realizadas várias atividades pelo Observatório, sobretudo com a intervenção da 
FASE, a mais importante tendo sido a que criou o Programa Interinstitucional de Formação de 
Conselheiros Municipais, que já realizou 10 cursos espalhados pelas metrópoles do Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Belém, Recife e formou cerca de 1.200 conselheiros. Pode-se acrescentar 
a participação do Observatório das Metrópoles na Coordenação do Movimento Nacional da 
Reforma Urbana, através da qual se procura alimentar o debate sobre as políticas urbanas no 
plano da sociedade e a participação na rede mundial de Observatórios Urbanos organizada 
pelo PNUD.  

Com base nesta experiência, o Observatório procurou orientar as suas atividades pelos seguintes 
objetivos. 

1 - Tendo como referência as transformações econômicas e sociais que vêm passando o Brasil des-
de o final dos anos 1980, este projeto pretendeu avaliar as mudanças do processo de metropo-
lização do país, levando em consideração a relação dos aglomerados urbanos com o território 
nacional e com o sistema urbano, bem como identificar as diferenças entre estes aglomerados 
em termos dos graus de integração dos municípios na dinâmica metropolitana.

2 - Analisar a evolução do quadro de desigualdades socioespaciais das metrópoles quanto ao aces-
so ao bem-estar urbano e às oportunidades no período 1980/2000, bem como identificar a 
relação destas desigualdades com os processos intrametropolitanos de diferenciação, segmen-
tação e segregação residencial. 

3 - Desenvolver e difundir metodologias de análise social do espaço que possam identificar e men-
surar as conexões dos processos sócio-territoriais de divisão, segmentação e segregação resi-
dencial com os mecanismos de reprodução das desigualdades sociais e a pobreza urbana nas 
áreas metropolitanas.

4 - Com base nos resultados das pesquisas, incentivar a reflexão sobre os modelos de política ur-
bana voltada para as áreas metropolitanas que possam aliar os clássicos objetivos de provisão 
de serviços coletivos e de regulação do uso do solo urbano, com políticas sociais que incor-
porem em sua concepção a dimensão sócio-territorial da reprodução das desigualdades e da 
pobreza urbana. 

5 - Avaliar o quadro institucional dos aglomerados urbanos com função metropolitana no sentido 
de identificar as condições que incentivam ou bloqueiam a gestão integrada destes territórios. 

6 - Utilizar as informações e os conhecimentos gerados em ações direta ou indiretamente reali-
zadas pelo Observatório das Metrópoles que fortaleçam a capacidade institucional dos atores 
sociais e gestores das políticas públicas em desenvolverem a consciência da dimensão metro-
politana dos problemas sociais e urbanos. 

7 - Promover o livre e amplo acesso aos conhecimentos e informações gerados pelo Observató-
rio das Metrópoles pelas entidades e movimentos sociais que realizam ações de exigibilidade 
(advocacy), pressão política (lobbying) e concertação visando assegurar o direito à cidade nas 
áreas metropolitanas. 
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PARTE II 

RESULTADOS:  
atividades e produtos 

Linha I  Metropolização, dinâmicas intrametropolitanas  
 e o território nacional

1.1. Metropolização do Território Nacional: hierarquia e delimitação

Realizamos um extenso trabalho denominado Análise das Regiões Metropolitanas do Brasil: iden-
tificação dos espaços intrametropolitanos e construção de tipologias. Esse trabalho resultou na constru-
ção de uma hierarquização dos grandes espaços urbanos brasileiros, bem como na identificação de seis 
categorias de grandes espaços, quatro com perfil metropolitano, e na clarificação da noção de metrópole 
no Brasil. Para tanto, tomamos como subsídio o estudo Caracterização e Tendências da Rede Urbana do 
Brasil (IPEA, 2002) que, apesar de analisar toda a rede urbana brasileira, estabeleceu sua hierarquização 
e categorização apenas para centros urbanos com mais de 100 mil habitantes, independentemente de 
configurarem ou não aglomerações. Em nossa análise, as principais unidades de pesquisa foram os gran-
des espaços urbanos brasileiros (GEUBs), inserindo nesse entendimento todos os municípios das áreas 
aglomeradas, que têm papel relevante na consolidação da centralidade das metrópoles. 

Os espaços metropolitanos brasileiros foram considerados como unidades territoriais particulares, 
devido às funções de maior complexidade por eles exercidas na rede urbana nacional, cujo caráter não 
decorre, necessariamente, do processo de institucionalização de entidades metropolitanas, que marca 
a experiência recente de gestão territorial no Brasil. Tal identificação foi possível a partir da análise de 
indicadores econômico-sociais-territoriais representativos do fenômeno metropolitano, e possibilitou 
dirimir dúvidas quanto à apropriação inadequada do conceito de “metrópole” e de “região metropoli-
tana”, muitas vezes de forma não pertinente ao espaço institucionalizado. Em seguida construímos uma 
tipologia de espaços segundo nível de integração na dinâmica da aglomeração, avaliamos o grau de 
concentração do pólo e classificamos os espaços segundo sua condição social, ordenados em uma escala 
segundo o grau de importância na rede urbana brasileira. 

No primeiro eixo, a análise incidiu sobre os pontos focais da rede urbana brasileira: metrópoles e/
ou regiões metropolitanas institucionalizadas, os municípios dessas regiões, capitais de estados e suas 
respectivas aglomerações. Esses pontos focais constituíram 37 unidades de espaços urbanos, que por 
meio de dois processos classificatórios agruparam-se em seis categorias que expressam sua hierarquia. 
O gráfico 1 mostrado a seguir resume os indicadores utilizados e as distâncias das 6 categorias que con-
formam a hierarquia construída. 
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Gráfico	1-	Indicadores	da	Hierarquia	Metropolitana

A categoria 1 inclui apenas a RM de São Paulo, com os resultados mais expressivos em todos os 
indicadores. A RM do Rio de Janeiro, com a segunda maior pontuação nos mesmos indicadores, compõe, 
individualmente, a categoria 2. Na categoria 3 enquadram-se RMs já consolidadas e, com exceção da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal, todas as demais foram institucionalizadas por 
lei federal. Na categoria 4, enquadram-se unidades cujo fenômeno espacial metropolitano é mais recen-
te, assim como sua institucionalização, e Manaus que se constitui num grande espaço que se distingue 
dos demais por não configurar aglomeração em seu entorno. Os espaços componentes destas quatro 
primeiras categorias foram considerados como “metropolitanos”, dado que apresentam indicadores com 
expressividade sensivelmente superior aos das demais categorias. Outras duas categorias consideradas 
“não-metropolitanas” incluem unidades institucionalizadas pelas legislações estaduais, muitas não pola-
rizadas por capitais de estados. Há ainda as capitais dos estados que não configuram aglomerações entre 
o conjunto de municípios de seu entorno.

Além das categorias de espaços urbanos, foram construídas tipologias e classificações que apreen-
deram distintos comportamentos das metrópoles integrantes de uma mesma hierarquia. Em cada pata-
mar de espaço urbano coexistem unidades que se diferenciam no que concerne à dinâmica das relações 
entre municípios, ao grau de concentração do pólo e às condições sociais do conjunto de municípios.  As 
tipologias e classificações elaboradas foram captadas por indicadores de evolução demográfica, fluxos de 
deslocamentos pendulares, densidade, e características ocupacionais, por meio dos quais se delimitou 
a abrangência efetiva da aglomeração em cada unidade pesquisada. A distribuição territorial de indi-
cadores populacionais, de equipamentos e serviços financeiros, das ocupações formais em atividades 
de ponta e da massa de rendimentos, assim como a presença de grandes empresas e a incidência dos 
fluxos de passageiros em transportes aéreos, orientou a avaliação do grau de concentração dos pólos 
das aglomerações. A taxa de pobreza dos municípios e o Índice de Condição Habitacional, em uma lei-
tura associada ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal permitiram classificar os municípios e, 



As Metrópoles Brasileiras no Milênio   17

seguidamente, os grandes espaços urbanos, conforme sua condição social. Esse conjunto de tipologias, 
associado à hierarquia desses espaços revela a grande diversidade existente entre as metrópoles, as 
aglomerações urbanas e os grandes centros do Brasil. Ficou evidente, assim, a importância de analisar as 
especificidades de cada região, criando condições de suporte às políticas públicas pertinentes.

Resultados e Produtos:

a) Coletânea Conjuntura Urbana composta dos seguintes 11 livros que apresentam as conclusões 
mais gerais desta atividade e monografias das metrópoles objeto da pesquisa. http://web.ob-
servatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_content&view=article&id=978&lang=en

b) Capítulo O	metropolitano	no	Urbano	Brasileiro:	identificação	e	fronteiras, publicado na cole-
tânea As Metrópoles e a Questão Social Brasileira, Editora Revan/Observatório das Metrópoles, 
Rio de Janeiro, organizada por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Orlando Alves Santos Junior, 
2007. Ver lista de publicações.

c) Capítulo Espaços Urbanos: a das grandes aglomerações urbanas no Brasil, de autoria de Maria 
Luisa Castelo Branco, publicado na coletânea As Metrópoles e a Questão Social Brasileira, Edi-
tora Revan/Observatório das Metrópoles, Rio de Janeiro, 2007. Ver lista de publicações.

d) Capítulo Trajetória	e	perspectivas	da	gestão	das	metrópoles,	2008, de autoria de Rosa Moura, 
publicado na coletâena Planejamento urbano no Brasil: trajetória,	avanços	e	perspectivas	or-
ganizada por Geraldo Magela Costa, Jupira Gomes de Mendonça.

e) Artigo Coerción	en	las	prácticas	urbanas	y	fragmentación	de	la	cohesión	social:	una	mirada	
desde las ciudades brasileñas, de autoria de Rosa Moura,  publicado na Revista PAPELES de 
Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Madrid, Centro de Investigación para la paz/FUHEM, 
2008. Ver lista de publicações.

f) Tese de doutorado Arranjos urbano-regionais no Brasil, de autoria de Rosa Moura, apresenta-
da na Universidade Federal do Paraná, Produção e transformação do espaço urbano e regional, 
2009. Ver lista de publicações.

g) Trabalho A	 (re)	 distribuição	 espacial	 da	 população	brasileira	 e	 possíveis	 impactos	 sobre	 a	
metropolização, apresentado  no 32o. Encontro Anual da ANPOCS,    de autoria de José Irineu 
Rigotti, 2008. Ver lista de publicações.

h) Construção de uma base de dados, com informações sobre os municípios do entorno das RMs 
e que não se incluem nos limites institucionalizados das mesmas, incluindo dados dos 5565 
municípios brasileiros. Com base em análise exploratória espacial, foram identificadas as aglo-
merações urbanas, particularizando aquelas de natureza urbano-regional. Desta forma, foi re-
alizada a análise do grau da integração desses municípios na dinâmica das aglomerações: a 
análise desenvolvida apontou exatamente os municípios integrados à dinâmica principal da 
aglomeração, assim como articulações espaciais inter-aglomerados.
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1.2. A Metropolização, Rede Urbana Nacional e Segmentação Econômica

Ao final deste estudo, constatamos a necessidade de empreender novas investigações – seja en-
quanto avanços e desdobramentos, seja na continuidade das análises efetuadas – para oferecer respostas 
às novas questões suscitadas no final do mesmo estudo. Procuramos identificar o papel de polarização 
dos sistemas urbano-regionais organizados em torno dos 38 Grandes Espaços Urbanos que compunham 
em 2000 a rede brasileira de cidades, reunindo 489 dos 5.507 municípios e agrupando 76 milhões de 
pessoas, ou seja 45% da população nacional. Os GEUB´s são também importantes centros econômicos 
do país, pois concentra 77% da capacidade tecnológica nacional, expressa pelo percentual médio do total 
das patentes nacionais, artigos científicos, população com mais de 12 anos de estudo e valor bruto da 
transformação industrial (VTI) das firmas que inovam em produto e processo, de acordo com dados da 
PIA-PINTEC 2000. Tal concentração capacidade tecnológica do país, faz dos GEUB´s pólos de apropriação 
da renda pessoal no plano nacional, o que está expresso na diferença entre a renda média nestes aglo-
merados e no restante do país, ou seja:  a renda per capita dos GEUBs é 36% maior que a renda nacional 
e quase o dobro (194%) da  renda per capita das áreas não-GEUBs. Esta capacidade de apropriação da 
renda é aumentada pelo fato dos GEUB´s também concentrarem as atividades econômicas relaciona-
das com o mercado externo. Com efeito, nos GEUBs está concentrado 62% do VTI - Valor Agregado de 
Transformação Industrial - das firmas que exportam,  restando 36% ao municípios Não-GEUBs. Logo, os 
GEUBs são os pontos mais fortes da internacionalização produtiva brasileira, mas numa escala menor de 
concentração que a tecnológica e próxima a concentração do nível de renda. Essa menor concentração 
espacial reflete em grande medida o padrão de exportação brasileiro, muito centrado na produção de 
commodities agrícolas e no extrativismo mineral, atividades não localizadas nos GEUBs.

Partimos da hipótese de que estes sistemas são organizados por intensos fluxos de mercadorias 
e pessoas. A identificação da polarização buscou de forma extremamente simples reconhecer e des-
crever essas estruturas urbano-regionais que são internamente integradas e diferenciadas. Para esse 
estudo, escolhemos a priori os pólos desse sistema, que seriam os GEUBs, e identificaremos suas áreas 
de influência.

Essas diferenças entre “regionalizações por similaridade” e “polarização por diferenças” refle-
tem, portanto, perspectivas diferentes de leitura do espaço. Essas peculiaridades das duas regionaliza-
ções são funcionais, pois realçam aspectos diferentes da realidade territorial. No caso da identificação 
das áreas polarizadas pelos GEUBs, esta procura identificar as áreas que são internamente integradas 
e diferenciadas.

Vale a pena registrar que este procedimento implica em que regiões com estrutura urbano-re-
gionais frágeis, fragmentadas e “porosas”, como é o caso da região amazônica, a capacidade do modelo 
construído é muito limitada e tende a informar conexões não relevantes. Esse é um limite do modelo 
e para essas áreas “porosas” as redes urbano-regionais informadas pelo devem ser consideradas com 
cautela.

 Os resultados deste trabalho estão relatados no estudo “Estrutura e Dinâmica Espaço-Temporal 
das Metrópoles Brasileiras”. Seu objetivo foi desenvolver e aplicar um modelo gravitacional com a fina-
lidade de identificar: (i) as redes urbanas nacional e regionais; (ii) o papel de polarização dos 38 Grandes 
Espaços Urbanos Brasileiros  (GEUBs) tomando como referência sua estrutura recentes (1999-2005), (iii) 
o processo de diferenciação intra e inter-GEUB selecionadas e (iv) a capacidade dos GEUBs de influenciar 
a estruturação do seu entorno urbano-regional. Particular atenção foi dada a possíveis processos de con-
centração e desconcentração em relação as GEUB´s. A que conclusões chegamos?  
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Quatro conclusões

A primeira é a confirmação da hierarquia observada no trabalho anterior, sendo São Paulo a ca-
beça macroencefálica da rede urbana brasileira. A GEUB de São Paulo, com efeito, tem 10,5% da popu-
lação nacional e 18% da renda agregada, logo, sua renda per capita é significativamente acima da média 
nacional: 71% acima da média nacional e a maior renda per capita dentre os GEUBs. No que tange a 
capacidade tecnológica, na aglomeração de São Paulo está concentrado 26% da capacidade tecnológica 
nacional e 19% do VTI das empresas exportadoras e inovadoras. Se considerarmos conjuntamente as 
duas grandes aglomerações paulistas de Campinas e São Paulo, temos 32% da capacidade tecnológica e 
26% do VTI das empresas exportadoras. Somando a essas duas aglomerações suas áreas de influência, 
temos nessas duas polarizações 45% da capacidade tecnológica nacional. A segunda posição na hierar-
quia das GEUBs é o Rio de Janeiro, com 6,3% da população nacional, 9,7% da renda, 11% da capacidade 
tecnológica, mas com apenas 5,8% do VTI das empresas industriais exportadoras e inovadoras. O caso 
do Rio de Janeiro é, portanto, diferente de São Paulo por duas razões: primeiro é a escala e segundo é a 
desproporção entre a sua capacidade tecnológica e sua base produtiva inovadora medida pelo VTI das 
firmas inovadoras.  Além da comparação com São Paulo, o Rio de Janeiro apresenta uma despropor-
ção também com as outras quatro grandes GEUBs. Em 2000, os sete maiores GEUBs em renda domiciliar 
eram, em ordem decrescente: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba 
e Campinas. Excluindo o caso especial de Brasília, os outros seis GEUBs apresentaram uma relação entre 
capacidade tecnológica e base industrial tecnológica em uma proporção que variava de 80% a 130%, a 
única exceção era o Rio de Janeiro, onde essa proporção é de 56%. Do pondo de vista de uma expansão 
de longo prazo, o GEUB do Rio de Janeiro parece ser incapaz de capturar espacialmente os ganhos do 
progresso tecnológico por ela gerados internamente.

A segunda conclusão é a predominância do padrão núcleo-periferia na relação entre as GEUB´s e 
suas áreas de influência, examinando a distribuição territorial de todos os indicadores utilizados. Ana-
lisando pelo indicador renda per capita, observamos que sistematicamente os territórios de influência 
das GEUBs são municípios com baixa renda.  As únicas áreas de influência cujas rendas per capita estão 
acima de 70% da renda per capita da GEUB são as áreas de Campinas, Norte e Nordeste Catarinense, 
Carbonífera e Londrina. O mesmo padrão centro-periferia emerge no caso da capacidade tecnológica: 
em geral as GEUBs são os centros tecnológicos e quando não o são, a capacidade tecnológica da periferia 
é enviesada por uma concentração de atividades exportadoras intensivas em recursos naturais, como o 
caso de Macapá e Porto Velho. O caso de Campinas é importante, pois é um caso extremo: a renda per 
capita da área polarizada é muito próxima a da GEUB campineira e há uma significativa dispersão da 
capacidade tecnológica na polarização. Nos restante do Brasil, predomina o oposto: concentração da 
capacidade tecnológica com  apropriação de renda.
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Gráfico	2	–	Domicílios	por	Nível	de	Renda	e	Localização	(%,	2000)

O Gráfico 1 ilustra o padrão de organização centro-periferia predominante na organização dos 
territórios organizados a partir da capacidade de polarização dos GEUB´s.  Para um total de aproximada-
mente 61 milhões de domicílios existentes no Brasil em 2000,  25% 

eram domicílios Pobre-1(renda per capita menor que 1 salário mínimo) e 9% eram domicílios Rico-
1 (renda per capita maior que 9 salários mínimos). 

Nos GEUBs estão apenas 7% dos domicílios considerados Pobre-1 e aproximadamente 6% da-
queles Ricos-1. Já nas áreas Não-GEUBs temos 18% dos domicílios considerados Pobres-1 e apenas 3% 
considerados Rico-1. Nos segmentos intermediários (Pobre-2, Médio-1, Médio-2 e Rico-1) temos uma 
participação similar de domicílios, mas com uma leve tendência ao aumento da percentagem de do-
micílios com maior renda nas GEUBs. Esses dados mostram, portanto, que os domicílios pobres estão 
ainda concentrados fora das grandes GEUBs: o Brasil tem 65% dos domicílios classificados como pobres 
(Pobre-1 e Pobre-2) e 58% deles estão nas áreas de influência das GEUBs, onde reside 55% da população.

Gráfico 3 – PIB e População nas GEUBs e Não-GEUBs (%, 1996-2005)

Nota: Em 2000 foram classificados 60.608 mil domicílios.

Fonte: Elaboracão de Ruiz, R. (2008) a partir de dados do IBGE
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A terceira conclusão refere-se a possíveis tendências de desconcentração espacial. Para dimensionar 
esse deslocamento econômico, a tabela 3 apresenta os municípios brasileiros agrupados em pólos (GEUBs) 
e áreas de influência (N-GEUBs). Para a construção dessa tabela foram usadas três bases de dados. 

Para o ano de 1996 usamos os PIBs municipais estimados pelo IPEA, para 1999-2004 temos uma 
série de dados para os PIBs municipais do IBGE e para 2002-2005 temos uma outra série de dados para 
os PIBs municipais, mas ajustados. 

Os anos de 1997 e 1998 são interpolações a partir dos anos de 1996 e 1999. A análise de dados 
indica um movimento de desconcentração no período 1996-2005. Em 1996, as GEUBs respondiam por 
70% do PIB e 44% da população. O processo de desconcentração levou a participação das GEUBs no PIB 
nacional para 60% do PIB nacional, com um pequeno aumento na população: para 46%. As Não-GEUBs 
registram um movimento oposto: aumentaram sua participação no PIB em 10% e sua participação na 
população caiu em 2%. 

Esse movimento divergente é um fato importante, pois pode indicar que o processo de expansão 
das GEUBs está se exaurindo, pelo menos no que tange as motivações econômicas. Essa assincronia 
entre população e PIB permite especular o seguinte movimento: há uma continuidade no processo de 
deslocamento da população em direção as GEUBs com uma dispersão dos PIBs nas regiões Não-GEUBs. 
Assim, em algum momento haverá uma redução na renda apropriada e gerada no interior dos GEUBs, 
o que produzirá um movimento de dispersão da população para outros GEUBs em expansão ou para as 
áreas periféricas em crescimento.

A quarta conclusão refere-se aos resultados da organização sócio-econômica dos territórios dos 
GEUBs. Procurou-se identificar, em primeiro lugar, o grau de dissociação territorial entre a concentração 
da renda pessoal e a produção da riqueza, comparando-se as variáveis PIB per capita (PIBpc) e renda per 
capita domiciliar (RFpc). O resultado final foi a identificação de fortes evidências de segmentação econô-
mica, pela existência de municípios geradores de renda, municípios aproriadores de renda e municípios 
intermediários (“mix” de renda e produção). Em seguida, buscou-se associar esta tipologia com as variá-
veis de condições urbanas de vida 

Talvez se possa falar mesmo em um padrão de organização do espaço dentro das GEUBs brasi-
leiras: de um lado uma cidade renda e de outro uma cidade produção. Seria ainda prematuro fazer tal 
afirmação, pois não registramos aqui interpretações mais precisas sobre a estruturação individual desses 
espaços urbanos e que, na maioria das vezes, mostram uma diversidade intra-municipal que coloca “em 
cheque” tais classificações gerais. Contudo, nota-se uma certa “dualidade” articulada, complementar e 
funcional que deve ser considerada quando observando os espaços urbanos brasileiros.

Ao avaliar a estrutura interna das GEUBs por meio dessa categorização podem-se identificar per-
sistentes e marcantes diferenças na estrutura das aglomerações populacionais. 

Essas diferenças foram recorrentes em todas as GEUBs, o que permitiu tecer comentários sobre 
uma articulação segregada, assimétrica e complementar dentro das GEUBs.

Também cabe destacar que as bases de informações organizadas para este projeto também per-
mitem novas possibilidades de pesquisas. Há que considerar ainda a mobilização das equipes locais da 
rede do Observatório das Metrópoles, pronta para contribuir com mais profundos detalhamentos da 
realidade local. 

Resultados e Produtos:

a) Livro Estrutura e Dinâmica Espaço-Temporal das Metrópoles Brasileiras, de autoria de Ricardo 
Machado Ruiz. Rio de Janeiro, Letra Capital/Observatório das Metrópoles, 2009. 
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b) Artigo La	dimensión	regional	de	las	aglomeraciones	urbanas	brasileñas	y	los	retos	de	gestión,	
de autoria de  Rosa Moura e Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski, publicado na Revista PAMPA: 
Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, 2008. Ver lista de publicações.

1.3. A Metropolização e os deslocamentos da população na Região Sul

Os estudos realizados demonstraram a importância dos indicadores de deslocamentos domicí-
lio-trabalho/estudo, como referencial para a análise dos processos de metropolização e de expansão 
urbana, permitindo captar os movimentos da população, intensificados pela realocação das atividades 
econômicas e ação concomitante do capital imobiliário, que proporcionaram uma redistribuição espacial 
da população, fortemente constatada nos municípios das aglomerações urbanas. A informação sobre o 
movimento pendular permitiu ainda conhecer o perfil da população que se desloca, em termos de esco-
laridade, renda, tipo de atividade, entre outras, sendo útil na análise da organização do território e para 
formulação e monitoramento de políticas públicas.

No Brasil, 7,4 milhões de pessoas realizam movimento pendular, que representa 6,7% das pessoas 
que trabalham ou estudam. Quando são consideradas as regiões metropolitanas, esse percentual sobe 
para 10,6%. Os fluxos são majoritariamente realizados por homens e por pessoas de 25 a 59 anos. Os 
dados colocam em evidência dois pontos: a concentração de fluxos de entrada e de saída nas aglomera-
ções urbanas, caracterizadas pela presença de atividades da indústria e de serviços; a força das principais 
centralidades como receptoras, conformando manchas ampliadas de grande extensão, reunindo muni-
cípios receptores de volumes elevados de população para trabalho e/ou estudo no entorno dessas aglo-
merações. As dinâmicas analisadas também apontam movimentos de saída, fundamentalmente para 
trabalho, em direção às regiões inseridas no agronegócio, localizadas no Centro-Oeste, Norte e Nordeste 
brasileiros, assim como no interior paulista e Norte paranaense, fato que indica a necessidade de estudos 
posteriores quando o Censo demográfico de 2010 estiver disponível e mesmo trabalhos de campo para 
a plena compreensão do significado destes movimentos demográfico no território nacional. É o que pre-
tendemos realizar com a continuidade da pesquisa no quadro do projeto INCT. 

Foi realizada também uma análise detalhada dos fluxos de deslocamentos pendulares nas grandes 
aglomerações urbanas do país. Ela demonstrou a existência de particularidades que podem estar confi-
gurando morfologias urbanas diferenciadas, na medida em que: (i) há movimentos intensos a moderados 
de entrada e saída com os municípios vizinhos; (ii) em extensões contínuas estendendo-se tentacular-
mente a partir de aglomerações metropolitanas ao longo do sistema viário principal; (iii) lineareamentos 
de fluxos intensos de evasão e recepção, intercalando aglomerações metropolitanas; (iv) aglomerados 
nos entornos da grande maioria das capitais de estados; (v) conjunção de municípios receptores (pólos 
regionais) e evasores em ampla extensão no interior, configurando um espraiamento difuso, sem carac-
terísticas de aglomerações; (vi) outros movimentos expressivos, mas esparsos, entre municípios disper-
sos no território.

Na comparação da distribuição espacial dos volumes de pessoas envolvidas em movimentos pen-
dulares para trabalho e/ou estudo nos três estados da Região Sul do País verificou-se comportamento 
relativamente comum entre o Paraná e o Rio Grande do Sul e distinto em Santa Catarina que, embora 
submetido às mesmas lógicas de mobilidade, registra uma maior distribuição espacial dos fluxos, em 
função de uma rede urbana muito menos concentrada. 

Em Santa Catarina, os maiores fluxos ocorrem nas aglomerações das RMs institucionalizadas, to-
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das localizadas a leste do Estado. A RM de Florianópolis é a que mais se aproxima do padrão concentra-
dor dos fluxos pendulares verificados nas duas principais RMs da Região. Das demais RMs de Santa Ca-
tarina, a de Criciúma vem manifestando características de aglomerado, com fluxos intensos entre muitos 
dos municípios do entorno; Tubarão sinaliza mudança no padrão de atração, com fluxos desenvolvidos 
sobremaneira entre municípios do entorno. Itajaí e Balneário Camboriú, na RM Foz do Itajaí, conferem 
características de pólos, ambos exercendo forte atração de pessoas para trabalho e/ou estudo. Verificou-
-se ainda na região oeste do Estado um espaço concentrador de fluxos pendulares polarizado por Joa-
çaba. A mobilidade pendular em Santa Catarina motivou questionar se houve uma concentração desse 
movimento nos maiores aglomerados urbanos ou uma desconcentração para outros espaços.

No Rio Grande do Sul, a mobilidade pendular é bastante elevada ao se considerar as demais uni-
dades da federação, constituindo-se, sobretudo, em uma questão importante no contexto das relações 
de troca tanto entre as aglomerações urbanas como no seu interior. A grande maioria dos fluxos tem 
caráter intra-estadual, sendo que a Região Metropolitana de Porto Alegre é o destino majoritário. Tanto 
fluxos de origem quanto de destino se dão fundamentalmente entre os municípios da RMPA. Os fluxos 
do RS para fora de seu território não são muito significativos, salvo quando originados nas aglomerações 
urbanas do Sul e do Litoral Norte. Os municípios localizados fora das aglomerações se destacaram por 
enviar população para estudar e/ou trabalhar não só em outros estados, como em outros países, sendo 
o Uruguai o mais procurado, certamente favorecido pela situação de fronteira. Com relação à estrutura 
ocupacional, as categorias médias, se tomadas em conjunto, são os principais sujeitos na mobilidade 
pendular nas aglomerações urbanas do RS. Na RMPA, além das camadas médias, os trabalhadores da 
indústria, especialmente do segmento moderno e trabalhadores do terciário não especializado, presta-
dores de serviços e empregados domésticos, apresentam as maiores taxas de mobilidade. Já nas outras 
aglomerações, especialmente na AUNE e na AUSul o diferencial fica com uma mobilidade elevada das 
elites. Sobre a mobilidade para fora do Estado ressalta-se o perfil mais elitizado dos trabalhadores que se 
deslocam para São Paulo e a influência da situação de fronteira, no caso do Uruguai: o perfil dos trabalha-
dores reflete, sobretudo, as situações das fronteiras urbanas, onde o comércio é a principal atividade, e 
das fronteiras rurais, onde as articulações envolvidas na produção agropecuária, e captadas nos elevados 
fluxos de mobilidade, muitas vezes extravasam os limites entre os países.

Nesse Estado, a população que trabalha ou estuda em outro município é mais masculina, mais 
velha e, apesar de ter menor instrução, possui uma renda média mais elevada. A população que se des-
loca para a capital tem traços distintos: é menos masculina do que a que sai para a periferia da Região 
Metropolitana e, apesar de a idade média ser mais elevada, possui menor escolaridade e menor rendi-
mento médio. Mais da metade das pessoas que trabalham ou estudam em Porto Alegre eram residentes 
em 1995, revelando, portanto, que apesar de emigrarem da capital, continuam mantendo vínculo com 
aquele município. Assim, se evidencia que a motivação para a mudança de local de moradia, para uma 
grande parte das pessoas, não foi a procura por trabalho ou estudo.

No Paraná, aproximadamente 60% das pessoas que se deslocam para trabalho e/ou estudo pro-
curam os três maiores centros urbanos, Curitiba, Londrina e Maringá, porém, 43% do movimento con-
verge para a capital. Grande parte do movimento pendular ocorrido no Estado em 1980 envolvia algum 
município da RMC, no entanto, a quase totalidade desse movimento era intrametropolitano. Em 2000, 
três em cada quatro pessoas que realizaram movimento pendular intra-estadual tiveram como destino 
algum município metropolitano. Observa-se nas três RMs uma dinâmica muito similar na qual o muni-
cípio pólo se sobressai como o espaço das oportunidades, sendo o destino da maioria das pessoas que 
realizam movimento pendular. De 1980 para 2000, aumentou a proporção de mulheres que realizam 
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esse movimento, justificado pelo aumento da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho; diminuiu 
a proporção das pessoas com idade entre 15 e 24 anos; e aumentou a proporção das pessoas com idade 
entre 25 e 59 anos.

Estudo de caso realizado para Colombo, município da RMC, reforça a centralidade de Curitiba 
como receptora do fluxo pendular estadual e destaca Colombo como o município que mais envia popu-
lação-trabalhadora para a metrópole. O direcionamento deste fluxo reforça a hipótese que o mercado de 
trabalho apresenta-se, a partir dos anos 1970, mais segmentado e complementar: de um lugar provém 
o trabalho qualificado, como verificado no fluxo originado de Curitiba para Colombo, e, do outro, o não-
-qualificado, visto que parcela significativa daqueles que compõem o fluxo pendular de Colombo para 
Curitiba estão empregados no setor de serviços domésticos urbano. 

Esse estudo de caso sintetiza observação que vale para os três estados do Sul: os movimentos 
pendulares refletem dinâmicas territoriais nas quais cada vez mais os espaços das aglomerações se ex-
pandem geograficamente e tem internamente funções diferenciadas entre municípios, reforçadas pela 
dissociação moradia/trabalho. Esses elementos tornam a mobilidade a marca das aglomerações, en-
volvendo números crescentes de pessoas envolvidas, ampliando as distâncias dos fluxos, e assumindo 
um perfil mais complexo, porém mantendo na virada do século a característica de refletir a segregação 
socioespacial da metropolização brasileira.

Prevê-se na próxima etapa, que os esforços de análise realizados por cada UF, resultando em pro-
dutos com especificidades em função da disponibilidade da informação, sejam reproduzidos e lidos com-
parativamente para toda a Região Sul. Concomitantemente, as mesmas análises poderiam ser realizadas, 
pelos núcleos regionais da Rede Observatório das Metrópoles, para as demais RMs e Grandes Regiões do 
Brasil, permitindo compor um perfil da população em movimento e suas trajetórias territoriais. Ademais, 
manteria preparada a base para inserção das informações vindouras com o Censo 2010, agilizando as 
análises das transformações ocorridas.

Resultados e Produtos:

a) Artigo Movimento	pendular	e	perspectivas	de	pesquisas	em	aglomerados	urbanos, de autoria 
de Rosa Moura, Maria Luísa Castello Branco, Olga Lúcia C. de Freitas Firkwowski, publicado na 
revista São Paulo em Perspectiva. São Paulo, Fundação SEADE, 2006. (ver publicações).

b) Tese de doutorado Migrações e os indicadores do Milênio. Elaborada por Danny Zahreddine.  
PUC Minas, 2009. Área de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional.

c) Matriz	origem	destino,	por	município,	do	movimento	pendular	para	todas	as	unidades	aglo-
merativas	do	Brasil: pela indisponibilidade de equipamento de porte compatível foram conclu-
ídas as matrizes origem/destino dos três estados da Região Sul; foram ainda disponibilizadas 
bases de dados para todos os municípios brasileiros sobre fluxos de entrada e de saída dos mo-
vimentos pendulares, separando fluxos para trabalho, estudo, ou ambos; e foram produzidos 
sete mapas sobre o tema.

d) Mapeamento	dos	fluxos	do	movimento	pendular	intrametropolitano	e	inter	aglomerações: 
foram mapeados e analisados os fluxos pendulares dos municípios de todas as Regiões Me-
tropolitanas institucionalizadas dos estados da Região Sul; foram também analisados os fluxos 
entre aglomerações e entre municípios desses estados.

e)  Análise	 dos	 fluxos	 do	movimento	 pendular	 intrametropolitanos	 para	 detecção	 de	 novas	
centralidades,	identificação	das	espacialidades	“dormitórios”	e	levantamento	de	novos	tipos	
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de demandas por equipamentos e serviços: as análises realizadas nos itens acima concluem 
apontando diferentes padrões de municípios e construindo uma tipologia de evasores/recep-
tores;

f)  Análise	da	configuração	de	novas	espacialidades,	articulando	em	complexos	urbanos,	con-
juntos de regiões metropolitanas, aglomerações e centros urbanos: foi realizado um percurso 
pela	literatura	nacional	e	 internacional	existente;	foram	identificados	os	“arranjos	urbano-
-regionais” em território brasileiro; e proposta uma categoria e conceito adequados à dinâmica 
e morfologia resultante das configurações existentes que transcendem o âmbito urbano-me-
tropolitano.

1.4. O Metropolitano e Não-Metropolitano no Território Nacional

O foco de análise desenvolvido neste item foi a relação entre o metropolitano e o não-metropoli-
tano no território nacional. Anteriormente, o Observatório de Pernambuco, integrante do Observatório 
das Metrópoles, realizou a pesquisa Tipologia das Cidades Brasileiras em resposta a uma solicitação do 
Ministério das Cidades. Este trabalho visou subsidiar a política nacional de desenvolvimento urbano nas 
suas relações com as políticas territoriais de desenvolvimento regional, local e agrário. Com esse objeti-
vo, procuramos estabelecer uma metodologia que permitisse apreender as relações entre territórios e 
cidades, tornando explicitas a diversidade existente em ambas essas dimensões da organização espacial 
do país de modo a nortear diretrizes políticas visando à redução das desigualdades e o melhor aprovei-
tamento das potencialidades do território nacional.

O desdobramento deste projeto resultou na realização das seguintes atividades.

-  Atualização do debate sobre território e o desenvolvimento regional na era da globalização.
-  Atualização do debate acerca da diversidade urbana brasileira: principais implicações.
-  Atualização do debate sobre Brasil: regionalizações e políticas públicas.
-  Produção de Banco de dados (primeira etapa) revisado e corrigido a partir do produto - Projeto: 

Bra/o4/022 - Sistema Nacional de Informações das Cidades. Recife: UFPE / Observatório PE, FASE 
/ Ministério das Cidades, 2005.

-  Banco de dados (segunda etapa) sistematizado com a inserção de dados do REGIC, PNDR, TC-MI 
entre outros.

-  Preparação de base Cartográfica - Malha Municipal do Brasil e Georreferenciamento da base de 
dados.

-  Produção de mapas temáticos.

Partindo-se da pesquisa Classificação/tipologia das Cidades Brasileiras, (2005) onde foram apre-
sentados 19 tipos de cidades no Brasil, buscou-se oferecer elementos para subsidiar a reflexão:

a) Como a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano poderia reduzir as disparidades regionais, 
considerando a grande diversidade do urbano brasileiro? 

Observou-se que: 
a) Metrópoles do Norte e Nordeste apresentam diferenças expressivas em relação às do Centro-

-Sul;
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b) A Política urbana ainda não conseguiu enfrentar a diversidade: de um lado a concentração das 
áreas metropolitanas, justificando uma política metropolitana. Mas do outro lado, não tem 
enfrentado o isolamento de algumas sedes;

c) A desarticulação entre a promoção das políticas urbano-regional (quem trabalha cidade não 
discute o território, quem discute o território não debate as cidades).

A análise das diferentes regionalizações do território nacional para definição de políticas mostrou 
que: (i) as iniciativas que pouco dialogam: algumas partem do território outras das cidades; (ii) um Brasil 
rural/urbano disperso (agronegócio e « grotões ») e um Brasil urbano com grandes concentrações me-
tropolitanas e forte densidade da malha urbana. 

Entende-se que a diversidade dos municípios brasileiros, em um contexto crescente de imple-
mentação das políticas nacionais de desenvolvimento territorial, não pode prescindir de uma constante 
atenção à dimensão regional e à perspectiva de integração dos territórios municipais. Assim, mostra-se 
relevante dar continuidade aos estudos a partir de (i) um aprofundamento da reflexão sobre a retomada 
das políticas de planejamento territorial, tendo como mote a diversidade dos municípios brasileiros, 
justificada pela importância do dialogo entre o urbano/regional e o regional/urbano, evidenciado pelos 
trabalhos acadêmicos e pelas próprias políticas; (ii) a atualização da Tipologia das Cidades, para analisar 
a diversidade em movimento, com base na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (2005); infor-
mações do IBGE (2008 e 2010); e dados da educação (implantação de novos CEFETs e IFES). Movimentos 
demográficos e populacionais (Censo de 2010); estudo do IBGE – Regiões de Influência das Cidades 
(REGIC) a ser divulgado em breve; (iii) a discussão acerca da relação entre a diversidade evidenciada na 
Tipologia das Cidades e as Políticas Territoriais dos diferentes Ministérios (MIN/PROMESO, Casa Civil/
Territórios da Cidadania, MICidades/PLANAHB), com o objetivo de analisar e acompanhar a relação entre 
o urbano e o regional, a partir das políticas de desenvolvimento em base territorial, verificando se há ou 
não o diálogo com a diversidade apresentada pela tipologia, destacando a importância da tipologia para 
um olhar sobre os territórios; (iv) dialogar com o Estudo do CEDEPLAR (proposta para um Brasil Policên-
trico) sobre as possibilidades de refinamento escalar, apontando outros níveis de atuação estatal.

Resultados e Produtos:

a) Livro As Novas Tipologias das Cidades Brasileiras, de autoria de Jan Bitoun, Tânia Bacelar, Livia 
Miranda, Ana Cristina Fernandes. Fase/Observatório das Metrópoles, 2009 (ver publicações).

b) Relatório Uma	classificação	-	Tipologia	para	as	Cidades	Brasileiras, 2008. Ano: 2008. Nome dos 
autores: Ana Cristina Fernandes, Jan Bitoun, Tânia Bacelar, Lívia Miranda, Anselmo Cesar.

c) Relatório Sistema	nacional	de	Informações	das	Cidades:	Classificação/tipologia	das	Cidades	
Brasileiras	(Relatório	da	atividade	5.1). Ano: 2005. Nome dos autores: Ana Cristina Fernandes, 
Tania Bacelar de Araújo, Lívia Miranda, Jan Bitoun, Angela Souza.

d) Banco	de	Dados	da	Classificação/Tipologia	das	 Cidades	Brasileiras. Fase, Observatório das 
Metrópoles, UFPE, 2005. 

1.5. Estudos de Caso

Os projetos anteriormente mencionados, de caráter nacional, foram complementados por estudos 
de casos sobre as transformações das dinâmicas econômicas regionais, cuja compreensão é fundamental 
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para melhor entendimento das relações que estão sendo estabelecidas entre as metrópoles entre si e 
com seus espaços regionais. Trata-se, sobretudo, de realizar algumas pesquisas que permitam avaliar os 
efeitos do ajuste estrutural e da reestruturação produtiva sobre a dimensão urbano-metropolitana. 

1.5.1. ESTUDO DA DINâMICA DAS ATIVIDADES TERCIÁRIAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO 
ALEGRE (1985/2003, EM ANOS SELECIONADOS), BUSCANDO DESVENDAR O PAPEL EXERCIDO PE-
LAS ATIVIDADES TERCIÁRIAS NO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA METROPOLITANA, SEJA NA 
FUNÇÃO DE INDUTORAS SEJA NA FUNÇÃO DE INDUZIDAS PELAS ATIVIDADES DITAS PRODUTIVAS 
(AGROPECUÁRIA E INDúSTRIA).

As mudanças territoriais em curso na RMPA são decorrentes, em grande medida, dos movimentos 
de “deslocalização” de muitas atividades industriais, tradicionalmente sediadas na Capital do Estado. A 
desindustrialização relativa que acontece em Porto Alegre, nas últimas décadas, vem, nos anos recen-
tes, sendo acompanhada por um movimento semelhante em alguns serviços, quando comparados aos 
dos contextos estadual e metropolitano. Essa queda relativa tem-se verificado no conjunto dos serviços 
distributivos, em especial, nos comércios atacadista e varejista e nos transportes. Esses tipos de serviços 
têm prosperado principalmente em centros urbanos limítrofes, conurbados e de fácil acesso a Porto Ale-
gre. É um efeito de transbordamento semelhante ao que ocorreu com o parque industrial.

é determinante dessas mudanças a mobilidade espacial dos capitais industriais, que tendem 
a arrastar consigo alguns serviços com os quais detêm densas relações intersetoriais. Além disso, na 
Capital, há sinais da formação de deseconomias de urbanização, refletidas nos preços relativamente 
elevados do solo, nos custos generalizados de congestionamentos e na influência de fatores de ordem 
fiscal. De fato, no interior do complexo metropolitano e com relação a determinados setores, há uma 
pouco	visível	e	surda	“guerra	fiscal”.

Mas o mais notável foi o desempenho dos serviços em Novo Hamburgo, que apresentou QLs su-
periores a um em todos os serviços distributivos, sendo esse o único caso entre os centros aqui analisa-
dos. Esse município assume o papel — e, assim, consolida-se — como o terceiro centro de serviços mais 
importante na RMPA, sendo suplantado somente por Porto Alegre e Canoas.3 A centralidade revelada 
pelos centros emergentes é estabelecida com base nos serviços de transportes e de comércio, com pre-
dominância do atacado nos Municípios de Gravataí, Viamão e Esteio. 

Com relação aos serviços produtivos, as cidades que mais se destacaram foram Porto Alegre e 
Novo Hamburgo, que apresentaram centralidade elevada em serviços financeiros, imobiliários e profis-
sionais e de negócios. As Cidades de São Leopoldo, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha e Esteio demonstra-
ram ter uma centralidade importante somente nos serviços profissionais e de negócios.

Os serviços sociais estão, predominantemente, concentrados em Porto Alegre, vindo, a seguir, em 
segundo plano, São Leopoldo, Canoas, Gravataí e Viamão. Na verdade, todos os municípios da RMPA são 
tributários dos serviços sociais produzidos na sede metropolitana.

Por fim, os serviços pessoais mostram-se fortemente concentrados nos centros urbanos de maior 

3  São Leopoldo e Novo Hamburgo sempre polarizaram o desenvolvimento da parte norte da RMPA. São Leopoldo é o centro 
mais antigo (1846). Novo Hamburgo emancipou-se de São Leopoldo 81 anos depois (1927). Até 1950, São Leopoldo detinha um 
setor terciário maior e mais importante do que Novo Hamburgo. Em 1950, São Leopoldo produzia 2,16% dos serviços do Rio 
Grande do Sul e Novo Hamburgo, 1,17%, medidos em termos de sua participação no PIB (Maia Neto, 1986). A troca de posições 
relativamente ao tamanho do terciário nesses dois municípios ocorreu nos anos 1950. A partir daí, Novo Hamburgo assumiu a 
liderança sub-regional, ultrapassando o município de São Leopoldo. Em 1980, esse último representava 1,36% dos serviços no 
Estado, enquanto Novo Hamburgo atingia 2,25%. Os dados para um período mais recente corroboram essa afirmação.
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porte, onde predominam os serviços de hotelaria (São Leopoldo), restaurantes e outros serviços de ali-
mentação (Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas) e os de recreação e diversão (Porto 
Alegre).

Podemos concluir que há mudanças em curso na composição da oferta de atividades terciárias 
em cada centro urbano, bem como alterações na distribuição espacial das mesmas. Nesse sentido, Por-
to Alegre perde espaço, em alguns serviços distributivos, no contexto da RMPA. Apesar disso, a sede 
metropolitana ainda exerce o comando regional no Setor Terciário da economia, não só pelo tamanho 
do produto, mas também pela estrutura “completa” de serviços de que dispõe e das intensas relações 
intersetoriais estabelecidas com os setores (agropecuária, indústria e serviços) de outros municípios e 
regiões do Estado.  Em segundo plano, coloca-se Canoas, um centro de serviços puxado por um forte 
parque manufatureiro e pela integração com a economia de Porto Alegre. Em terceiro lugar, por ordem 
de tamanho do VAB aparece Novo Hamburgo, com a estrutura terciária mais completa depois de Porto 
Alegre. A quarta e a quinta posições são ocupadas por São Leopoldo e Gravataí respectivamente. Os 
demais centros a referir são Cachoeirinha, Esteio e Viamão, todos assumindo funções terciárias antes 
desempenhadas quase exclusivamente pelos centros históricos de serviços da RMPA.  

Resultados e Produtos:

a) Livro Território, Economia e Sociedade: Transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre organizado por José Antonio Fialho Alonso, Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos. 
Observatório das Metrópoles/FEE, 2009. (ver publicações).

b) Livro eletrônico Como Anda a Metrópole de Porto Alegre, organizado por Rosetta Mamma-
rella. FEE, 2006.

c) Artigo Economia	dos	serviços	na	Região	Metropolitana	de	Porto	Alegre	(RMPA): uma primeira 
leitura, de autoria de José Antonio Fialho Alonso, publicado na revista Indicadores Econômicos 
FEE, 2009. (ver publicações).

d) Trabalho Economia	dos	serviços	na	Região	Metropolitana	de	Porto	Alegre	(RMPA):	uma	pri-
meira leitura, apresentado por José Antonio Fialho Alonso no XII Encontro Nacional da Anpur, 
realizado em Belém, 2007. 

e)  Trabalho Mudanças estruturais e mobilidade espacial dos serviços na RMPA: 1995-2005, 
apresentado por José Antonio Fialho Alonso no 4º Encontro de Economia Gaúcha, realizado em 
Porto Alegre, 2008.

1.5.2. ANáLISE DAS DINâMICAS ECONôMICAS E TERRITORIAIS NA REGIÃO AMAzôNICA  
E SEUS IMPACTOS NA ESTRUTURA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELéM. 

Foram desenvolvidas as atividades de espacialização dos indicadores comuns a todas às metrópo-
les, acrescidos dos decorrentes de levantamentos em cidades médias que estavam incluídas em áreas de 
influência de projetos econômicos, tais como a construção de hidrelétrica, portos e a rede de acessibili-
dade no estado do Pará. O principal desdobramento da pesquisa diz respeito à articulação da discussão 
metropolitana com a realidade urbana e da transição rural-urbana no estado do Pará.
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Resultados e Produtos:

a) Livro O	Espaço	Alternativo,	vida	e	forma	urbana	nas	baixadas	de	Belém. De autoria de Ana 
Claudia Duarte Cardoso. Editora da UFPA, 2007. (ver publicações).

b) Artigo A	estrutura	sócio-espacial	da	Região	Metropolitana	de	Belém:	reflexões	sobre	a	distri-
buição	dos	tipos	sócio-ocupacionais	de	1991	a	2000	de autoria de Ana Claudia Duarte Cardo-
so, José Júlio Ferreira Lima, Lucinda Freitas de Assis Sena, Ricardo Bruno N. dos Santos e Sandra 
Helena Ribeiro Cruz, publicado na Revista Novos Cadernos NAEA, 2007. (ver publicações)

1.5.3. ANÁLISE DO PAPEL DA INDúSTRIA NO PROCESSO DE DESCONCENTRAÇÃO URBANO/ 
METROPOLITANO, COM êNFASE NA INDúSTRIA AUTOMOBILÍSTICA IMPLANTADA NO AGLOME-
RADO METROPOLITANO DE CURITIBA, E SUAS REPERCUSSõES NO âMBITO DA MIGRAÇÃO (EX-
PATRIADOS), INSERÇÃO DIFERENCIADA DOS MUNICÍPIOS NA DINâMICA, E DEMAIS EXPRESSõES 
ESPACIAIS DO REFERIDO PROCESSO. 

O desenvolvimento do projeto possibilitou aprofundar as reflexões acerca da realidade parana-
ense, em particular do Aglomerado Metropolitano de Curitiba; fornecendo subsídios para as ações de 
planejamento do uso industrial do espaço metropolitano; formando massa crítica capaz de refletir sobre 
as diferentes dimensões das transformações em curso, na medida em que contribuiu para a qualificação 
de alunos de graduação e pós-graduação, por meio do desenvolvimento de monografia de conclusão de 
curso de graduação, dissertações de mestrado, apresentação e publicação de trabalhos científicos.

Também permitiu a produção de uma leitura espacial dos fenômenos sociais em tela no Paraná, 
que tem sido divulgada não apenas no meio acadêmico, mas também para a sociedade em geral, por 
meio de entrevistas nos mais variados meios de divulgação e da participação em cursos de formação 
relacionados aos movimentos sociais.

Do ponto de vista teórico-metodológico, a pesquisa permitiu a aproximação com a “teoria da pro-
ximidade”, que passou a ser utilizada como possibilidade explicativa de certas tendências da indústria 
automobilística. Também indicou a necessidade de ampliação da análise da desconcentração para outros 
setores de atividades, dando origem a novo projeto de pesquisa.

Resultados e Produtos:

a) Livro Indústria,	ordenamento	do	território	e	transportes.	A	contribuição	de	André	Fischer de 
autoria de Olga Lucia C. de Freitas Firkowski e Eliseu Savério Sposito. Editora Expressão Popular, 
2007 (ver publicações).

b) Livro Dinâmicas intrametropolitanas e produção do espaço na Região Metropolitana de Curi-
tiba, organizado por Olga Lucia C. de Freitas Firkowski e Rosa Moura. Letra Capital e Observató-
rio das Metrópoles, 2009.

c) Capítulo A	dimensão	espacial	da	 implantação	da	 indústria	automobilística	no	Aglomerado	
Metropolitano	de	Curitiba, de atuoria de Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski,  publicado no livro 
Trabalho e capital em trânsito: a indústria automobilística no Brasil (organizador: Silvia Maria 
Pereira de Araujo). Editora da UFPR, 2007. (ver publicações).

d) Capítulo Urbanização,	crise	urbana	e	cidades	no	século	XXI:	um	olhar	a	partir	da	realidade	
paranaense, de autoria de Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski, publicado no livro Panorama da 
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Geografia Brasileira II (organizadores: José Borzacchiello da Silva, Luiz Cruz Lima, Eustógio Wan-
derley), 2006. (ver publicações).

e) Capítulo Dinâmica populacional e urbanização, publicado no livro Paraná espaço e memória 
de autoria de Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski, publicado no livro Diversos olhares histórico-
geográficos (organizadores: Adalberto Scortegagna, Cláudio Rezende, Rita Triches), 2005. (ver 
publicações).

f) Capítulo A	indústria	automobilística	Renault	e	suas	estratégias	espaciais:	estudo	comparado	
entre Brasil e frança, de atuoria de Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski, publicado no livro Ter-
ritorio, Ciudad, Educación. Actas del Seminario Internacional de Investigadores Brasileños en 
Europa (organizadores: Carlos Augusto de Amorim Cardoso, Doralice Sátyro Maia, Ivaine Maria 
Tonini, Ruth Maria da Costa Ataíde), 2007. 

g) Artigo Considerações	sobre	as	escalas	espaciais	de	análise	da	indústria	no	Brasil, de autoria 
de Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski, publicado na Revista da ANPEGE (Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia), 2005. (ver publicações).

h) Artigo Internacionalização	e	novos	conteúdos	de	Curitiba.	Revista	paranaense	de	desenvolvi-
mento, de autoria de Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski, publicado na Revista Paranaense de 
Desenvolvimento, 2005. (ver publicações).

i) Trabalho Renault: a montadora e os fornecedores. Elementos de pesquisa comparada entre 
Brasil e frança, apresentado por Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski, no XV Encontro Nacional de 
Geógrafos – São Paulo (SP), 2008. (ver publicações).

j) Trabalho Proximidade,	Indústria	Automobilística	e	Espaço	Urbano	em	Curitiba, apresentado 
por Patrícia Baliski, Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski , no X Simpósio Nacional de Geografia 
Urbana – Florianópolis (SC), 2007. (ver publicações).

k) Trabalho Escalas	 de	 proximidade	da	 indústria	 automobilística	 no	 Paraná, apresentado por 
Patrícia Baliski, Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski, no XIV Encontro Nacional de Geógrafos – Rio 
Branco (AC), 2006. (ver publicações).

l) Trabalho Organização industrial em rede: considerações sobre a Audi/VW e Renault no 
Paraná, apresentado por Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, Helena Lisboa, Luciano Felix da 
Silva, Maria Lucia Kuzma, no X Encontro de Geógrafos da América Latina – São Paulo, 2005. (ver 
publicações).

m) Trabalho A inserção do Paraná na lógica do capital mundial: território e trabalho na nova 
indústria	automobilística, apresentado por Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, Benilde M. Lenzi 
Motim, Silvia Maria P. Araujo,  no X Encontro de Geógrafos da América Latina – São Paulo, 2005. 
(ver publicações).

n) Defesa de seis dissertações de mestrado relacionadas ao tema da pesquisa (ver anexo).

o) Defesa de quatro monografias de graduação relacionadas ao tema da pesquisa (ver anexo)

1.5.4. ANáLISE DO PROCESSO DE TRANSfORMAÇÃO DA ECONOMIA METROPOLITANA DE 
GOIâNIA, DO PONTO DE VISTA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIáS E DA REGIÃO 
CENTRO OESTE, NO QUE SE REfERE àS ATIVIDADES PRODUTIVAS MAIS SIGNIfICATIVAS. 

Foram aprofundados os aspectos referentes ao trabalho/emprego, com ênfase à informalidade, à 
mobilidade da população e às alterações espaciais resultantes do processo de interação entre essas va-
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riáveis. Foi também investigada a influência da região frente a outras regiões do país. Ao mesmo, foram 
considerados os efeitos sociais, políticos e ambientais gerados pela ocupação desordenada do cerrado 
e pela expansão do agronegócio no Centro-Oeste, uma vez que modificam as relações de trabalho no 
campo, substituindo o modelo de produção voltado para a subsistência por um modelo que contempla 
fundamentalmente a produção de mercadorias destinadas ao mercado exportador, desmantelam a inci-
piente produção agrícola calcada na agricultura familiar e expulsam para as cidades, pequenas, médias e 
grandes, uma leva significativa de migrantes.

Resultados e Produtos:

a) Artigo Ocupação	e	urbanização	dos	Cerrados:	desafios	para	a	 sustentabilidade, de autoria 
de Aristides Moyses e Eduardo Rodrigues da Silva, publicado na Revista Cadernos Metrópoles, 
2008. (ver publicações).

b) Trabalho Ocupação e urbanização dos Cerrados do Centro-Oeste e a formação de uma Rede 
urbana concentrada e desigual apresentado por Aristides Moysés e Eduardo Rodrigues da silva 
apresentado na XII ENANPUR, 2007. (ver publicações)

1.5.5. METROPOLIzAçãO	E	TERRITóRIOS	EM	TRANSIçãO	RURAL-URBANO:	O	CASO	DA	RM	DO	
RECIfE

O estudo não previsto no programa original resultou do desdobramento de trabalhos anteriores 
realizados pela equipe de Recife sobre as particularidades do processo de metropolização desta aglome-
ração, cujo traço marcante é a combinação de atividade rurais e urbanas criando territórios diferentes 
em termos de organização e de integração à dinâmica metropolitana. A preocupação central foi compre-
ender os desafios particulares colocados por estes territórios em transição. O estudo voltou-se, então, 
para a análise dos processos de produção do espaço em áreas de transição rural-urbanas metropolitanas 
considerando que as relações rural/urbano como problemática relevante para o planejamento urbano, 
seja nos aspectos socioeconômicos, seja nos aspectos físico-territoriais. Não há ainda um conjunto de 
referências conceituais e técnicas de suporte ao planejamento que enfrentem os processos socioespa-
ciais nas áreas de transição rural-urbana no Brasil. Nessas áreas emergem questões que requerem novas 
ferramentas para sua compreensão. Existem poucos descritores organizados para apoiar os estudos e a 
caracterização das áreas de transição rural-urbana, assim como poucos indicadores, parâmetros e instru-
mentos de planejamento, regulação e gestão. Até mesmo as competências federativas são pouco claras, 
levando em conta as características dessas áreas. O estudo buscou elementos para a discussão sobre os 
processos espaciais e as possibilidades de planejamento em áreas de transição rural-urbana situadas nas 
aglomerações metropolitanas, considerando: i) a diversidade de processos espaciais; ii) as informações 
e metodologias disponíveis para caracterizar tais processos; iii) o arcabouço institucional e regulador 
disponível. Para observar essas questões, trabalhou-se com as áreas de transição rural-urbana da Região 
Metropolitana do Recife (RM Recife) enquanto área objeto de estudo. Essa região esboça fortes conflitos 
de urbanização nas zonas rurais que mantêm a agroindústria canavieira como significativo ativo econô-
mico. Tal situação permitirá a observação de especificidades, de forma que possam ter aplicabilidade em 
outras realidades para garantir uma visão mais estruturadora das áreas de transição rural-urbana.
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Resultados e Produtos:

a) Tese de doutorado Planejamento e Produção do Espaço em áreas de Transição Rural-urbana: 
O caso da RM Recife. Elaborada por Lívia Miranda. No Programa de Pós-graduação em Desen-
volvimento Urbano da RM Recife, 2007. Área de conhecimento: Planejamento Urbano, Metro-
polização, Produção do Espaço

1.5.6. ANÁLISE DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO PRODUTIVA DA ECONOMIA METROPOLITANA 
NA DÉCADA DE 90 E SUAS REPERCUSSõES NO MERCADO DE TRABALHO E NA ESTRUTURA SóCIO-
-OCUPACIONAL EM SÃO PAULO. 

O trabalho desenvolvidos nessa sub-linha consistiu na tabulação de dados da RAIS/MTE - Registro 
Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego - para cada um dos municípios da 
Região Metropolitana de São Paulo, como também na análise dos dados que resultou na produção do 
trabalho “Dinâmica econômica intra-urbana e desigualdade sócio-espacial na Região Metropolitana de 
São Paulo no período 1990-2006”. 

Algumas conclusões são possíveis. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, a Região Metro-
politana de São Paulo se tornou uma metrópole dos serviços, o grande centro decisório das atividades 
financeiras brasileiras, além de abrigar as sedes das maiores empresas nacionais. Além disso, o setor 
de serviços ganha destaque, como visto anteriormente, reúne 59% dos trabalhadores formais no ano 
de 2006, desbancando a hegemonia do setor industrial predominante durante décadas. Desta forma, 
percebe-se a tendência à despolarização do emprego industrial, já que gradativamente a indústria perde 
peso no Município de São Paulo em detrimento das demais cidades da RMSP, bem como do restante do 
Estado. Em segundo lugar, a composição do setor de serviços se tornou heterogênea ao agregar profis-
sionais de segmentos com lógica e complexidade de trabalhos distintos. Sabe-se que a expansão deste 
setor apoiou-se na criação de postos de trabalho de baixa qualidade, vinculados geralmente a empresas 
que terceirizam serviços antes inseridos, por exemplo, nas próprias indústrias. De acordo com análises 
do DIEESE, as recentes mudanças estruturais da economia brasileira, impulsionadas pela abertura eco-
nômica e, pelo desempenho negativo da economia nos anos 90, caracterizam-se pela fragilização do 
mercado de trabalho, uma vez que a redução do emprego industrial significou um aumento de emprego 
nos setores de comércio e serviço, acompanhado da queda do rendimento médio dos trabalhadores. Em 
terceiro lugar, de outro ponto de vista, a situação da economia e do trabalho começou a mostrar sinais 
de recuperação do ano 2000 em diante. O crescimento econômico e as novas políticas de recuperação do 
poder de compra dos trabalhadores - dentre elas os seguidos reajustes reais do salário mínimo nacional, 
em especial após 2003 - minimizam os retrocessos decorrentes das décadas anteriores, pelo menos no 
que diz respeito à população com menor poder aquisitivo.

Resultados e Produtos:

a)	 Trabalho	Dinâmica	econômica	intra-urbana	e	desigualdade	sócio-espacial	na	Região	Metro-
politana de São Paulo no período 1990-2006 apresentado por Rafaela Soares Serrando, no VI 
Congresso Português de Sociologia, 2008.
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Linha II Dimensão sócio-espacial da Exclusão/Integração nas  
	 metrópoles:	estudos	comparativos

A hipótese central que norteou esta linha de trabalho foi a de que os processos socioespaciais em 
curso nas metrópoles brasileiras têm enorme importância na compreensão dos mecanismos societários 
de exclusão e integração, através de seus efeitos sobre a estruturação social, os mecanismos de produ-
ção/reprodução de desigualdades e as relações de interação e sociabilidade entre os grupos e classes 
sociais. Para fins da pesquisa trabalhamos com a distinção e conceituação de 3 processos de organização 
social do território metropolitano: diferenciação, segmentação e segregação. 

A diferenciação sócio-espacial decorre da crescente divisão social do trabalho e da diferenciação 
sócio-cultural relacionada com o avanço da modernização. Ela produz algumas tendências nas metrópo-
les, como a organização do território pela agregação dos grupos sociais formados por estes processos, 
caracterizados pelo compartilhamento de afinidades eletivas, identidades e estilos de vidas comuns. Da 
perspectiva do conceito durkheimiano de solidariedade, a espacialização da diferenciação social não im-
plica necessariamente segregação, podendo mesmo ser uma forma de integração societária, na medida 
em que a separação espacial dos grupos sociais estiver associada à existência de vínculos sistemáticos 
entre estas diferentes áreas sócio-territoriais. De fato, na terminologia da ecologia humana, a segregação 
é a condição do processo de assimilação e integração dos grupos sociais à sociedade. Pelos processos 
de competição, a população é segregada segundo as “áreas naturais”, entendidas como uma unidade da 
estrutura física da cidade, porém caracterizada não só pelos aspectos físico-demográficos, como também 
pelas atitudes e sentimentos característicos de seus habitantes, de uma área arbitrariamente mode-
lada para fins de conveniência administrativa. Note-se que, mesmo de uma perspectiva radicalmente 
distinta como a marxista, a diferenciação social e sua espacialização não implicam necessariamente em 
segregação, pois estes processos são considerados expressão dos conflitos responsáveis pela integração 
societária dos grupos antagônicos. 

A divisão social da cidade pode, contudo, expressar não apenas a espacialização da diferenciação 
social, mas também a segmentação da sociedade. Esta ocorre quando existem barreiras que impedem 
a mobilidade social dos indivíduos entre as categorias. Neste caso, a segmentação social implicará na 
existência da segmentação espacial quando estas barreiras bloquearem a mobilidade territorial – o que 
transformaria a divisão social da cidade em segregação residencial. Esta expressão, porém, deve ser re-
servada para designar a situação na qual a segmentação da sociedade estiver fundada em uma crença 
coletivamente compartilhada sobre a necessidade da manutenção - ou mesmo aumento - das barreiras 
materiais ou simbólicas que bloqueiam a livre circulação dos indivíduos entre as categorias e, conse-
qüentemente, entre as localizações espaciais.

Esta concepção dos processos de organização social do espaço implica em avaliar as distâncias 
sociais através do território entre os grupos ocupando posições distintas na estrutura social, as desi-
gualdades de condições de vida e oportunidades que decorrem desta organização e, finalmente, como 
as distâncias/proximidades implicam em padrões de interação e de sociabilidade. Sabe-se, porém, que 
o conceito sociológico de distância social é problemático, comportando diversas conotações em função 
das teorias em que estão fundados. Podemos identificar pelos menos três sentidos distintos, associados 
a autores que tentaram integrá-lo a compreensões totalizantes das relações sociais. O primeiro está pre-
sente na obra de E. Bogardus (1925) para quem a distância social denotaria a intensidade das restrições 
à interação social. Já para Sorokin (1927) o termo expressaria os diferenciais sócio-econômicos entre 
os grupos, especialmente em termos de renda e educação, já que vários dos fatores condicionantes da 
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movimentação das famílias no espaço urbano e metropolitano estão relacionados ao lugar que cada uma 
ocupa na hierarquia social. O terceiro sentido decorre da concepção geométrica do espaço social como 
estruturado por relações de posições de dominação (e não características substantivas dos ocupantes 
destas posições) entre grupos sociais. Nesta variante, o território é concebido como espaço social objeti-
vado (Bourdieu,1997:160), expressando posições ocupadas pelos agentes sociais em função do montan-
te (total) e tipo (econômico, social, político e/ou simbólico) de capital, devido à capacidade diferenciada 
de apropriação dos recursos nele constituídos. 

  Na primeira fase do projeto, a pesquisa adotou a concepção de Sorokin, que orientou a descri-
ção das estruturas socioespaciais, sua dinâmica de organização e a respectiva avaliação, através de um 
sistema de categorias sócio-ocupacionais criadas a partir dos códigos ocupacionais utilizados pelo IBGE. 
Neste momento, portanto, foram mensuradas as distâncias sócio-econômicas entre os grupos em função 
da sua concentração e dispersão no território. Na medida em que se utiliza a ocupação como variável, 
organizada em grupos dispostos em uma hierarquia fundada em dicotomias direção/execução, manual/
não-manual, funções superior/inferior, na fase de interpretação em que se busca identificar padrões 
socioespaciais, a análise passa a ser orientada pela terceira noção de distância social.

No que concerne aos termos exclusão e integração, a base das análises é o conceito de modos 
de integração econômica formulado por Polanyi (2000) e utilizado por Harvey (1973) em seu pioneiro 
estudo sobre a cidade e a justiça social e contemporaneamente por Mingione (1991). Partimos da iden-
tificação das três esferas de relações sociais que determinam os recursos acessíveis no plano do bairro 
e do domicílio. Estes recursos são essenciais nos processos de integração e exclusão, na medida em que 
são necessários para a plena participação na sociedade. Eles se apresentam sob a forma de três distintos 
modos de interação: as trocas mercantis, a redistribuição institucional e a reciprocidade interpessoal, os 
quais, pelo menos nas sociedades modernas, se interpenetram formando combinações características 
no tempo e no espaço que Mingione (1991) denomina “social mixes”. É a posição dos grupos sociais 
em relação a estes mecanismos e as formas como estes estão presentes nos planos domiciliares e do 
bairro que condiciona as relações destes grupos de integração ou de exclusão com o conjunto da socie-
dade.  A análise da existência destes modos de integração, suas articulações, as condições que regulam 
a mobilidade entre eles, permitem avaliar o quanto estamos diante ou não de dinâmicas de coesão ou 
fragmentação sócio-territorial de uma dada metrópole. Na maioria das metrópoles contemporâneas dos 
países desenvolvidos, podemos admitir que o mercado seja a esfera dominante de acesso aos recursos. 
Entretanto, esta esfera convive com a redistribuição realizada pelos regimes de bem-estar social que se 
implantaram nestes países. As metrópoles brasileiras são, basicamente, produtos da predominância das 
esferas do mercado e da reciprocidade, na ausência de um sistema estatal de bem-estar social bem esta-
belecido. Este é um fato de alta relevância, uma vez que o desenvolvimento de um capitalismo urbano-
-industrial altamente concentrador de renda, riqueza e poder característico do processo de acumulação 
no Brasil tem sido, em parte, viabilizado pela vigorosa esfera da reciprocidade que tem suas bases na 
formação de bairros operários e populares que se constituíram em verdadeiros hinterlands supridores 
de bens e serviços que atendem às necessidades (individuais e coletivas) de reprodução deixadas de fora 
da forma salário. 

É de supor que os novos fenômenos de diferenciação, segmentação e segregação espaciais, 
relacionados ao quadro de crise das relações de integração com o mercado de trabalho e ao avanço da 
modernização cultural com o conseqüente incentivo ao ethos individualista, interferem significativamen-
te sobre as bases institucionais da manutenção desta esfera de integração, alterando o “social mix” bra-
sileiro e produzindo processos de exclusão, cuja manifestação mais visível é a constituição de territórios 
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de grupos desafiliados (Castel, 1995) da sociedade e vulnerabilizados quanto às possibilidades de recriar 
dinâmicas individuais e coletivas de integração. Esta situação se dramatiza, considerada a reversão, ao 
menos nos 15 últimos anos, de processos virtuosos de mudança, como é o caso das tendências à uni-
versalização de alguns setores da política social, notadamente da saúde e da educação, que promovem 
através do Estado o acesso a certos recursos até então controlados exclusivamente pelos mais ricos e 
poderosos. Esta promessa de democratização de oportunidades hoje esbarra nas limitações de apropria-
ção real dos grupos sociais em razão dos efeitos anômicos da desestruturação em curso no plano do do-
micílio e do bairro que dificultam a reprodução dos laços de reciprocidade historicamente constituídos.    

Como base neste quadro de referência, esta linha de investigação - utilizando dados oriundos dos 
censos demográficos do FIBGE e informações oriundas de outros bancos de dados, além daquelas reco-
lhidas em estudos de caso - procurou desenvolver um conjunto de projetos organizados nas seguintes 
dimensões:

a) Análise da dinâmica e evolução da organização social das metrópoles.

b) Análise dos mecanismos produtores do espaço metropolitano relacionados às dinâmicas de-
mográfica e imobiliária.

c) Análise das relações entre organização social do espaço metropolitano e as desigualdades so-
ciais em matéria de acesso às condições urbanas de vida, às desigualdades por cor e à estrutura 
de oportunidades.  

d) Estudos de caso de tipos de espaços que expressam a organização social do território das me-
trópoles. 

e) Aprofundamento conceitual e metodológico do quadro de referência que vem sustentando 
o modelo de análise dos fenômenos de diferenciação, segmentação e segregação residencial 
aqui apresentado e a interpretação do seu impacto na vida social da metrópole. 

2.1. Descrição, análise da dinâmica e evolução da organização social do ter-
ritório das Metrópoles. 

Esta linha de trabalho se desdobrou em vários projetos de pesquisa desenvolvidos por todas as 
equipes, utilizando para tanto os dados dos censos demográficos do IBGE - em alguns casos acrescidos 
de informações levantadas localmente - e empregando a metodologia da construção de tipologias socio-
espaciais.

Os 3 principais produtos deste projeto foram: a identificação das estruturas sociais das metrópoles 
e a análise da sua evolução no tempo, levando em consideração as diferenças de estruturas produtivas 
de cada metrópole e as macrotendências de diferenciação urbano-regional mencionadas na linha I; a 
identificação dos padrões de mobilidade ocupacional nas regiões metropolitanas, e; a identificação das 
estruturas socioespaciais das metrópoles, suas diferenças e semelhanças, bem como a sua evolução no 
tempo. 

Na análise das estruturas sociais das metrópoles utilizamos como variável proxy a categoria sócio-
-ocupacional, construída pela equipe do Observatório e mencionada anteriormente. Foram analisadas 
as alterações ocorridas entre 1991 e 2000. Devido às alterações na metodologia de coleta de dados do 
Censo Demográfico de 2000 – a adoção da forma de classificação das ocupações da CBO4 - a comparação 

4 A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, tem por 
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dessas estruturas não pôde ser realizada em termos absolutos dos ocupados distribuídos entre as 24 
categorias sócio-ocupacionais. Isso nos impediu de trabalhar com indicadores importantes, como por 
exemplo, taxa geométrica de crescimento.

Comparamos inicialmente a estrutura social de cada região, em 2000, tendo em vista o peso rela-
tivo dos ocupados distribuídos entre as oito grandes categorias sócio-ocupacionais. Em seguida, exami-
namos as mudanças nessas estruturas em relação a 1991 e as tendências, semelhantes e distintas, entre 
as metrópoles. Podemos resumir as nossas conclusões nos pontos seguintes.   

Globalmente, apesar das diferenças das bases produtivas das metrópoles envolvidas na compa-
ração, as estruturas sociais das metrópoles não se diferenciam significativamente em termos de com-
posição. Podemos constatar, com efeito, que elas apresentam a diferenciação sócio-ocupacional como 
traço marcante, o que significa dizer que são complexas em contraposição a uma imagem dualizada que 
normalmente está presente no debate social e mesmo em certos meios acadêmicos. Certamente, tal fato 
expressa o grau de integração alcançado pela sociedade urbana brasileira, conformada pelos processos 
de industrialização e modernização, não obstante a permanência das conhecidas desigualdades regio-
nais. Tal fato se expressa pelos pesos relativos das categorias ocupacionais que conformam os mundos 
das “classes médias” e das “classes operárias”, sejam as primeiras constituídas mais fortemente pelos 
dirigentes, profissionais de nível superior e os técnicos de nível médio, sejam as segundas marcadas pelo 
maior peso dos trabalhadores manuais da indústria ou do terciário.  Podemos, neste aspecto, identificar 
dois grupos de metrópoles: o primeiro formado por São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Goiânia, Fortaleza, Natal e Maringá, cuja característica marcante é a polarização “classe média-operaria-
do industrial”; o segundo constituído pelas metrópoles do Rio de Janeiro, Salvador e Recife nas quais as 
estruturas sociais são organizadas pela polaridade “classe média- operariado terciário”. 

Não obstante, as metrópoles do sul-sudeste apresentam, como era de se esperar, estruturas so-
ciais mais complexas do que aquelas do nordeste-centro-oeste, se considerarmos como tal a distribuição 
mais equilibrada entre as categorias superiores e médias e as categorias manuais dos setores terciário e 
secundário. É possível identificar um primeiro grupo com percentuais muito próximos, formado pelo Rio 
de Janeiro, São Paulo e Curitiba, onde em torno de 40% dos ocupados eram trabalhadores não manuais. 
Porto Alegre apresentou um percentual um pouco abaixo, em torno de 39%.

Esta conclusão leva-nos a outra importante constatação. Se não pudemos identificar a inexistência 
de dualização quando examinamos o conjunto das estruturas sociais das metrópoles, identificamos, po-
rém, a sua existência quando examinamos a composição no interior das “classes médias” e do “operaria-
do”. A primeira vem corroborar empiricamente a existência da noção de “classe média alta” usualmente 
manuseada no debate acadêmico e social, pois é conformada pelos detentores do capital cultural e 
social, que se diferencia do segmento constituído pelos empregados de escritório, técnicos, emprega-
dos de supervisão, etc. A segunda dualização ocorre no mundo dos trabalhadores manuais do terciário, 
entre aquelas ocupações que demandam certo nível de qualificação ocupacional e mesmo escolaridade 
e o segmento dos prestadores de serviços pessoais e domésticos. Considerar o grau de dualização no 
interior das “classes médias” e do “mundo popular” tem grande importância para a compreensão das 
diferenças das dinâmicas sócio-políticas presentes em cada metrópole, especialmente se lembrarmos do 
célebre texto do sociólogo Francisco de Oliveira sobre o Urbano e as Classes Médias. Diante da tendência 
à fragmentação do mundo popular, traçado acentuado pelas transformações produtivas das metrópoles 
no período pós 1990, as classes médias altas têm enorme poder de gravitação da política na cidade em 
finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e 
domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e 
não se estendem as relações de trabalho.
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torno das suas necessidades, sua visão de mundo e de seu estilo de vida. Também tem relevância na 
compreensão dos padrões de organização social dos territórios das metrópoles analisadas, como vere-
mos adiante.

Gráfico	4	–	Mobilidades	e	Distâncias	Sociais			

Esta segmentação da estrutura social foi confirmada no segundo estudo que empreendemos nesta 
linha de trabalho sobre a mobilidade sócio-ocupacional nas metrópoles. Usando os dados do suplemen-
to da PNAD de 1996, pudemos constatar a existência de fronteiras nítidas nas distâncias sociais confor-
madas pelas possibilidades de mobilidade ascendente, constituindo quatro mundos sociais distintos: o 
dos “trabalhadores rurais”, o das “classes populares” formado pelos trabalhadores de baixa qualificação, 
o do “operariado” reunindo os trabalhadores manuais qualificados dos setores secundário e terciário, o 
das “classes médias tradicionais” e, finalmente, o mundo das “classes proprietárias” do capital econômi-
co, cultural e social integrado pelos empregadores, dirigentes e profissionais de nível superior.

Resultados e Produtos:

a) Relatório Mobilidade Social das Regiões Metropolitanas elaborado por Luiz Cesar de Queiroz 
Ribeiro e Nelson do Valle Silva.  www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/relatorio001_2009.
pdf .

b)  Relatório Mudanças na Estrutura Sócio-Ocupacional das Metrópoles Brasileiras, 1991-2000, 
elaborado por Suzana Pasternak. www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/relatorio002_2009.
pdf



38   As Metrópoles Brasileiras no Milênio

2.2. Análise da relação entre organização social do espaço e o mercado em-
presarial de provisão de moradias nas metrópoles brasileiras

Considerando a importância do mercado imobiliário como fator de estruturação socioespacial das 
metrópoles, a análise comparativa da dinâmica imobiliária nas regiões metropolitanas brasileiras buscou 
identificar onde o mercado empresarial de provisão de moradias atua mais intensamente, as principais 
transformações recentes e as relações entre a provisão de moradias e as mudanças socioespaciais.  

Na utilização das variáveis dos Censos Demográficos considerou-se que casas representam o seg-
mento não-capitalista de mercado, tendo-se em conta que, embora haja produção de casas para vendas 
no mercado empresarial, bem como através da produção estatal, este é um sub-mercado relativamente 
pequeno nas metrópoles brasileiras, sendo mais comum a aquisição do lote para construção da casa, ou 
ainda a compra de casa no mercado de usados. 

Os apartamentos foram considerados representativos do segmento empresarial. Sabemos que a 
moradia do tipo apartamento pode ser objeto de construção não capitalista, quando um grupo de pes-
soas decide construir, por encomenda, um prédio para sua própria residência. Entretanto, o montante de 
recursos financeiro requerido para esta produção faz com que apenas parcela inexpressiva da população 
produza desta forma. Para identificar com um pouco mais de detalhe o segmento monopolista, foram 
sistematizados os dados para os domicílios do tipo apartamento onde a renda domiciliar é maior do que 
30 salários mínimos, considerando que este segmento depende da capacidade de pagamento dos com-
pradores.

No mercado imobiliário empresarial brasileiro, a clientela é constituída principalmente pelas elites 
dirigentes e intelectuais, as quais, nas grandes metrópoles, moram em grande parte em apartamentos – 
considerando as 11 regiões estudadas, 52% dos dirigentes, 39% dos pequenos empregadores e 49% dos 
profissionais de nível superior moram em apartamentos. A correlação entre o percentual de dirigentes, 
intelectuais e trabalhadores não manuais e a proporção de pessoas vivendo em apartamentos nas gran-
des metrópoles do sul e sudeste não é a mesma, entretanto, em todas as metrópoles – fatores culturais 
e simbólicos são também determinantes na escolha da moradia. Além disto, a década de noventa pre-
senciou a intensificação de uma nova forma de morar para grupos de renda mais alta: os condomínios, 
ou loteamentos fechados. 

Morar em casa é predominante entre os trabalhadores (85% ou mais na média nacional), e cô-
modo é uma forma pouca expressiva de moradia (a média nacional é 1,2%, sendo que, entre os grupos 
sócio-ocupacionais a maior média nacional é a dos trabalhadores do terciário não especializado, dos 
quais, 2,3% vivem nesta forma de moradia). Destacam-se, entre os mais expressivos, os percentuais de 
pessoas vivendo em cômodos nas RM de Goiânia e Belém: na primeira, entre 3,5 e 4,5% dos grupos de 
trabalhadores vivem em cômodos; na segunda, o percentual chega a 5,4% no caso dos trabalhadores 
não especializados. Belém é a metrópole que apresenta a maior precariedade relativa à moradia – além 
dos cômodos, verifica-se o maior percentual de domicílios em aglomerados subnormais (31,5% do total 
de domicílios).

O mercado empresarial de moradias está em expansão desde os anos noventa, em que pese a 
crise econômica do período. Os dados mostram que, à exceção do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, em 
todas as demais metrópoles estudadas, o incremento no número de apartamentos, entre 1991 e 2000 foi 
maior do que o incremento do número total de domicílios. Na grande maioria das metrópoles, a concen-
tração deste mercado está nos municípios-pólo, mas na década de 1990 já se manifestava significativa 
desconcentração. 
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Do ponto de vista do submercado monopolista, tomando-se como representativo deste segmento 
os domicílios do tipo apartamento com renda domiciliar maior do que 30 salários mínimos, vemos que 
se destaca a absoluta concentração deste segmento de mercado nos municípios pólo das regiões me-
tropolitanas. Em todas elas, mais de 80% dos apartamentos com renda domiciliar acima de 30 salários 
mínimos estão no município pólo. Apenas nas RMs de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, este percen-
tual era menor que 90% em 2000. Em poucas metrópoles há relativa desconcentração desse mercado.  
Destacam-se Jaboatão dos Guararapes (RM Recife), município, cuja orla, dando continuidade às praias de 
Recife, é objeto de empreendimentos turísticos, e São Paulo, onde houve ligeira desconcentração para os 
municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Guarulhos, São Caetano do Sul e Osasco (todos os 
municípios limítrofes com São Paulo, onde há áreas classificadas como do tipo Superior-Médio).  No Rio 
a desconcentração foi para Niterói, que tem significativo e crescente percentual de apartamentos nesta 
condição. Na Região Metropolitana de São Paulo, destaca-se a produção de casas dentro desse mercado. 
O município com maior percentual de domicílios com renda domiciliar acima de 30 salários mínimos, em 
2000, é Santana de Parnaíba (nessa região metropolitana), com 19,5% do total de domicílios situado na 
faixa acima de 30 salários mínimos de renda familiar. Trata-se de um enclave de tipo socioespacial clas-
sificado como superior, entre áreas operárias, constituído por condomínios – a quase totalidade dos do-
micílios com alta renda é do tipo casa (98,5%). A hipótese é a da migração de população de renda média 
e alta, pela expansão de condomínios de luxo que se seguiu à instalação de Alphaville e Tamboré - o que 
atraiu profissionais liberais e empresários, além de outros grupos altamente qualificados. 

Tomando algumas metrópoles como exemplo para analisar a relação entre o mercado de provi-
são de moradias e a estrutura socioespacial, foi verificado para os domicílios existentes em 2000 e para 
cada tipo (casa, apartamento e cômodo) qual era a classificação da área em que está localizado, no ano 
de 1991 e no ano de 2000. De um modo geral, pode-se levantar a hipótese de que a expansão do sub-
mercado concorrencial de provisão de moradias tem correspondido à expansão territorial dos grupos 
médios e de operários qualificados. Os espaços superiores, ao contrário, mantêm sua concentração em 
áreas dos municípios-pólo, nos quais se concentra a produção monopolista de moradia, com algumas 
exceções. Em São Paulo, a relativa descentralização dos espaços superiores, com pequenas manchas em 
outros municípios tem uma forte correspondência no mercado empresarial de provisão de moradias. Em 
primeiro lugar, os apartamentos existentes em 2000 estavam muito mais concentrados nas áreas classi-
ficadas como tipo Superior nesse ano do que nas áreas que em 1991 tinham essa classificação, em que 
pese o aumento da participação dos domicílios tipo casa nestas áreas. O significativo aumento do per-
centual de apartamentos com renda domiciliar acima de 30 salários mínimos (2,3% em 1991 para 4,3% 
em 2000) nos permite inferir a expansão do submercado monopolista. Se observarmos que 89% destes 
apartamentos estavam concentrados no município-pólo, em 2000, podemos dizer que o submercado 
monopolista permanecia altamente concentrado. 

É marca do processo recente de estruturação das metrópoles brasileiras, a permanência de um 
processo centrífugo de composição socioespacial, ainda que esse processo seja marcado também pela 
fragmentação territorial e pela formação de enclaves de alta renda em espaços periféricos. Esse processo 
é fortemente explicado pela dinâmica imobiliária empresarial. Em praticamente todas as metrópoles 
vem ocorrendo a expansão territorial do mercado concorrencial de provisão de moradias, em parte 
alcançando novos segmentos de mercado consumidor, em parte promovendo a substituição de grupos 
sociais no espaço.

À maior complexidade da estrutura social, com mescla de grupos médios e operários, corresponde 
também a permanente periferização dos grupos populares e a auto-segregação das elites. O submerca-
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do monopolista de provisão de moradias vem, desta forma, se concentrando em parcelas cada vez mais 
específicas do território (em várias metrópoles tratam-se de parcelas cada vez menores). A contra-face 
é o aumento da precariedade, em grande parte das metrópoles, ressaltando-se as do norte e nordeste, 
com destaque para a RM Belém: 31,5% dos domicílios estão em aglomerado sub-normal. 

Resultados e Produtos:

a) Capítulo Formas	atuais	de	produção	do	espaço:	a	nova	periferia	metropolitana	em	Belo	Hori-
zonte, de autoria de Jupira Mendonça e Luciana Teixeira Andrade, publicado no Livro Producci-
ón inmobiliaria y reestructuración metropolitana en América Latina  organizado por Paulo Pe-
reira; Rodrigo Hidalgo. São Paulo; Santiago: FAUUSP; Pontificia Universidad Católica de Chile/
Instituto de Geografía, 2008.

b) Capítulo Panorama do mercado empresarial de produção de moradias na Região Metropo-
litana	de	Belo	Horizonte:	questões	para	uma	agenda	de	investigações, de autoria de Jupira 
Mendonça, Júnia Maria Lima e Guilherme Grochowski publicado no Simpósio Espaço Metropo-
litano Turismo e Mercado Imobiliário, 2008.

c) Trabalho	Dinâmica	imobiliária	e	a	formação	de	um	“obscuro	objeto	de	desejo”	apresentado 
por Jupira Mendonça e Heloisa Soares de Moura Costa no 32° Encontro Nacional da ANPOCS 
(GT 5), 2008, Caxambu. 32° Encontro Nacional da ANPOCS, 2008.

d) Trabalho Formas	atuais	de	produção	do	espaço:	a	nova	periferia	metropolitana	em	Belo	Ho-
rizonte apresentado por Jupira Mendonça e Luciana Teixeira Andrade no 52o CONGRESSO IN-
TERNACIONAL DE AMERICANISTAS - Pueblos y Culturas de las Americas: diálogos entre globali-
dad y localidad, 2007, Sevilha. Produção Imobiliária e reestruturação metropolitana na América 
Latina. São Paulo: Universidade de São Paulo (CD-ROM), 2007. v. 1. p. 16-18.

e) Trabalho Transformações	socioespaciais	e	dinâmica	imobiliária	em	uma	metrópole	latinoa-
mericana:	o	caso	de	Belo	Horizonte	elaborado por Jupira Mendonça, Luciana Teixeira Andrade 
e, J. M. Ferrari, aceito para apresentação no 53o Congresso Internacional de Americanistas, 
México, julho de 2009

f) Trabalho Novidades	e	permanências	na	dinâmica	imobiliária	metropolitana:	um	olhar	a	partir	
de	Belo	Horizonte	elaborado por Jupira Mendonça e Luciana Andrade Teixeira, publicado nos 
anais do 12o. Encuentro de Geógrafos de América Latina, Caminando en una América Latina 
en Transformación, 2009, Montevidéu. 12° Encuentro de Geógrafos de América Latina, 2009, 
Montevideo. Caminando en una América Latina en Transformación. Montevidéu, 2009.

2.3.  Estudo comparativo sobre o papel das atividades imobiliário-turísticas 
na transformação do espaço social das metrópoles nordestinas: Salvador, 
Recife, Natal e Fortaleza.

A atividade turística, no final dos anos 1980, vem recebendo especial atenção nas políticas de 
desenvolvimento adotadas pelos estados nordestinos. Através do PRODETUR-NE, projeto de dimensão 
regional, elas são alavancadas pelas políticas públicas de caráter local (Estadual) e incentivadoras do tu-
rismo como atividade econômica associada à pauta de desenvolvimento da região. Nasce, dessa forma, 
a metáfora da Cidade do Sol, em conformidade com os projetos de planejamento que as transformam, 
gradativamente, em importantes destinações turísticas. De forma geral, o presente quadro destoa do 
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preexistente, no qual a atividade turística era pouco dinâmica e pouco contemplada nas políticas de 
desenvolvimento econômico. 

Em conformidade com esta lógica de valorização, as cidades litorâneas nordestinas são transfor-
madas em pontos de recepção e de distribuição do fluxo turístico, colocando os espaços litorâneos de 
todos os municípios sob a dependência direta das capitais e sem a mediação de outros centros urbanos 
intermediários. Tal processo significa a lógica de dominação paralela à zona de praia, configurando uma 
certa integração costeira dessas localidades. A praia é transformada em mercadoria nobre levando a im-
portantes modificações socioespaciais nas áreas litorâneas. Estas novas formas de ocupação do território 
provocam o surgimento de novos atores e a expulsão dos antigos habitantes e a atração populacional do 
interior para estas localidades costeiras (no sentido de ocupar novas vagas de trabalho), bem como, uma 
tendência ao fortalecimento dos movimentos de resistência em algumas comunidades.

Em relação ao capital imobiliário, pode-se perceber a formação e consolidação de uma nova mo-
dalidade de produção espacial, destinada uma modalidade de consumo que está sendo chamada, pelo 
mercado, de “turismo imobiliário”. Tal nova modalidade parece se ajustar a um padrão inter-relacional 
entre tradicionais empreendimentos imobiliários (residencial) e novos equipamentos (hotéis, flats, sho-
ppings, restaurantes) localizados não apenas no pólo principal da área metropolitana, mas em diversos 
pontos estratégicos na zona litorânea da Região Metropolitana. Um dos fatores que parece assumir certa 
relevância nesse processo é a hipótese, que aqui se pode formular, da modificação do capital imobiliário 
face às transformações econômicas não apenas locais, mas, sobretudo internacionais. 

O setor turístico favorece esta nova modalidade de produção espacial, através, primordialmente, 
de uma nova demanda por empreendimentos e “gostos” atrelados a uma segmentação do mercado 
turístico, com posterior distribuição em setores (gastronômicos, lazer, ócio, cultural, ecológico, etc.) que 
favorece a capacidade de tais empresas em redirecionar ou atrair capitais também diversificados. Tal 
processo garante ao mesmo tempo espaços segmentados e capitais flexíveis ao novo mercado imobili-
ário (“turismo imobiliário”) permitindo-se, assim, avançar e consumir espacialmente novas áreas tanto 
geográficas quanto econômicas.

A flexibilidade de capitais desse setor dá-se na capacidade de adaptação e concorrência às novas 
estratégias de captação de recursos (inclusive no estrangeiro), em formas alternativas de divulgação pro-
mocional, financiamento, novas tecnologias e produção. Uma economia sinergética ou sistêmica parece 
permitir diversificar o uso de espaços, tendências e atividades. Nesse sentido, é cada vez mais presente 
o “casamento” entre a indústria de construção civil e o ramo hoteleiro, por exemplo.

Pode-se dizer que de tal processo emerge um “novo agente” imobiliário particular e com novas 
estratégias de produção, baseados na inter-relação entre capitais tradicionais e novos capitais advindos 
do setor turístico (de forma direta ou indireta). Surge desse modo uma forma específica de capital imo-
biliário que se realiza na valorização imobiliária e na prestação de serviços conformando um agente com 
dupla função, atendendo demandas comuns tanto ao setor de serviços como, ao mesmo tempo, a apara-
tos imobiliários. Mesmo em empreendimentos residenciais, é característico o uso do espaço geográfico 
e da paisagem como um elemento agregador de valor. 

No plano da configuração espacial, podemos dizer que estamos diante de um processo de inserção 
fragmentar e fragmentador do território destas metrópoles contribuindo para a formação de “enclaves” 
que ameaçam a “sustentabilidade” destas áreas, ricas em comunidades de pescadores remanescentes 
de quilombos, de trabalhadores rurais, de aldeias indígenas e de áreas de preservação ambiental, entre 
outros, dependendo das especificidades locais e regionais. Processo esse que parece configurar uma es-
trutura urbana das Regiões Metropolitanas com forte tendência de crescimento da segregação residen-
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cial, resultado da aquisição de imóveis das áreas mais valorizadas por investidores locais e estrangeiros 
que “expulsam” a população pobre para áreas antigas e menos valorizadas.

Outro aspecto, desse processo, que pode ser observado refere-se a um transbordamento de ati-
vidades historicamente concentradas na sede metropolitana motivada, primordialmente, por novas re-
lações do mercado imobiliário, especificidades da legislação, diminuição populacional de áreas centrais, 
entre outros, a depender das especificidades locais.

Dessa forma, a configuração das capitais metropolitanas nordestinas adquire uma nova feição 
diante da trama tecida pela gestão urbana, na qual interesses em conflito resvalam pela lógica da espe-
culação imobiliária. As gestões do Estado e Municípios têm primado por investimentos em obras viárias 
e equipamentos urbanos de grande porte, visando a “modernização” das cidades no sentido de permitir 
uma maior atratividade para os visitantes. Da forma como se empreende, estas políticas públicas acabam 
por alimentar a especulação imobiliária e agravar ainda mais as desigualdades sociais.

Compreender os aspectos gerais e as particularidades desse processo na estruturação das RM 
nordestinas foi o objetivo dessa pesquisa. Mais especificamente procuramos: (i) investigar de maneira 
os programas de desenvolvimento do turismo implementados nas regiões litorâneas de Salvador, Recife, 
Natal e Fortaleza a partir dos anos 90, na reestruturação da rede urbana regional, com ênfase nas metró-
poles; (ii) medir o crescimento das desigualdades e da segregação residencial e avaliar se as estratégias 
turísticas adotadas nas metrópoles têm relação com a forma de ocupação do espaço metropolitano; 
(iii) avaliar em que medida as intenções recentes de mudanças na estratégia turística constitui-se como 
a emergência de novos capitais e novos agentes econômicos; (iv) compreender a articulação do capital 
turístico com o capital imobiliário e investigar os limites e interseções entre ambos; (v) identificar e com-
preender os novos agentes relacionados com a produção do “turismo imobiliário” em suas diversas faces 
(produtor-consumidor-financiador) (vi) verificar a relação entre os movimentos do capital financeiro, do 
capital turístico de origem internacional e suas articulações com o mercado imobiliário, como prováveis 
causadores da segregação residencial nos espaços das duas metrópole; (vii) avaliar como o financiamen-
to pelo BID de projetos e obras de infra-estrutura podem modificar o padrão de ocupação do solo urbano 
da metrópole; (viii) identificar a força de expansão conurbada do tecido urbano desencadeada pela apro-
priação desordenada do território pelas atividades de turismo; (ix) verificar as formas de configuração 
sócio-espacial, as novas formas de moradia e os impactos estruturais no espaço urbano das RMs; (x) 
analisar o impacto no setor imobiliário, na produção e comercialização de empreendimentos, tipologia 
destes e perfil do público alvo nas regiões metropolitanas.

De forma mais abrangente, pode-se afirmar como conclusão que o desenvolvimento da atividade 
turística no Nordeste vem contribuindo para criar uma nova urbanização na qual se agrava a situação 
de desigualdade e segregação no espaço metropolitano e proporcionando o surgimento de uma forma 
particular de capital imobiliário, que articula uma dupla função de seus agentes (prestação de serviços e 
aparatos imobiliários) no atendimento ao chamando “turismo imobiliário”.

Resultados e Produtos:

a) Capitulo Do sertão ao litoral, de autoria de Eustógio Wanderley Correia Dantas, publicado no 
livro Pensar o Mundo do Amanhã, organizado por Felipe ARAúJO e Jose Elcio Batista BATISTA.

b) Capitulo Cidades	Litorâneas	Marítimas	Tropicais:	construção	da	segunda	metade	do	século	
XX, fato no século XXI, de autoria de J.B. Silva, E. W. C. Dantas, E. Zanella e A. J. A. Meireles no 
livro  Panorama da Geografia Brasileira 2.
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c) Capitulo Litoralização do Ceará: fortaleza, da Capital do Sertão à Cidade do Sol,  de atutoria 
de J.B. Silva, E. W. C. Dantas, E. Zanella e A. J. A. Meireles publicado no livro Litoral e Sertão, 
natureza e sociedade no nordeste brasileiro. Expressa Grafica, 2003.

d) Capítulo A Complexidade Territorial do Turismo: Atores, Cenários e Relacionamentos, de au-
toria de Christian Dennys Monteito de Oliveira, publicado no e livro Panorama da Geografia 
Brasileira 1. Organizado por: Jose Bozarcchiello da Silva,   Luiz Cruz Lima e Denise Elias, 2006.

e) Capítulo Imaginário Social Nordestino e Advento do Turismo, de autoria de Eustógio Wanderley 
Correia Dantas, publicado no livro Semi-Árido: diversidades naturais e culturais organizado por 
Cleire Lima da Costa Falcão e  José; Rodrigues  Falcão Sobrinho, 2008.

f) Artigo	Rede	urbana	colonial	cearense:	uma	crítica	à	noção	de	rede	dendrítica	de autoria de 
Eustógio Wanderley Correia Dantas, publicado na Revista do Instituto do Ceará, 2006. 

g) Artigo Elaboração	da	 imagem	turística	do	Ceará:	entre	publicidade	 turística	e	propaganda	
política, de autoria de Eustógio Wanderley Correia Dantas, Raimundo Freitas Aragão, publicado 
na revista Geosul, Florianópolis, 2006.

h) Artigo Imaginário	social	nordestino	e	políticas	de	desenvolvimento	do	turismo	no	Nordeste	
brasileiro, de autoria de Eustógio Wanderley Correia Dantas, publicado em: www.geografia.
fflch.usp.br/publicacoes/Geousp/Geousp22/Artigo_Eustogio.pdf, 2007.

i) Artigo Apropriação	do	Espaço	Público	Pelo	Comércio	Ambulante:	Fortaleza-Ceará-Brasil	em	
evidência	 (1975	 A	 1995), de autoria de Eustógio Wanderley Correia Dantas, publicado em 
www.ub.es/geocrit/sn/sn-202.htm, 2005.

j) Artigo Geoeducativo	e	Integração	Municipal	no	Ceará, de autoria de Christian Dennys Montei-
ro de Oliveira, publicado no Caderno Virtual do Turismo, 2007, em: 

 http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/ojs/viewissue.php?id=24%20clas.

k) Artigo Turismo	e	Modernização	dos	Santuários	Cearenses:	A	Lógica	Mítica	do	Espetáculo, de 
autoria de. Dennys Monteiro de Oliveira et. al, publicado na revista www.eca.usp.br/turismo-
cultural/Retc01.htm, Revista Eletrônica de Turismo Cultural, 2007.

l) Artigo festas Populares Religiosas e suas Dinâmicas Espaciais, de autoria de Christian Dennys 
Monteiro de Oliveira, publicado na revista Mercator, 2007, em: http://www.mercator.ufc.br/
index.php/mercator/search/results.

m) Artigo O litoral do Rio Grande do Norte: dinâmica e modelo espacial, de autoria de Andrea de 
Castro  Panizza,; Jérôme Fournieu.  

n) Artigo	Educação	Geográfica,	Patrimônio	e	Turismo:	em	busca	de	novos	santuários, de autoria de 
Christian Dennys Monteiro de Oliveira, publicado na revista Aurora Geography Journal, 2007.

o) Artigo Perdas	e	ganhos	na	produção	imobiliária:	uma	agenda	pública	para	o	futuro, de autoria 
de Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva, Angela Lúcia de Araújo Ferreira publicado na revista 
Scripta Nova, 2007, revista http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24544.htm.

p) Artigo A	Política	de	Incentivo	ao	Turismo	em	Fortaleza,	Brasil,	Ampliando	a	Desigualdade	e	
a Segregação Socioespacial, de autoria de: Maria Angela de Almeida Souza, Amiria Bezerra 
Brasil, publicado em:  http://www.invi.uchile.cl/derechociudad/ponencias/Jornada/Panel%20
1/3.%20Bezerra,%20De%20Almeida.pdf, Anales del XIII Encuentro ULACAV. Instituto Nacional 
de la Vivienda/Universidad de Chile, 2007.
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2.4. Comparações, sistematizações e identificações de padrões diferencia-
dos entre as metrópoles. 

Esta segmentação surgiu de maneira nítida na análise dos padrões de agregação e separação dos 
grupos sociais no território. Na análise da estrutura sócio-espacial, utilizando o método de tipologias 
dedutivas e utilizando as categorias sócio-ocupacionais5 para identificar os padrões de organização social 
do território, constatamos também muitas semelhanças entre as metrópoles. O que marca, com efeito, 
todas as áreas metropolitanas em graus diferenciados é, de um lado, a concentração territorial das “clas-
ses proprietárias”, conformando o fenômeno da auto-segregação e da segregação compulsória dos que 
ocupam as posições mais vulneráveis da estrutura social. 

Gráfico	5	–	Índices	de	Segregação	das	Classes	Superiores

Elaboração própria a partir dos Microdados do Censo demográfico de 2000 – IBGE

O gráfico mostrado acima evidencia o fenômeno da auto-segregação das camadas superio-
res em algumas metrópoles. Nele estão representados os diferentes graus de concentração territorial 
destas camadas (grandes e pequenos empregadores, dirigentes dos setores público e privado, pro-
fissionais de nível superior) nas áreas classificadas como superiores. Tal concentração seria resultan-
te do poder de segregação desta classe, exercido na forma de capacidade de apropriação de dois ti-
pos de escassez urbana relativa. O primeiro é relacionado às amenidades naturais e seu valor no 
jogo da distinção social, relacionadas com a localização das metrópoles tipicamente praieiras. São os  
casos exemplificados no gráfico do Rio de Janeiro e de Fortaleza. O Rio de Janeiro é a metrópole que 
apresenta maior grau de auto-segregação, pois na composição social dos tipos superiores, o per-
5 Usamos como ponto de partida a distribuição das categorias sócio-ocupacionais pelas áreas censitárias, usando  um conjunto 
de técnicas estatísticas adaptados à análise da organização social do espaço geográfico - Análise em Componentes Principais 
(ACP), Análise Fatorial de Correspondência (AFC) e Classificação Ascendente Hierárquica (CAH) - e os softwares “Atlas-Gis” e 
“Mapinfo” para o geo-processamento das unidades espaciais. É importante assinalar que o método tipológico nos ofereceu 
um recurso técnico-metodológico para representar de maneira sintética os princípios gerais de estruturação social do território 
das metrópoles e de suas transformações. São informações úteis para a formulação de hipóteses gerais de trabalho a serem 
aprofundadas em outros estudos. Por outro lado, ela constitui-se como ferramenta analítica para leituras sincrônicas das outras 
dimensões da estruturação social do território metropolitano.
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centual médio dessas categorias nos tipos superiores é 8 vezes superior ao seu peso no conjunto  
das metrópoles. 

O segundo decorre das práticas de apropriação da centralidade da localização dos serviços e equi-
pamentos que promovem o bem-estar urbano, que se materializa na forma de auto-segregação das 
classes superiores em função da densidade territorial da escassez, na qual têm grande relevância simul-
taneamente a quantidades dos elementos concentrados, o tamanho do território em que ela se realiza 
e o grau de verticalização das moradias. Belo Horizonte e Goiânia apresentam graus superiores que São 
Paulo certamente em função destes elementos. 

Gráfico	6-	Índices	de	Segregação	das	Classes	Populares

Elaboração própria a partir dos Microdados do Censo demográfico de 2000 – IBGE

Quando examinamos a distribuição territorial das classes populares nas mesmas metrópoles, ve-
rificamos que estão menos concentradas, pois apresentam valores bem inferiores da densidade relativa 
nos espaços populares, como mostra o gráfico mostrado a seguir. Chama a atenção, contudo, os elevados 
valores de Goiânia e Rio de Janeiro.  

Os mapas sociais das metrópoles permitem a percepção da materialização de dois tipos de prá-
ticas de auto-segregação residencial. Entretanto, examinado os mapas, percebemos que o poder de se-
gregação das camadas superiores nas metrópoles brasileiras não é suficientemente forte para colocar à 
distância às camadas populares, fato que comentaremos mais adiante.

Antes, contudo, vejamos de maneira mais sintética de evidenciarmos os dois padrões de segrega-
ção mencionados anteriormente. Utilizamos para tanto, alguns dos índices de segregação amplamente 
difundidos na sociologia urbana americana6.   

O quadro II mostrado a seguir apresenta algumas evidências empíricas do auto-isolamento das 
camadas superiores de alta qualificação e proprietária de parcelas expressivas dos capitais econômico, 
social e cultural (empresários, dirigentes dos escalões superiores dos setores público e privado e os pro-
fissionais do nível superior), a segregação compulsória dos trabalhadores manuais com baixa qualifica-

6 Os índices usados neste relatório estão descritos em Massey e Denton (1988). Ver também The Dimensions of Residential 
Segregation Douglas S. Massey; Nancy A. Denton Social Forces, Vol. 67, No. 2. (Dec., 1988), pp. 281-315.Stable URL: http://links.
jstor.org/sici?sici=0037-7732%28198812%2967%3A2%3C281%3ATDORS%3E2.0.CO%3B2-Y
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ção do terciário, da construção civil, empregados domésticos, ambulantes e biscateiros e indicadores do 
grau de interação sócio-espacial entre estes dois grupos.

Quadro I - Indicadores de Segregação e Distância Social

O exame dos índices de segregação das metrópoles calculados para as classes superiores (gran-
des e pequenos empregadores, dirigentes dos setores público e privado, profissionais de nível) em 
relação às classes populares mostra de forma nítida que o espaço social das metrópoles é fortemente 
caracterizado pelo o fenômeno da auto-segregação das camadas superiores em algumas metrópoles. 
Tais índices permitiram-nos mensurar graus de concentração, isolamento e interação territorial entres 
estas classes. 

Ao analisarmos evolução de longo prazo da organização social dos territórios metropolitanos, 
verificamos a manutenção do modelo centro-periferia, mas, simultaneamente, constatamos tendên-
cias de diversificação, que apontam para a possível emergência de um modelo fractal. No núcleo das 
metrópoles, pelo crescimento das moradias em favelas nos anos 1980 e 1990 nas áreas socialmen-
te mais centrais do município pólo, portanto ocupadas densamente pelas camadas superiores. Nas 
periferias populares, pelo surgimento de territórios de enclave que concentram também categorias 
que ocupam as posições superiores da estrutura social. Algumas observações merecem destaque.  A 
primeira é que talvez estejamos diante de tendências de mudanças da escala em que se materializa a 
histórica divisão social do território das metrópoles brasileiras, saindo da grande para o micro escala. 
A segunda observação concerne às diferenças dos graus de centralidade e das intensidades com que 
crescem as áreas populares nos territórios socialmente centrais das metrópoles. Tais diferenças, que 
podem ser observadas nos mapas que representam a distribuição espacial dos tipos superiores, de-
correm de fatores históricos relacionados às morfologias herdadas do período desenvolvimentista e 
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de fatores políticos e culturais que estruturam o regime urbano7 de gestão das relações de classe no 
território nas metrópoles em função das necessidades e condições da legitimação do poder urbano, 
em especial nos municípios pólos. Na compreensão desse fenômeno de infiltração das camadas po-
pulares nas áreas socialmente centrais é fundamental ser observado o papel da ilegalidade/irregula-
ridade urbana na composição e legitimação das alianças de forças que nos planos da sociedade e da 
política detêm o poder urbano. Temos aqui duas interpretações possíveis que dependem da forma 
como em cada metrópole se constitui o regime urbano de gestão das relações de classes no territó-
rio. A primeira decorreria de limites ao exercício do poder de segregação a que fizemos referência 
anteriormente. Em certas metrópoles, com efeito, o regime urbano constrange o exercício da prática 
de manutenção das camadas populares distanciadas territorialmente dos bairros elitizados.  Fatores 
histórico-morfológicos e histórico-políticos possibilitam a resistência das camadas populares ao pro-
cesso de distanciamento. O caso do Rio de Janeiro é exemplar neste sentido, pois desde o início do 
século XX ocorreram várias tentativas de separação territorial das classes populares das áreas centrais 
via intervenção pública, sendo que anos 1960 um vasto programa de remoção das favelas para conjun-
tos habitacionais transferiu para periferia de vastos contingentes das camadas populares. Entretanto, 
desde os anos 1980 temos assistido o forte crescimento da infiltração das classes populares através da 
expansão das moradias em favelas nas áreas socialmente centrais. Em São Paulo, o intenso e acelerado 
crescimento da moradia das moradias populares na periferia metropolitana dos anos 1970, promo-
vido pelo mercado, não impediu a explosão do crescimento das favelas nas áreas mais centrais do 
município de São Paulo também nos anos 1980. Em várias outras metrópoles, a política de moradias 
populares dos anos 1970 também deslocou para a periferia as camadas populares, mas também as 
periferias foram infiltradas nos últimos 25 anos. Em resumo, a explicação do processo de infiltração 
das camadas populares nas áreas centrais seria a conseqüência das limitações do regime urbano em 
permitir o pleno exercício do poder de segregação pelas camadas superiores decorrente da resistên-
cia social ao afastamento territorial. A ilegalidade/irregularidade urbana e a precariedade do habitat 
popular, especialmente na forma da densificação das moradias e da ocupação dos territórios, são as 
conseqüências deste processo. Para as camadas populares, o custo de estar no centro da metrópole é 
estar excluído do direito à cidade. 

A segunda interpretação possível da tendência à diversificação dos núcleos seria a utilização des-
te processo como instrumento de gestão do conflito urbano inerente a uma sociedade organizada sob 
extremas desigualdades sociais. Nesta via interpretativa, a ilegalidade/irregularidade urbana e a pre-
cariedade seriam uma forma de acomodação do conflito distributivo expresso na cidade e, ao mesmo 
tempo, instrumento de inserção subalterna das classes populares ao direito à cidade. O regime urbano 
se expressaria através de uma política de tolerância que mantém sob a tutela do clientelismo político a 
população concentrada nos territórios infiltrados, reproduzindo os padrões da cidadania regulada des-
crita por Wanderley Guilherme dos Santos.  

No plano das interações sociais, explicada por uma via ou por outra, a infiltração torna-se viá-

7 Estamos aqui utilizando de maneira mais ampla o conceito de regime urbano presente na literatura. Veja, por exemplo, a de-
finição corrente na lieratura: “ … mean by the urban regime? According to Stone (1989), the regime is an informal yet relatively 
stable group with access to institutional resources, and which has a significant impact on urban policy and management. It is 
not a coherent organisation or association, but an informal group of influential persons who derive their power from different 
sources, who share some policy objectives like that of promoting the growth in their city, and who can gain some economic, 
political or social rewards from their involvement. The regime is formed as an informal basis for coordination and without an 
all encompassing structure of command. (Stoker 1995, 59; Anttiroiko 1996a, 66)” In Ari-Veikko Anttiroiko & Ilkka Kainulainen A 
Draft, February 10, 1998 Analysing The Change In Local Government- Perspectives of the Regime Theory and the Growth Ma-
chine Thesis. http://www.uta.fi/~kuaran/regime.html. Acesssado em 15 de maio de 2009.
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vel pela manutenção das históricas práticas de violência simbólica que tornam possível à convivência 
no território destas camadas opostas da estrutura social. Podemos identificar que em quase todas 
as metrópoles tais práticas se expressam em fronteiras sociais simbolizadas nas representações 
coletivamente	 legítimas	de	di(vi)sões	destes	 territórios	 infiltrados	 como	bairros x favelas, bairros x 
vilas, bairros x cortiços, etc., categorias que expressão as percepções de mundos sociais divididos em 
consolidados e aceitos, organizados e desorganizados, etc.       

Tal conclusão nos conduz à segunda observação concernente à hipótese de mudança no conteúdo 
do padrão de segregação residencial, generalizando o que poderíamos chamar de modelo carioca no 
qual a distância social se combina com a proximidade territorial. De fato, a diversificação se concretiza 
no núcleo em morfologias urbanas que sedimentam as distâncias sociais, seja na constituição de vastos 
territórios ocupados por populações vivendo sob outra institucionalidade (por exemplo, o regime da 
propriedade da terra e da moradia nas favelas, a dominação das narco-organizações, etc.) e, ao mesmo 
tempo, gerando configurações sociais fundadas em práticas e relações de interação entre estabelecidos 
e outsiders, como proposto por N. Elias. Na periferia, por outro lado, o padrão se materializa pela profu-
são dos condomínios-fechados e seus equivalentes (por exemplo, os edifícios de apartamentos constru-
ídos sob o regime da incorporação imobiliária) que trucam, nos planos simbólico e material, a interação 
social entre enclaves de classe média e os vastos territórios populares.  

A terceira e última observação refere-se aos mecanismos que estão organizando estas tendên-
cias. A diversificação do modelo núcleo-periferia vem ocorrendo em função dos efeitos combinados da 
segmentação dos mercados de trabalho, de moradias e da mobilidade urbana, vale dizer da estrutura 
de oferta dos transportes públicos. Os dois primeiros produzem efeitos sobre a distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas em termos da segmentação formal x informal destes mercados 
(entre ocupações precárias e protegidas, descentralização territorial em função da localização na perife-
ria de empreendimentos industriais e de serviços, etc.). Estes efeitos vão na direção do processo que a 
literatura anglo-saxônica chamou de spatial mismach8, na medida em que as segmentações do mercado 
de trabalho e da moradia ocorrem em uma situação de crise de mobilidade urbana ocasionada pela des-
regulação dos serviços de transportes coletivos e pela capacidade de controle das tarifas públicas que 
este setor historicamente tem no poder urbano brasileiro. Estes mecanismos atuam na diferenciação 
da organização social do espaço metropolitano de maneira distinta em função de como, de um lado, 
a transição do modelo de desenvolvimento ocorrida nos anos 1980 e 1990 impactou a estrutura pro-
dutiva, o mercado de trabalho e a estrutura da distribuição da renda. Por outro lado, também atuaram 
condicionando a trajetória de ajuste de cada metrópole os impactos diferentes do sistema financeiro da 
habitação sobre o mercado imobiliário e da crise de governabilidade estadual e municipal que marcou 
este período da histórica nacional. 

Resultados e Produtos

a) Relatório Tendências da Organização Social do Território das Metrópoles -1991/ 2000, elabo-
rado por Rosetta Mammarella e Luciana Correa do Lago.  www.observatoriodasmetropoles.
ufrj.br/relatorio003_2009.pdf .

b) Capítulo Para onde vão as cidades brasileiras: urgências e rumos da reforma urbana e a cria-

8 Este conceito foi elaborado por John Kain (1969) para explicar as tendências ao isolamento sócio-territorial da população negra 
nas áreas centrais das grandes metrópoles americanas. O spatial mismatch seria resultante de sérias limitações institucionais para 
a escolha do lugar de moradia das camadas empobrecidas, que ficaram confinadas nas inner cities, fato acompanhado por um mo-
vimento de dispersão dos empregos para fora das áreas centrais, isto acontecendo em um quadro de dificuldades de mobilidade.
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ção	do	sentido	de	comunidade de autoria de Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, publicado no livro 
O Amor em tempos de desamor e o enigma: o Brasil tem jeito, organizador por João Paulo dos 
Reis Velloso, Rio de Janeiro, Fórum Nacional/José Olympio, 2008. 

c) Capítulo A dinâmica espacial em curso nas metrópoles brasileiras: algumas questões para a 
discussão, de autoria de Luciana Corrêa do Lago, publicado no livro Novas Periferias Metro-
politanas A expansão metropolitana em Belo Horizonte: dinâmica e especificidades no Eixo 
Sul, organizado por Geraldo Magela Costa, Jupira Gomes de Mendonça, Roberto Luís de Melo 
Monte-Mór. Ed.PucMinas, 2007.

d) Trabalho URBAN	SEGREGATION:	A	Theoretical	Approach, apresentado por Lucia Maria Macha-
do Bógus no 13th International Plannig History Society Conference, Chicago, 2008.

e) Trabalho Segregações Urbanas, apresentado por Lucia Maria Machado Bógus no III Seminário 
Da Rede Brasil – Portugal de Estudos Urbanos, Cidade: Coimbra / Portugal, 2008.

2.5. Organização social do território das metrópoles e desigualdades

Nesta sublinha utilizamos os resultados da análise anterior e a ferramenta da tipologia sócio-es-
pacial construída para cada metrópole como instrumental para a descrição e interpretação de várias 
vertentes das desigualdades presentes nas metrópoles brasileiras. 

a. Análise da relação entre a estruturação sócio-espacial e as desigualdades de condições 
urbanas e ambientais de vida. 

Utilizando os dados do Censo 2000, foi criado um conjunto de 20 indicadores relativos à vulnera-
bilidade urbano-ambiental (saneamento inadequado e precariedade habitacional) e à vulnerabilidade 
social do domicílio e da família9. A escolha das variáveis para a determinação do grau de vulnerabilida-
de social se deu em função das premissas conceituais descritas na literatura latino-americana. Foram 
escolhidas algumas variáveis que indicam desvantagens sociais, relativas a unidades domésticas, que 
podem se referir tanto a famílias como a domicílios e, em alguns casos, a agrupamentos de pessoas. A 
importância dada às características sociodemográficas relativas à unidade familiar tem por pressuposto 
que, na sociedade moderna, determinadas características das famílias limitam a acumulação de recur-
sos. Foram construídas duas tipologias socioespaciais para cada uma das 17 metrópoles10 a partir da 
distribuição dos indicadores nas áreas de ponderação utilizadas pelo FINGE no censo 2000. A primeira 
permitiu-nos identificar grupos de áreas urbanas que se diferenciam segundo o grau de concentração 

9 Percentagem de famílias chefiadas por pessoas menores, famílias chefiadas por pessoas idosas, famílias chefiadas por mulhe-
res sem cônjuge, famílias com alta freqüência de filhos, famílias com alta freqüência de componentes, adolescentes com expe-
riência reprodutiva, crianças fora da escola, adolescentes fora da escola, jovens adultos com nível de escolaridade inadequado , 
domicílios com densidade por dormitório inadequada parturição de mulheres jovens e adultas , crianças de 0 a 14 anos, pessoas 
com idade acima de 64 anos, famílias com renda insuficiente, ocupados com baixo rendimento no trabalho principal; grau de 
informalização do mercado de trabalho índice de dependência infantil, taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais, taxa 
de analfabetismo funcional da população de 15 anos e mais , taxa de analfabetismo funcional dos chefes de famílias.
10 Em função da importância desse trabalho ampliamos o escopo da análise para além das 12 agloemerações envolvidas dire-
tamente no projeto, acrescentando à lista daquelas que integram o projeto, as GEUB´s que indentificamos na linha I contendo 
capacidade de polarização do território nacional. São elas: São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, 
Salvador, Recife, Fortaleza, Campinas, Manaus, Vitória, Goiânia, Belém, Florianópolis, Natal, Maringá.
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da população vivendo em condições de vulnerabilidade urbano-ambiental a segunda relativa à vulne-
rabilidade social. Em seguida, foram cruzadas as duas tipologias socioespaciais construídas e identifi-
cadas as diferenciações das áreas de cada metrópole, segundo o grau de acúmulo das duas situações  
de vulnerabilidade.  

O que podemos identificar? Em primeiro lugar a grande quantidade de territórios nas 17 metrópo-
les marcados pelas duas condições de vulnerabilidade. Com efeito, 32,6% de todas as AEDs são marcadas 
pela existência simultânea da extremas vulnerabilidades urbano-ambiental e social. Em segundo lugar, 
que de um total de 1.037 AEDs com maior vulnerabilidade social, apenas 20% tinham nível expressivo 
de acesso a este tipo de infra-estrutura. No outro extremo, dentre as áreas com menor vulnerabilidade 
social, quase 80% tinham acesso à infra-estrutura adequada de saneamento. Entretanto, mesmo nes-
te caso, havia, em 2000, 310 áreas em situação de vulnerabilidade urbano-ambiental, sendo que 40% 
dessas áreas estavam na RM de São Paulo, e as demais se distribuíam fundamentalmente pelas regiões 
metropolitanas do Norte e Nordeste. Em terceiro lugar, reencontramos a vigência do modelo núcleo-
-periferia, pois se observam que nos pólos metropolitanos a situação é mais favorável, pois quase 2/3 de 
suas áreas são caracterizadas por apresentarem simultaneamente baixas vulnerabilidades social e urba-
no-ambiental e, ao contrário, apenas 17,8% das áreas em situação inversa. Entretanto, considerando-se 
as 1.137 áreas com maior vulnerabilidade urbano-ambiental percebe-se que mais de 1/3 destas estão 
localizadas nas cidades pólos das metrópoles. Tal fato relaciona-se com os resultados do processo de di-
versificação social das áreas centrais do espaço social das metrópoles pela infiltração das camadas popu-
lares. Ou seja, a possibilidade dos segmentos viverem em proximidade com as camadas superiores, cer-
tamente desfrutando das vantagens sociais desta proximidade pelo acesso à renda e a outros benefícios 
do bem-estar urbano como os transportes, vencendo os efeitos do processo de spatial mismach, tem 
como contrapartida a precarização das suas condições de urbano-ambientais. Por último, observamos 
também a existência de importantes diferenças entre as metrópoles no que diz respeito à vulnerabilida-
de urbano-ambiental. Por exemplo, em seis metrópoles (Campinas, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, 
São Paulo, Vitória) prevalecem condições globais melhores, pois em mais de 55% das áreas verificam-se 
baixos graus das vulnerabilidades social e urbano-ambiental, além de conterem parcelas reduzidas de 
áreas com características de extremas vulnerabilidades. As outras RMs são, as quais, porém, têm pelo 
menos 1/3 de suas AEDs em situação de maior vulnerabilidade urbano-ambiental.

Resultados e Produtos:

a) Relatório Vulnerabilidade Socioambiental das Regiões Metropolitanas Brasileiras, elabora-
do por Marley Vanice Deschamps, Paulo Roberto Delgado, Marisa Sugamosto, Anael Pinheiro 
de Ulhôa Cintra, Sergio Aparecido Ignácio. www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/relato-
rio004_2009.pdf

b) Relatório Identificação	e	análise	das	áreas	socialmente	vulneráveis	das	metrópoles, elaborado 
por Luiz César de Queiroz Ribeiro, Marley Vanice Deschamps, Paulo Roberto Delgado, Peterson 
Leal Pacheco e Rosa Moura. www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/relatorio005_2009.pdf

c) Trabalho Dimensão Metropolitana da Questão Social: ensaio exploratório, apresentado por 
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, apresentado no Encontro Anual da Associação de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais – ANPOCS de 2007 e publicado nos Cadernos Metrópoles, número 22, 
2009.
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b. Análise da organização social dos espaços metropolitanos e desigualdades raciais

Usando os dados do Censo 2000, realizamos um estudo, no grupo das 17 áreas mencionadas 
na nota 12, sobre as relações entre os efeitos da segregação residencial e da diferenciação racial da 
população na explicação das desigualdades sociais relacionadas com a organização social do território 
metropolitano. O objetivo geral foi responder a seguinte questão: em que medida as desigualdades 
sociais verificadas entre os segmentos brancos, pretos e pardos no espaço urbano decorrem das 
diferenças das condições sociais entre os territórios definidos pelas AEDs ou das desigualdades 
“raciais” já descritas por outros pesquisadores. De maneira mais precisa, o nosso objetivo foi 
avaliar e quantificar o papel do contexto social de moradia na explicação das desigualdades sociais  
entre brancos, pretos e pardos em termos de acesso a certos elementos de bem-estar urbano-ambiental 
e de oportunidades.

Para a caracterização dos contextos sociais classificamos as Áreas de Ponderação – AEDs – utilizan-
do a metodologia da tipologia sócio-espacial já descrita anteriormente, mas utilizando como indicador 
de vulnerabilidade social o “clima educativo do domicílio”, entendido como a média de anos de estudo 
dos indivíduos maiores de 24 anos do domicílio, agrupados em quatro fachas: até 4 anos de estudo, mais 
de 4 a 8 anos de estudo, mais de 8 a 11 anos de estudo e mais de 11 anos de estudo. Para a identificação 
das desigualdades sociais escolhemos os seguintes.

(i) Desigualdades de Bem-Estar Urbano-Ambiental. Indivíduos em moradia com saneamento 
inadequado e alta densidade de ocupação das moradias.   Quando aos indicadores de 
oportunidades escolhemos indicadores que poderiam traduzir mecanismos de reprodução 
inter-geracional de desigualdades de futuras oportunidades, o que traduziria a existência de 
vulnerabilidade social. Ou seja:  

(ii) Atraso escolar: para esta variável consideramos o atraso escolar de dois anos ou mais para 
crianças entre 8 e 14 anos de idade, que é calculado a partir da diferença entre a idade da 
criança e o seu total de anos de estudos considerando que a alfabetiza. 

(iii) Evasão escolar: neste caso consideramos a evasão escolar de crianças entre 8 e 14 anos de ida-
de, construída a partir da informação se a criança está ou não matriculada em alguma escola. 

(iv) Maternidade precoce. A maternidade precoce de adolescente sem cônjuge também implica 
em diminuição de chances de inserção social na medida em que a jovem é obrigada - em 
grande parte dos casos – a retirar-se dos estudos e ter limitadas suas possibilidades presentes 
e futuras de emprego. 

(v) Desafiliação institucional. O jovem do sexo masculino na condição de não estudar, não traba-
lhar e nem procurar emprego indica também uma situação de risco nos termos enunciados 
anteriormente. 

Para estabelecermos e quantificarmos de maneira controlada relações de causalidade empírica 
entre contexto social do “bairro” (AED), a cor dos indivíduos e o comportamento dos indicadores de de-
sigualdades escolhidos, utilizamos ainda como variáveis de controle dois indicadores relacionados com o 
meio social mais próximo ao que os indivíduos estão associados: o clima educativo do domicílio em que 
mora, construído da mesma forma mencionada anteriormente e renda domiciliar per capita calculada 
pela soma dos valores dos rendimentos nominais mensais dos moradores do domicílio dividida pelo 
número de moradores do domicílio, expressa em salários mínimos: até ½ salário mínimo, ½ a 1 salário 
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mínimo e acima de 1 salário mínimo. Empregamos a técnica de regressão logística tendo como variáveis 
dependentes os indicadores de desigualdades mencionados. 

A que conclusão chegou-se? Em primeiro lugar, quando comparamos o “efeito raça” e o “efeito 
segregação” na explicação das desigualdades urbano-ambientais é claro que a maior incidência do se-
gundo efeito. Os brancos, pardos e pretos moradores dos espaços mais vulneráveis por concentrarem 
mais fortemente pessoas vivendo em domicílios com baixa escolaridade desfrutam igualmente de pio-
res condições urbanas de vida que os moradores dos espaços superiores.  Ao mesmo tempo, este risco 
diminui significativamente quando fazemos esta comparação nos espaços mais misturados ou nos que 
têm forte concentração de pessoas em domicílios de alta escolaridade. Portanto, nas desigualdades de 
condições urbano-ambientais a localização da moradia no espaço social das metrópoles tem papel mais 
fundamental do que a “raça” na explicação das desigualdades sociais. No caso das desigualdades de 
oportunidades, o efeito do contexto social de residência apresenta um resultado mais baixo do que 
quando consideramos as desigualdades de bem-estar urbano; e isso, ao mesmo tempo em que temos 
efeitos significativos para a cor do indivíduo. Na situação de atraso escolar de dois anos ou mais, por 
exemplo, na metrópole de Goiânia o risco de uma criança entre 8 e 14 anos residente de contexto social 
baixo estar nessa situação é 2,2 vezes maior do que o risco estimado para uma criança moradora de um 
contexto de alta escolaridade, enquanto que, no caso da criança ser de cor preta o risco estimado é apro-
ximadamente 1,7 vezes maior do que para crianças brancas. Esse efeito simultâneo de cor e de contexto 
social de residência é evidenciado também na situação de evasão escolar. Contudo em algumas metró-
poles (Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Campinas, Maringá, Porto Alegre e RIDE do Distrito Federal) a 
cor possui efeito maior do que o território. Por exemplo, em Curitiba, considerando-se o risco de evasão 
escolar de crianças entre 8 e 14 anos, o risco de uma criança residente em contexto social baixo estar 
fora da escola é de 2,3 vezes maior do que o risco de uma criança residente em contexto social alto estar 
na mesma situação. Ao mesmo tempo, considerando-se a mesma metrópole, caso a criança seja de cor 
preta o risco de estar fora da escola é de 1,5 vezes em relação às crianças brancas. 

Considerando-se a situação de maternidade precoce, diferentemente das variáveis anteriores, há 
algumas metrópoles o efeito segregação é menor do que o efeito da cor (Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória 
e Florianópolis); contudo, na maioria das metrópoles o efeito segregação é maior do que o efeito da cor 
(Natal, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Curitiba, Maringá, Goiânia, RIDE do Distrito Fe-
deral, Manaus). Em se tratando da variável de desafiliação institucional, na maioria das metrópoles o efeito 
território é maior do território do que o efeito da cor (Belém, Natal, Recife, Salvador, Vitória, Campinas, 
Curitiba, RIDE do Distrito Federal); por outro lado, encontramos e, outras - Fortaleza, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre - o efeito cor maior do que o efeito segregação. Como 
exemplo, no primeiro caso, Natal apresenta um risco 1,5 vezes maior de desafiliação institucional para o 
contexto social baixo em relação ao contexto social alto, sendo que o risco caso seja preto é 1,3 vezes maior 
do que para brancos. No segundo caso, temos como exemplo o do Rio de Janeiro onde o efeito segregação 
não apresenta coeficientes significativos, porém, caso o indivíduo seja de cor preta apresenta um risco de 
desafiliação 1,15 vezes maior do que para indivíduos de cor branca. Quando analisamos os resultados para 
os brancos percebe-se que nas metrópoles onde encontramos um maior efeito do território correspondem 
àquelas nas quais o efeito segregação é significativo. Já no caso do segmento de cor preta, a maioria das 
metrópoles apresentou coeficientes não significativos para o efeito do território.

Para esta dimensão, encontramos sinais de relevância da “raça”, ou seja, a segmentação por cor 
ganha importância se comparada com a hierarquia sócio-territorial, isto é: a cor aumenta ou diminui as 
chances de reprodução da desigualdade social para os negros comparando para os brancos em propor-
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ções maiores do que a localização residencial. Como são condições de vida fortemente influenciadas por 
contextos sociais constituídos por universos familiares e de vizinhança, tal fato pode significar que as his-
tóricas desigualdades sociais entre os grupos de cor na sociedade brasileira podem estar articuladas com 
as decorrentes da formação de meios sociais urbanos pouco favoráveis ao aproveitamento de estruturas 
de oportunidades.

Tal conclusão nos remete às teses clássicas de Hasenbalg e Florestan Fernandes que nos fala de 
como a população “negra”, após o período de abolição, foi sistematicamente deixada à margem do pro-
cesso de modernização o que criou uma desigualdade de ponto de partida em relação ao processo de 
estruturação social se comparada com a população branca pobre e a população imigrante. Essa desigual-
dade, portanto, contrasta com o pressuposto de liberdade individual no processo de estratificação social 
em uma sociedade capitalista; segundo o qual, a posição dos indivíduos na estrutura social seria definida 
a partir do mérito individual. 

As nossas conclusões permitem um diálogo com a literatura mencionada anteriormente que vem 
se dedicando à descrição e explicação das estruturais desvantagens dos “negros” (pretos e pardos) na so-
ciedade brasileira. Com efeito, a partir dos anos 1970 e início dos 1980 surgiu uma nova linha de análise 
a partir dos trabalhos empíricos de Hasenbalg (1979) e Valle e Silva (1978), demonstrando que as eviden-
tes desigualdades raciais não podem ser entendidas como herança do escravismo.  Os autores chamam 
a atenção para dois mecanismos pelos quais se realizam as desigualdades raciais no Brasil: a segregação 
geográfica dos não-brancos, pela qual se pôde manter os negros concentrados em regiões predominan-
temente agrárias e com baixo padrão de desenvolvimento, isto é, em uma situação social com menores 
oportunidades educacionais e econômicas; o outro mecanismo seria a “violência simbólica”, convertendo 
práticas discriminatórias sobre os negros em fator de regulação das próprias aspirações “de acordo com o 
que é culturalmente imposto”, fazendo com o negro ocupe o lugar social “apropriado” para pessoas de cor. 
Esta segregação social seria internalizada pelos não-brancos como uma auto-imagem desfavorável. 

O trabalho recente de Guimarães (1999) propõe a hipótese de que no Brasil haveria racismo sem 
racialismo, isto é, a existência na sociedade brasileira de uma atitude moral difundida de tratar de modo 
diferente membros de diferentes raças (preconceito) e uma posição estrutural de desigualdades sociais 
entre as raças (discriminação). Apoiando-se nos estudos contemporâneos e empíricos sobre as relações 
raciais no Brasil iniciados no final da década de 70, Guimarães (1999:201) defende a hipótese da existên-
cia no Brasil de um racismo, na medida em que “indivíduos de raça ou cor diferentes não têm as mesmas 
oportunidades de vida e não competem em pé de igualdade, pelos mesmos recursos sociais, culturais e 
econômicos”. Tal situação de desigualdade racial não resulta apenas das atitudes preconceituosas pre-
sentes nas relações sociais entre brancos e negros, mas de 3 mecanismos sociais historicamente cons-
tituídos. A socialização realizada no plano da escola e da comunidade (relações de vizinhança) faz das 
pessoas portadoras de determinadas características somáticas ou culturais socialmente desvalorizadas 
transformarem estes valores em atributos individuais, o que cria e mantém um grande contingente de 
pessoas com baixa auto-estima O segundo mecanismo atua via práticas discriminatórias que ocorrem na 
vida cotidiana. O terceiro seria o relativo às práticas discriminatórias institucionalizadas, portanto que 
funcionam de maneira impessoal, baseadas em ações burocratizadas que ocorrem no mercado, como os 
preços das mercadorias e dos serviços, as qualificações formais ou tácitas exigidas, qualidades pessoais, 
diplomas, aparência etc.

Recentemente Telles (2003) retoma a tese da existência de um racismo à brasileira que reforça 
a hipótese sobre a existência ou não do fenômeno da segregação racial na cidade brasileira. Utilizando 
as técnicas dos índices de segregação difundidos desde trabalhos seminais de Ducan e Ducan (1955), 
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compara os padrões de distribuição territorial entre “negros” e brancos, nas metrópoles brasileiras e 
americanas, concluindo que entre nós vigora uma “segregação moderada” (p.180). Telles quantifica a 
distância entre brancos, pardos e negros dos segmentos sociais de renda elevada (acima de US$ 1.500,00 
por mês), segundo 6 estratos de renda. Conclui que quanto mais elevada a posição na estratificação 
por renda, menor é esta distância para todos os grupos de cor. Constata, contudo, que as distâncias são 
menores para o segmento branco nos estratos de menor renda e, ao contrário, maior no de renda mais 
elevada, sendo que os índices de distanciamento são significativamente superiores para os pretos. Por 
outras palavras, o trabalho conclui que as distâncias sociais entre a “classe média” e o restante dos estra-
tos sociais segundo os grupos de cor diminui na medida em que aumenta a renda, mas em gradação di-
ferente segundo se trate de brancos, pardos e pretos. Os “negros” tendem, portanto, a viver de maneira 
isolada dos “brancos” afluentes da sociedade, fato a partir do qual Telles retira algumas conclusões sobre 
os possíveis impactos sócio-territoriais em termos de “menor acesso a recursos tais como profissionais 
modelares, melhores redes de trabalho, uma infra-estrutura urbana melhor, o que por sua vez, geraria 
capital social e melhor qualidade de vida. Os não-brancos e especialmente os pretos são mais propensos 
a ter piores chances de vida simplesmente por ficarem mais distantes da classe média e viverem em con-
centrações de pobreza”. (p. 180).

Resultados e Produtos: 

a) Tese Desigualdades	Raciais	e	Segregação	Urbana	em	Antigas	Capitais.	Salvador	e	Rio	de	Ja-
neiro, defendida por Antônia dos Santos Garcia, IPPUR/UFRJ, 2007. Publicado em livro com o 
mesmo título, Salvador, Garamond/FAPERJ, 2009.

b) Trabalho Status,	Cor	e	Desigualdades	Socioespaciais	na	Região	Metropolitana	do	Rio	de	Ja-
neiro, apresentado por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro no Encontro Anual na Associação de Pós-
-Graduação em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR, 2007.

c) Trabalho	Cor,	Status	e	Segregação	Residencial	em	Belo	Horizonte:	notas	exploratórias, ela-
borado por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Carolina Souza Ribeiro da Costa, apresentado no 
XI Seminário sobre a Economia Mineira Economia, História, Demografia e Políticas Públicas, 
CEDEPLAR, 2006. www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/artigo001_2009.pdf

d) Relatório Posição Social, Cor e Segregação Residencial nas Metrópoles Brasileiras: São Paulo, 
Rio	de	Janeiro,	Belo	Horizonte,	Porto	Alegre,	Curitiba,	Salvador,	Recife,	Fortaleza,	Brasília,	Be-
lém, Manaus, Campinas, Goiânia, florianópolis, Vitória, Natal e Maringá, elaborado por Luiz 
Cesar de Queiroz Ribeiro, Filipe Correa e Juciano Rodrigues.

 www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/relatorio006_2009.pdf
e) Banco de dados composto por índices de dissimilaridade para vários indicadores de condi-

ções de vidas para o conjunto das metrópoles brasileiras.   www.observatoriodasmetropoles.
ufrj.br /bd007_2009.zip. 

c)	Análise	da	organização	social	dos	espaços	metropolitanos	e	desigualdades	 
de oportunidades: mercado de trabalho

Este projeto buscou avaliar a relação entre os processos de diferenciação, segmentação e se-
gregação espacial e a vulnerabilidade de certos grupos sociais fragilizados no mercado de trabalho 
por exercerem ocupações marginalizadas pela segmentação do mercado de trabalho.  Nosso objetivo 
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principal foi entender de que maneira a divisão social do espaço urbano está relacionada às condições 
de acesso à estrutura de oportunidades no mercado de trabalho. O estudo foi feito para o conjun-
to as 17 metrópoles já mencionadas e também utilizamos como base de dados a Amostra do Censo  
Demográfico de 2000. 

Para identificarmos o contexto socioespacial no qual os indivíduos estão inseridos criamos uma 
tipologia das áreas de ponderação utilizando a variável de “clima educativo do domicílio”, através dos 
mesmos procedimentos já mencionados. Com o intuito de explicar o efeito do contexto social dos es-
paços de residência sobre as condições de acesso à estrutura de oportunidades no mercado de traba-
lho buscamos operacionalizar três dimensões: (i) a situação de desemprego que diz respeito à própria 
condição de acesso ao mercado de trabalho; (ii) a situação de fragilidade do vínculo ocupacional, que 
é operacionalizada através da variável que identifica indivíduos nas seguintes situações: conta-própria 
e não contribuinte com sistema de previdência; empregado doméstico, com e sem carteira de trabalho 
assinada; e empregado sem carteira de trabalho assinada e não contribuinte com sistema de previdência 
oficial; e (iii) a renda obtida a partir da ocupação principal exercida que diz respeito aos recursos adqui-
ridos pela inserção no mercado de trabalho. Para estabelecermos um sentido causal na explicação da 
variação encontrada nas variáveis que selecionamos para evidenciar as condições de acesso à estrutura 
de oportunidades no mercado de trabalho, fazemos uso de modelos estatísticos de análise multivariada 
(modelos de regressão logística e regressão linear múltipla).

Pudemos verificar de maneira geral, com base nos resultados aqui apresentados, que as chances 
de um indivíduo alcançar melhores posições na estrutura de oportunidades no mercado de trabalho são 
bastante diferenciadas tanto no espaço intra-urbano dos espaços metropolitanos analisados, quanto 
entre estes.

Constatamos, portanto, que existem variações na taxa de desemprego, na fragilidade ocupacional 
e na remuneração dos trabalhadores conforme o contexto social do local de moradia, mesmo quando 
controlados os atributos individuais e domiciliares. Em outras palavras, isso implica que adultos entre 30 
e 59 anos de idade têm menores chances de estarem empregados, de conseguirem melhores empregos 
ou melhores rendimentos por estarem inseridos em contextos sociais de moradia de baixo status. 

Contudo, se esses efeitos afetam diferentemente as metrópoles no que diz respeito às oportuni-
dades no mercado de trabalho, podemos supor que os mecanismos que incidem sobre esse processo 
também são diferentes. Os resultados aqui encontrados, portanto, servem de subsídio para a discussão 
sobre a segregação residencial como uma variável importante para que se entenda de um ponto de vista 
analítico, os mecanismos que produzem e reproduzem a desigualdade nas diferentes metrópoles através 
da vulnerabilização dos indivíduos, dos domicílios e dos grupos sociais. .

Tal vulnerabilização decorre da existência de bloqueios que dificultam ou impedem que os recur-
sos controlados no plano do domicílio e do bairro possam ser utilizados em estratégias individuais e/ou 
coletivas de modo a criar dinâmicas capazes de compensar os efeitos negativos da marginalização em re-
lação ao mercado de trabalho. Este estudo parte dos mesmos pressupostos das pesquisas realizadas no 
Uruguai por Kaztman e outros (1999). O primeiro refere-se ao fato de que o estatuto dos meios contro-
lados nos domicílios e no bairro depende de estar conectado com a estrutura de oportunidades a que os 
agentes têm acesso sendo, portanto, um elemento relacional e não apenas uma realidade físico-material 
A rigor, os meios se convertem em ativos se permitem o aproveitamento das oportunidades ofertadas 
pelas três esferas da integração econômica já mencionadas: o mercado, a redistribuição através do Esta-
do e a reciprocidade que é parte das relações de pertencimento a grupos sociais. O segundo pressuposto 
afirma que as estruturas de oportunidades são variáveis no tempo e no espaço, isto é, elas não estão 
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disponíveis igualmente em todo o território da metrópole nem a qualquer momento, e dependem da 
trajetória histórica nacional e local. 

Esta pesquisa produziu resultados que nos permitem dialogar com o debate a respeito dos meca-
nismos ligam os fenômenos socioespaciais de segmentação e segregação residencial e os mecanismos 
de reprodução das desigualdades e da pobreza, na medida em que é plausível levantar a hipótese do 
bloqueio do aproveitamento de oportunidades através de processos que minam a reprodução dos me-
canismos básicos de integração social, fechando o círculo negativo pelo conseqüente enfraquecimento 
das instituições primordiais da sociedade nos planos das metrópoles e do bairro. Por um lado, porque em 
muitos bairros, em razão do seu isolamento territorial, social e simbólico, associado a outros fenômenos 
mais gerais, emerge um novo padrão familiar que se caracteriza pelo enfraquecimento das funções tra-
dicionais de socialização e de integração desta instituição social. Vários estudos sobre a América Latina 
realizados pela CEPAL têm apontado uma tendência ao crescimento da instabilidade e do caráter incom-
pleto das famílias, com importantes conseqüências na erosão dos modelos de paternidade e maternida-
de vigentes no passado. As manifestações mais evidentes deste fato são os altos índices de dissolução e 
recomposição das famílias como conseqüência do incremento das taxas de divórcio e separações e, ao 
mesmo tempo, o aumento das uniões precárias. Acrescente-se ainda o crescimento dos nascimentos 
ilegítimos, assim como outros processos associados ao aumento da gravidez de mães adolescentes sol-
teiras e a expansão de domicílios chefiados por mulheres. 

Estas mudanças produzem como conseqüência que as instituições da sociedade mais ampla pas-
sam a ter papel crucial nos processos de socialização e integração social. Ao mesmo tempo, incidem 
também no enfraquecimento das referências básicas que dão sentido à construção das identidades indi-
viduais e asseguram a estabilidade emocional dos membros da sociedade, com impactos maiores entre 
crianças e adolescentes. Em suma, o enfraquecimento da família e da rede de parentesco, que no passa-
do fundaram estruturas de proteção e segurança diante dos riscos e contingências, cria um contingente 
de crianças e jovens despreparados para ter na vida adulta uma trajetória de integração social. A família 
não socializa as crianças e os jovens para orientarem suas vidas na busca da aquisição dos ativos neces-
sários ao aproveitamento das oportunidades e tampouco os preparam subjetivamente para uma atitude 
não conformista.

A fragilização da família poderia ser compensada pelas instituições primordiais existentes no plano 
da comunidade, mas elas também são enfraquecidas pelas já mencionadas tendências ao isolamento 
sócio-territorial. Com efeito, o aumento da homogeneidade da composição social dos bairros populares 
e o seu isolamento territorial, social e simbólico sobre-determinam a função de socialização e de inte-
gração sociais historicamente realizadas pelas comunidades de base territorial, descritas classicamente 
desde os primeiros pesquisadores da Escola de Chicago. A mais evidente conseqüência negativa é a 
redução das oportunidades de interação com pessoas de outras classes sociais e a conseqüente diminui-
ção das possibilidades de acumulação de ativos entre as crianças e jovens. Mas é visível também uma 
diminuição da eficiência normativa das relações sociais, expressa em um crescente abandono da crença 
em expectativas recíprocas entre os membros das comunidades locais, ao lado de uma diminuição do 
autocontrole que algumas vezes coloca em risco a convivência civilizada. O resultado é a desconfiança 
entre os vizinhos e a perda de sentimentos de respeito à integridade física de seus membros. Em suma a 
ineficiência normativa produz desconfianças e insegurança que geram deseconomias na medida em que 
prejudicam a mobilização das estruturas de oportunidades. Por um lado, porque o clima de insegurança 
tende a desviar recursos do domicílio que poderiam ser utilizados no bem-estar dos seus moradores. A 
necessidade de pagar a alguém para proteger a habitação é um exemplo. Por outro lado, porque ativa 
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mecanismos perversos de reprodução do clima de insegurança, através do abandono dos bairros por 
aqueles que têm recursos. O progressivo esvaziamento do bairro em termos demográficos e a desertifi-
cação social (saída das organizações sociais) diminuem os recursos coletivos existentes e impedem que 
as crianças e os jovens sejam socializados tendo como referência a situação de êxito social. Enfim, pode-
-se supor que os efeitos de isolamento produzidos pelos fenômenos sócio-territoriais destroem as bases 
das relações de reciprocidade existentes em comunidades territoriais e interferem sobre os modos de 
acesso aos recursos institucionais.

Resultados e Produtos:

a) Artigo Trabalho,	moradia	e	(i)mobilidade	espacial	na	metrópole	do	Rio	de	Janeiro, de autoria 
de Luciana Corrêa do Lago publicado na Revista Cadernos Metrópole, 2008, vol. 18.

b) Artigo Território e Trabalho: segregação e segmentação urbanas e oportunidades ocupacio-
nais	na	Região	Metropolitana	do	Rio	de	Janeiro, elaborado por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, 
Juciano Martins Rodrigues e Filipe Souza Correa, apresentado no Encontro Anual da Associação 
Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP, 2008. Disponível em: www.abep.nepo.unicamp.br/
encontro2008/docsPDF/ABEP2008_1743.pdf.

c) Relatório Segregação Residencial e Mercado de Trabalho nos Grandes Espaços Urbanos 
Brasileiros:	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Belo	Horizonte,	Porto	Alegre,	Curitiba,	Salvador,	Re-
cife, fortaleza, Brasília, Belém, Manaus, Campinas, Goiânia, florianópolis, Vitória, Natal 
e Maringá, elaborado por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Filipe Correa e Juciano Rodrigues. 
 www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/relatorio008_2009.pdf

d)	Efeito	metrópole	sobre	as	desigualdades	de	oportunidades:	educação	de	crianças	e	jovens

Esta atividade consistiu na colocação à prova empírica a hipótese central desta linha do projeto, 
qual seja, a da metropolização da questão social no Brasil como decorrência da combinação entre a fra-
gilização dos laços com o mercado de trabalho e do universo da família e da comunidade como esferas 
da reprodução e proteção não-mercantil, combinados a processos de segmentação e segregação urbana, 
tendências observadas de maneira acentuada nos grandes aglomerados urbanos. 

Realizamos, primeiramente, análises que nos permitiram observar as diferenças de resultados es-
colares de municípios que integram as regiões metropolitanas e aqueles fora da dinâmica metropolitana. 
Em seguida, realizamos análises que nos permitiram explorar dimensões que poderiam explicar o efeito-
-metrópole sobre oportunidades educacionais. 

Para tanto, compilamos um banco de dados no nível dos municípios com informações de diversas 
fontes (Prova Brasil 2005, Censo Escolar 2005, DATASUS, diversos anos, PNUD e do Censo IBGE 2000). 

Para a realização da comparação entre municípios que integram e aqueles que não integram a 
dinâmica metropolitana, consideramos somente municípios com mais de 50.000 habitantes, localizados 
nos estados que contém as 15 metrópoles identificadas na linha I do presente projeto: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Campinas, Manaus, 
Vitória, Goiânia, Belém, Florianópolis. Assim, foram considerados para esta análise como municípios que 
integram a dinâmica metropolitana. No total foram estudados 483 municípios: 138 considerados integra-
dos à dinâmica metropolitana e 345 não integrados a essa dinâmica.  

Para tratar das oportunidades educacionais, foram utilizados dados da Prova Brasil 2005 e do Cen-
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so Escolar 2005 (INEP/MEC) agregados no nível do município. Mais especificamente, o trabalho utiliza o 
Índice de Desenvolvimento para a Educação Básica (IDEB) das regiões urbanas de cada município para 
o ano de 2005. Este índice foi criado pelo Ministério da Educação em 2007 como parte do Plano de De-
senvolvimento da Educação Básica. Ele engloba tanto dados sobre aprovação escolar como as médias de 
desempenho em testes padronizados de proficiência em Português e em Matemática11. Sua concepção 
partiu da idéia de que um índice de qualidade dos sistemas escolares e das escolas precisaria conjugar 
tanto indicadores de fluxo escolar como de aprendizagem12. 

Este trabalho utilizou também o IDEB municipal – total urbano de 1ª fase, que conjuga a taxa de 
aprovação até a quarta série e os resultados da Prova Brasil para a 4ª série e o IDEB municipal - total ur-
bano de 2ª fase, que conjuga a taxa de aprovação de 5ª à 8ª séries e os resultados da Prova Brasil para a 
8ª série. A escala do IDEB vai de 0 a 10 pontos.

Para explorar as hipóteses sobre que dimensões poderiam explicar o efeito-metrópole sobre as 
oportunidades educacionais, foram utilizadas variáveis relacionadas aos seguintes aspectos dos municí-
pios: 

(i) Condições sócio-econômicas: PIB municipal per capita e renda pessoal per capita;
(ii) Condições sócio-urbanas;
(iii) Contexto Social: taxa de homicídios por 100 mil habitantes); e
(iv) Políticas educacionais (taxa de municipalização do ensino fundamental e de atendimento à 

pré-escola).

A escolha deste conjunto de indicadores fundamenta-se no pressuposto de que a qualidade da 
educação oferecida em cada município é influenciada não somente pelas condições socioeconômicas 
dos municípios e pelo possível impacto da crise de sociabilidade característicos das metrópoles, como 
também das políticas educacionais por eles oferecidas pelos. A municipalização do ensino fundamental 
poderia significar melhoria no provimento deste serviço público devido à maior proximidade entre os 
órgãos governamentais e os atores relevantes (pais de alunos, professores e diretores das escolas). Esta 
melhoria também seria possibilitada pelo fato de que a transferência de vagas do ensino fundamental 
para o município é seguida por maior aporte de recursos devido à lógica do funcionamento do FUNDEF13·. 
No que diz respeito ao atendimento a pré-escola14, pesquisas internacionais mostram que a freqüência 
este nível de ensino exerce impacto tanto nas condições de vida das famílias quanto sobre as oportuni-
dades de escolarização das crianças. De um lado, possibilita aos pais, especialmente as mães, deixarem 
as crianças sob cuidados mínimos enquanto trabalham. De outro, oferece oportunidades de socialização 
e de desenvolvimento de habilidades cognitivas e não cognitivas (atenção e disciplina) necessárias para 
preparação e diminuição das desigualdades entre alunos que ingressam no Ensino Fundamental. Por tan-
to, a maior abrangência no atendimento à pré-escola implicaria em maiores oportunidades educacionais 
oferecidas pelos municípios. 

11 O IDEB é calculado da seguinte forma: IDEBji
 = N

ji Pji;     0 £ Nj £10; 0 £ P j
 £1 e 0 £ IDEB j £10, em que  i = ano do exame (Saeb 

e Prova Brasil) e do Censo Escolar; Nji = média padronizada da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática; Pji = taxa de 
aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade j. (INEP, 2008 )
12 Recentemente, o IDEB têm sido foco da mídia, uma vez que permite fazer comparações do desempenho entre sistemas esco-
lares e de escolas dentro de um mesmo sistema educacional.
13 A Lei 9394/96 atribui aos Municípios a função de oferecer a educação infantil e, com prioridade, o ensino fundamental. O FUN-
DEF reforça esta prioridade ao redistribuir recursos vinculados à educação entre Estados e Municípios de acordo com o número 
de matrículas que cada um oferece no ensino fundamental .
14A partir do Lei 9394/96, a educação infantil passa a fazer parte da educação básica, mesmo que não faça parte do ensino 
obrigatório.
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Que conclusões esta atividade nos permitiu? Constatamos evidências sobre os fatores que incidem 
sobre o acesso às oportunidades educacionais, observados a partir da qualidade do ensino fundamental 
oferecido no âmbito dos municípios. Além das disparidades regionais, foi observada tendência de me-
nor desempenho educacional nos municípios integrados à dinâmica metropolitana, mais acentuada nas 
Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Formulamos a seguir um conjunto de hipóteses que permitiriam 
interpretar tais resultados, à luz do esboçado na primeira parte deste trabalho a respeito da vigência 
nas metrópoles brasileiras dos efeitos da crise do modelo dual de bem-estar social e da legitimidade dos 
padrões de interação social vigentes na fase anterior do nosso desenvolvimento. 

Antes, contudo, impõem-se avaliar – ainda que sumariamente- se os resultados obtidos decorre-
riam da maior velocidade do grau de universalização alcançado nas metrópoles, comparativamente aos 
outros municípios, o que significaria que os piores indicadores da qualidade do ensino básico naquelas 
áreas resultariam da maior presença de crianças oriundas de meios sociais populares. Segundos dados 
das PNADs – gráfico 5 – já tinha sido alcançada em 2006 tanto no Brasil metropolitano como no Brasil 
como um todo15 a virtual universalização do atendimento escolar para crianças de 7 a 14 anos (idade 
própria para freqüentar o ensino fundamental). Entretanto, a progressão destes dados mostra que, em 
1992, nas regiões metropolitanas consideradas pelo IBGE, 88,9% das crianças já freqüentavam a escola, 
enquanto no Brasil esta porcentagem era de somente 81,8%. Esta progressão traz fortes indícios de que 
os esforços para aumentar o atendimento no ensino fundamental nos últimos 15 anos estiveram concen-
trados fora do Brasil metropolitano e, portanto, a expansão do atendimento não seria capaz de explicar 
a pior qualidade da educação oferecida nos municípios integrados à dinâmica metropolitana. Estes, na 
verdade, já estariam a mais tempo mais próximos da meta de universalizar o atendimento ao ensino 
fundamental.   

A nossa principal hipótese interpretativa decorre dos efeitos desorganizadores e desestabilizado-
res da vida social nas metrópoles, especialmente nos territórios que agrupam as camadas populares, 
decorrentes da transição de modelo de desenvolvimento que atravessamos. 

Antes de explorar essas hipóteses à luz dos resultados empíricos obtidos nesse trabalho, convêm 
algumas observações preliminares. Como é conhecido na literatura da sociologia da educação o sucesso 
escolar na fase do ensino básico – traduzido na efetiva aprendizagem e na realização do percurso escolar 
adequado – depende da aquisição pela criança de um conjunto de pré-disposições adquiridas na esfera 
de socialização primária, na forma de “esquemas de percepção, de julgamento, de avaliação, e a ma-
neira pela qual estes esquemas podem “reagir” quando “funcionam” em formas escolares de relações 
sociais” (Lahire, 2004, p.19). A aquisição de tais pré-disposições é condicionada fortemente pelas confi-
gurações familiares cujo funcionamento permite a criança ser socializada na cultura escrita, tanto no que 
diz respeito à sua forma de expressão como também ao seu valor social e na interação social fundada 
na normatividade própria dos espaços morais. Por outro lado, como já mencionado anteriormente, a 
eficácia e a equidade do processo de educação depende também de um conjunto de atributos e condi-
ções materiais e imateriais propicia ao surgimento de um contexto institucional favorável à transmissão 
da cultura letrada. Esses dois aspectos do processo de escolarização teorizado através do conceito de 
educabilidade (Lopes, 2005; 2008) permitem pensar a articulação dos fatores que ajustam ou desajus-
tam os contextos sociais nos quais as crianças adquirem aquelas pré-condições mencionadas e os que 
presidem a organização e funcionamento da escola como espaços institucionais e organizacionais nos 
quais as práticas de transmissão são realizadas. Estes dois contextos sociais – familiar e o da escola – de 
cuja relação decorre a educabilidade das crianças são fortemente influenciados pela dinâmica que pre-

15 É importante notar que os dados para o Brasil também englobam também as regiões metropolitanas.
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side a vida social nas grandes cidades, embora não exclusivamente. Com efeito, como mencionamos na 
primeira parte desse trabalho, um vasto conjunto de investigações empíricas, sobre o funcionamento da 
escola, que identificamos constituindo a terceira geração, vem destacando a importância do contexto 
social conformado pela organização sócio-territorial das grandes cidades como também incidindo no 
processo de construção da educabilidade das crianças. Não se trata apenas da inevitável conseqüência 
do processo de urbanização das sociedades, mas dos efeitos combinados dos efeitos decorrentes do 
des-assalariamento, da fragilização da organização familiar e comunitária e mecanismos de segmenta-
ção e segregação residenciais dos vulnerabilizados pelo novo modelo de desenvolvimento. Tal combi-
nação conformaria um dos traços distintivos da vida social nas grandes cidades que foram o núcleo  
econômico da grande indústria.    

Os resultados empíricos obtidos neste trabalho vão nesta direção. Os dois indicadores que sin-
tetizam o efeito metrópole estão relacionados com aspectos que podemos associar à constituição de 
contextos familiares-domicilares desfavoráveis à aquisição das pré-condições necessárias à incorporação 
da cultura letrada à sua transmissão pela Escola. O índice de condição social, com efeito, sintetiza os efei-
tos da fragilização dos laços com o mercado de trabalho entre os quais o mais relevante talvez não seja 
tanto o baixo nível de renda, mas a sua instabilidade por decorrer de expedientes para obter o sustento 
do núcleo familiar fundadas nas ocupações informais e provavelmente ocasionais. Por outro lado, como 
o segundo componente desse índice é constituído pelas condições de moradia, certamente ele está ex-
pressando a precariedade do habitat urbano, expresso pela ausência e deficiência dos serviços urbanos 
necessários à vida no grande centro urbano. Estes dois aspectos apontam para a existência de condi-
ções materiais e sociais desfavoráveis ao funcionamento da unidade familiar-domiciliar como instância 
construtora das pré-condições mencionadas. Vários trabalhos16 sobre a organização social do território 
das metrópoles brasileiras, por outro lado, vêm evidenciando o fenômeno da segregação residencial e a 
constituição de espaços de concentração de moradias precárias

O resultado da relação inversa entre a qualidade do ensino e a taxa de homicídios nos mostra outra 
faceta deste contexto social.  Vários especialistas sobre o tema da criminalidade violenta fortemente inci-
dente nas aglomerações urbanas metropolitanas brasileiras identificam relações entre este fenômeno e 
as tendências de desestabilização e desorganização sociais, além de apresentarem uma distribuição ter-
ritorial tendente a coincidir com a geografia social da população vulnerável.  Soares (2000), por exemplo, 
identificou entre os efeitos da criminalidade violenta nas favelas do Rio de Janeiro a desorganização da 
vida familiar e associativa, além de disseminar um ethos fortemente contraditório com as pré-disposi-
ções requeridas pela Escola para a transmissão da cultura letrada. Com efeito, “nas favelas do Rio, o iní-
cio do século XXI coincide com o predomínio regressivo dos valores da guerra feudalizada: a hegemonia 
masculina afirma-se, paralelamente, à supremacia da coragem e da lealdade, sempre restritas às artes 
da guerra e ao âmbito hierarquizado e excludente do grupo de referência, o que corresponde à afirma-
ção de um quadro explosivo de faccionalismo fratricida.” (Soares, 2000, p.271) Tais valores incentivam o 
comportamento social dos jovens, com inevitáveis influências sobre os mais novos, em direção oposta a 
um dos principais elementos da disposição subjetiva a que vimos nos referindo. Trata-se da incorpora-
ção pelos indivíduos daqueles valores civilizatórios descritos por Norbert Elias (1993), que conformam 
indivíduos preparados para orientarem sua vida com base no “respeito às regras da sociabilidade; a 
racionalidade estrategicamente orientada, que habilita o seu portador a manipular relações, administrar 
expectativa, que capacita quem a desenvolve a divisar intenções ocultas sob a máscara das palavras e a 
dissimulação dos gestos” (Soares, 2000:270) A criminalidade violenta desencadeia, portanto a emergên-

16 Entre outros, Marques e Torres (2004); Ribeiro (2004; 2007).
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cia de uma “cultura de rua” (Van Zanten, 2000) competitiva com a escola e a família na conformação da 
disposição das crianças e dos jovens.     

Por último, o efeito metrópole sobre o pior desempenho das escolas pode também ser atribuído 
ao tipo de política educacional praticada pelos municípios que integram estas aglomerações. O aspecto 
mais relevante é o fato desses municípios adotarem com menor freqüência a programas de ensino pré-
-escolar, ao mesmo tempo em que os nossos resultados confirmam o que outros trabalhos já constata-
ram a respeito dos seus efeitos altamente positivos sobre o desempenho escolar. Por outras palavras, 
quanto mais cedo as crianças são expostas ao processo de transmissão da cultura letrada, maiores serão 
as chances de melhorar a qualidade do ensino fundamental. O pouco empenho dos governos munici-
pais das metrópoles deve-se, muito provavelmente, ao fato da forte competição entre a educação e as 
prementes necessidades urbanas. Estas são objeto de pressões políticas tanto pela via da reivindicação 
da população, quanto da mobilização do aparato político por seu potencial de geração de votos.  Mais 
ainda, o estabelecimento de prioridades, muitas vezes, é realizado a partir de retornos eleitorais, ou da 
lógica dos “votos com os pés”: a escola não dá voto e nem  altera o grau de legitimidade das elites locais. 
A vigência dessa lógica político-eleitoral explica a razão pela qual a política educacional se transforma em 
política de assistência social em muitos municípios, ou seja, a escola se transforma em aparato de gestão 
assistencialista das crianças e jovens oriundos dos meios populares diante da fragilização da família e as 
outras instâncias de socialização. 

Resultados e Produtos:

a) Livro A Cidade Contra a Escola. Segregação Urbana e Desigualdades Educacionais em grandes 
cidades	da	América	Latina, organizado por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Ruben Katzman, Rio 
de Janeiro, Letra Capital/Observatório das Metrópoles, 2008.

b) Capítulo Segregacción	residencial	y	reprodución	social:	el	“efecto	vicindario”	en	La	reproduc-
ción de la pobreza em las metrópolis brasileñas de autoria de Luiz Cesar Ribeiro, publicado no 
livro  Trabajo y producción de la pobreza em Latino América y el Caribe. Estructuras, discursos 
y actores (organizador: Leguizamón, S. A.), 2005

c) Trabalho Efeito Metrópole e acesso às Oportunidades Educacionais, apresentado por Luiz Cesar 
de Queiroz Ribeiro e Mariane Campelo Koslinski, apresentado no Encontro Anual da ANPOCS, 2008. 
http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/TrabalhoANPOCS2008.pdf

2.6. Estudos de Caso

a. Tipologias de formas de vida em territórios populares em situações de integração, 
segmentação e segregação espacial. 

Este estudo pretendia examinar, de maneira sistemática, ampla e profunda, como concretamente 
estes processos se desenrolam no território de quatro três metrópoles: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre e Goiânia. A idéia era desenvolver pesquisas e análises em torno de três questões, a saber: 
(i) os bairros como estruturas de oportunidades, os ativos existentes no plano do domicílio e da comuni-
dade (bairro) e o comportamento social dos seus habitantes; (ii) os padrões de interação e sociabilidade 
intra e inter-bairro e sua relação com as condições sociais e inter-subjetivas necessárias à construção de 
vias de integração cultural e institucional com a sociedade; e, (iii) as diferentes formas de vida para as 
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quais o bairro é referência central e suas condições de possibilidade (sem pressupor uma relação biuní-
voca entre território e formas sociais: em princípio, as mesmas formas de vida podem se reproduzir em 
diferentes bairros, e os mesmos bairros podem conter mais de uma forma de vida).

RESULTADOS E PRODUTOS POR METRÓPOLE ESTUDADA:

 RM	Rio	de	Janeiro

O estudo no Rio de Janeiro centrou-se na análise dos mecanismos de acesso ao trabalho, no setor 
de confecção de roupas, num bairro popular periférico. Ao longo da pesquisa em um bairro no município 
de São João de Meriti, observamos a importância das redes sociais na construção das redes produti-
vas, onde habilidades individuais muitas vezes desencadeiam todo um PROCESSO PRODUTIVO que não 
transforma apenas a vida dos envolvidos neste, mas também as características de todo um bairro, e até 
mesmo do município, alterando as estratégias de localização dos moradores. 

Resultados e Produtos

a) Artigo A periferia metropolitana como lugar do trabalho: da cidade-dormitório à cidade ple-
na, de autoria de Lucian Corrêa do Lago, publicado na revista Cadernos IPPUR, 2008.

b) Produção de uma monografia de iniciação científica sobre o tema (ver anexo)

 RM	Belo	Horizonte

a) Livro As cidades e seus agentes de autoria de Heitor Frúgoli Junior, Luciana Teixeira de Andra-
de, Fernanda Arêas Peixoto. Editora: PUC Minas e Edusp, 2006 (ver publicações).

b) Capítulo Os condomínios fechados e os novos empreendimentos de cultura e lazer em Nova 
Lima, de autoria de Luciana Teixeira de Andrade, publicado no livro Novas periferias metropo-
litanas organizado por Heloísa Soares de Moura Costa, 2006. Andrade (ver publicações).

c) Capítulo Estilos	de	vida	nos	condomínios	residenciais	fechados,	publicado	no	livro	As	cidades	
e seus agentes de autoria de Luciana Teixeira de Andrade, publicado no livro organizado por 
Heitor Frúgoli Junior, Luciana Teixeira de Andrade, Fernanda Arêas Peixoto), 2006. (ver publica-
ções).

d) Capítulo Segregação	socioespacial	e	construção	de	identidades	urbanas,	publicado	no	livro	
Transformaciones	urbanas	y	processos	 territoriales,	publicado	no	 livro	 Lecturas	del	nuevo	
dibujo	de	la	ciudad	latinoamericana	de	autoria	de	Luciana	Teixeira	de	Andrade organizado por 
Rodrigo Hidalgo, Ricardo Trumper, Axel Borsdorf, 2005. (ver publicações).

e) Capítulo Os condomínios fechados e as novas dinâmicas metropolitanas, de autoria de Lucia-
na Teixeira Andrade, publicado no livro Dinâmica imobiliária e reestruturação urbana na Amé-
rica Latina organizado por Rogério Leando Lima da Silveira, Paulo César Xavier Pereira, Vanda 
Ueda, 2006. (ver publicações).

f) Capítulo Metropolização	e	crimes	violentos	na	RMBH	e	no	seu	colar,	de autoria de Alexandre 
Magno Alves Diniz, e Luciana Teixeira de Andrade publicado no livro Metrópole. Território, so-
ciedade e política. O caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte organizado por Luciana T. 
de Andrade, Jupira G. de Mendonça e Carlos A. P. de Faria, 2008. (ver publicações).
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g) Artigo Criminalidade	violenta	e	níveis	de	integração	metropolitana	na	RMBH,	publicado	na	
revista	Pensar	BH de atuoria de Alexandre Magno Alves Diniz e Lucian Teixeira de Andrade, 
publicado na revista Política Social, 2008. (ver publicações).

h) Artigo Singularidade	e	igualdade	nos	espaços	públicos,	de atuoria de Luciana Teixeira de An-
drade, publicado na Revista do Arquivo Público Mineiro, 2007. (ver publicações).

i) Artigo A	territorialidade	da	prostituição	em	Belo	Horizonte,	de autoria de Luciana Teixeira de 
Andrade publicado na revista Cadernos Metrópole (PUCSP) . (ver publicações).

j) Artigo Cidade	e	patrimônio:	o	tombamento	na	percepção	dos	proprietários	de	imóveis	em	
Belo	Horizonte, de autoria de Luciana Teixeira de Andrade, Tarcísio Rodrigues Botelho, 2005. 
(ver publicações).

k) Relatório Autonomia e Vulnerabilidade na trajetória de Vida de Mulheres jovens das camadas 
Médias	e	Populares	da	Cidade	de	Belo	Horizonte elaborado por Magda de Almeida Neves, 
Alessandra Chacham, Juliana Jayme, Mônica Bara maia, Malco Camargos.

l) Trabalho As	praças	como	espaços	públicos	das	grandes	cidades, apresentado por Luciana Tei-
xeira de Andrade, Juliana Gonzaga na 25ª Reunião Brasileira de Antropologia – ABA, realizado 
em Goiânia, 2006.

m) Trabalho Metropolização	e	 crimes	violentos	na	Região	Metropolitana	de	Belo	Horizonte	e	
em seu Colar, apresentado por Luciana Teixeira de Andrade, Alexandre Magno Alves Diniz, no 
XII Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 
Regional – ANPUR, realizado em Belém, 2007.

n) Trabalho Estudos	de	bairros:	construindo	uma	metodologia	qualitativa	com	suporte	quanti-
tativo, apresentado por Luciana Teixeira de Andrade, Jupira Gomes Mendonça no 31° Encontro 
Anual da ANPOCS, realizado em Caxambu, 2007. (ver publicações).

o) Trabalho Formas	atuais	de	produção	do	espaço:	a	nova	periferia	metropolitana	em	Belo	Ho-
rizonte, Brasil, apresentado por Jupira Gomes Mendonça, Luciana Teixeira de Andrade no 52° 
Congresso Internacional de Americanistas – Pueblos y Culturas de las Americas: diálogos entre 
globalidad y localidad, realizado em Sevilla, 2006 (ver publicações).

p) Ttrabalho Condomínios fechados e as novas dinâmicas metropolitanas, apresentado por Lu-
ciana Teixeira de Andrade no X Encontro de Geógrafos da América Latina, realizado em São 
Paulo, 2005: (ver publicações).

q) Trabalho Espaços	públicos	em	Belo	Horizonte:	uma	reflexão	sobre	as	diferentes	formas	de	
sociabilidades em algumas praças da cidade,  apresentado por Luciana Teixeira de Andrade, 
Juliana Jayme Gonzaga, Renata Chequeller de Almeida no XI Encontro Nacional da Associação 
Nacional de Pós-graduação e pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, realizado em Sal-
vador, 2005.

r) Apresentação do trabalho Trajetórias	de	deslocamentos:	experiências	e	narrativas	de	mora-
dores	da	rua	do	Buraco	no	espaço	urbano	de	Ipatinga, apresentado por Cláudio Castro, Magda 
de Almeida Neves no 30º Encontro Anual da Anpocs, realizado em Caxambu. Ano: 2006. (ver 
publicações).

s) Produção do Banco	de	dados	dos	setores	censitários	e	dos	bairros	de	Belo	Horizonte. Fonte: 
IBGE/Prodabel. Data de Referência: 2008. Tamanho: Cidade de Belo Horizonte. Unidade do 
banco: Domicílio. Referência espacial: Bairro, setor censitário.
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t) Produção de três dissertações de iniciação científica sobre o tema (ver anexo)

u) Produção de 10 dissertações de mestrado sobre o tema (ver anexo)

 RM Goiânia

O Estudo de caso na capital e mais três municípios da Região Metropolitana de Goiânia centrou-se 
na questão da violência urbana, segmentação e segregação espacial. Foram desenvolvidas as seguintes 
atividades:

1. Survey	de	vitimização	e	sentimento	de	 insegurança	na	capital, Goiânia e nos muncípios da 
Região Metropolitana Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade.
Foi utilizada a tipologia desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles para selecionar os bairros 

pesquisados. Em Goiânia foram aplicados questionários em uma amostra domiciliar de 2.000 pessoas 
nas áreas de expansão domiciliar (AEDs) pertencentes aos diferentes tipos socioespaciais. A amostragem 
levou em conta a população total de cada tipo socioespacial e ainda, a distribuição populacional de cada 
AED estratificada por sexo e idade. 

Em cada um dos outros três municípios da Região Metropolitana a amostra foi de 400 pessoas 
contemplando também a tipologia. Essas cidades foram escolhidas devido à sua maior integração à ca-
pital e por apresentarem índices de violência mais altos. Nos três municípios investigados não há uma 
diversidade muito grande das categorias socioespaciais, distribuídas pelas AEDs. Ainda assim a reparti-
ção do espaço a partir dessa metodologia foi importante para que se conhecesse melhor a população a 
ser pesquisada. O questionário visou captar a vitimização, a percepção das incivilidades e o sentimento 
de insegurança a elas associado e o impacto da vitimização no medo. Tentou-se perceber também a 
integração da vizinhança por meio de questões sobre o tempo de residência no bairro e a freqüência 
com que conversa com os vizinhos. A pesquisa buscou traçar as características das vítimas, procurando 
identificar os segmentos da população mais vitimados por sexo, faixa etária (pessoas de 19 a 59 anos 
e de 60 anos e mais), condições sócio-econômicas e localização no espaço social; identificar as redes 
mais freqüentes de vitimização; buscou também traçar um perfil dos agressores; caracterizar o contexto 
social do crime; a estrutura urbana e a morfologia social dos locais onde ocorrem os crimes e os lugares 
considerados perigosos em cada município pesquisado; identificar os temores mais freqüentes da popu-
lação pesquisada; identificar a forma mais freqüente de propagação do sentimento de insegurança para 
a população pesquisada; perceber as reações e medidas tomadas pelas pessoas para evitar a vitimização 
e a sua percepção do local onde vivem; estabelecer a relação entre vitimização e sentimento de insegu-
rança; perceber de que forma as vítimas se relacionam com as instituições de segurança pública e com a 
comunidade onde vivem. 

Os resultados mostraram:

(i) Alto o sentimento de insegurança entre os moradores das cidades investigadas e que tal sen-
timento não corresponde à vitimização.

(ii) Baixo o nível de integração dos moradores na vizinhança, o que impede o controle social es-
pontâneo na prevenção da criminalidade.

(iii)  Agravamento da segregação socioespacial, produzindo efeitos sociais, culturais e espaciais 
de grandes proporções, tais como a adoção, cada vez maior de medidas de segurança nos 
domicílios, no modo de vida e nas relações interpessoais, marcadas pela desconfiança e pela 
suspeita.
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(iv) Manifestação subjetiva diferenciada: se por um lado as elites enclausuradas em condomínios 
exclusivos não exprimem nenhum desejo de uma vivência mais aberta, associando a vida 
atrás dos muros à liberdade e qualidade de vida, por outro lado, muitos moradores de prédios 
e casas particulares nos bairros “abertos” da capital vêem os muros, as grades e os sistemas 
de segurança como formas de aprisionamento.

(v) O sentimento de insegurança faz com que os espaços públicos sejam abandonados ou priva-
tizados. O fechamento de ruas públicas e uma série de medidas empreendidas pelos mora-
dores aparecem nos discursos como medidas necessárias e que não devem ser questionadas 
pelos órgãos públicos, já que eles não garantem a segurança dos cidadãos. A percepção de 
que a segurança é uma tarefa individual e privada.

(vi)  Manifestações por maior rigor punitivo da parte dos entrevistados, especialmente daqueles 
localizados no patamar inferior da escala social. Descrença e desconfiança nos órgãos de se-
gurança pública.

2. Foi realizada uma Pesquisa	 qualitativa	 sobre	 sentimento	de	 insegurança	nas	AEDs	do	tipo	
superior. 
Foram realizadas 16 entrevistas semi-estruturadas com os membros da elite goianiense (morado-

res das AEDs do tipo superior), cujo objetivo principal foi apreender os discursos sobre o medo e a violên-
cia e o modo como esses discursos têm sido incorporados às práticas, em termos de respostas concretas 
à violência, expressas nas vivências cotidianas, nos comportamentos, formas de moradia, atitudes e rela-
ções com o espaço público. O estudo ainda contou com a observação em alguns espaços da cidade, tanto 
públicos como privados (praças, condomínios fechados, bairros residenciais) e a produção de algumas 
fotografias que permitiram documentar visualmente as soluções adotadas para fazer face à insegurança. 

Principais conclusões do estudo:

(i) A produção de espaços exclusivos atrela-se a uma tendência de perda funcional dos espaços 
públicos fomentando uma cultura da auto-segregação, informando práticas distintas de habi-
tar e morar na cidade. O movimento da classe média e alta goiana, para as bordas da cidade, 
constitui-se muito mais do que um simples deslocamento espacial, à medida que condiciona 
valores como enclausuramento, isolamento, descompromisso com a totalidade da cidade, 
negação da vida pública e aberta.

(ii) O sentimento de insegurança faz com que os espaços públicos sejam abandonados ou priva-
tizados. O fechamento de ruas públicas e uma série de medidas empreendidas pelos mora-
dores aparecem nos discursos como medidas necessárias e que não devem ser questionadas 
pelos órgãos públicos, já que eles não garantem a segurança dos cidadãos. A percepção de 
que a segurança é uma tarefa individual e privada.

(iii)  Os condomínios fechados se colocam como um contraponto à cidade plural, desigual e pe-
rigosa, reforçando a idéia simbólica de dois mundos independentes, completamente dife-
rentes, intra e extramuros. A opção por esse estilo de morar revela uma contradição entre 
pertencer e não pertencer à cidade. Se de um lado, os moradores desses espaços desejam 
distanciamento da cidade plural, desigual e perigosa, por outro, eles prezam o usufruto de 
uma série de benefícios urbanos, o que aponta para seu uso seletivo e despreocupado.
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3. Entrevistas com delegados, agentes e escrivães sobre criminalidade, violência e punição.  
Foram realizadas 24 entrevistas. A proposta visou mostrar como esses operadores da segurança 
pública, que lidam diretamente com a violência urbana, constroem a idéia de punição e como essa 
construção se diferencia ou se aproxima de formas dominantes de representação seja as que co-
bram punições mais rigorosas, seja as que, cultivando valores democráticos, entendem-na (a idéia 
de punição) na perspectiva da cidadania. 

Principais conclusões:

(i) Os responsáveis pela segurança pública vêm o problema da criminalidade como decorrente 
do aumento populacional da Região Metropolitana e não crêem na possibilidade de enfrentá-
-lo com eficácia. Consideram-se profissionais da segurança pública e opõem à sua identidade 
os profissionais dos direitos humanos. Há a tendência de criminalizar os jovens e de conside-
rar que a sua punição é auto-aplicável, pois a vida no crime é curta.

 No decorrer desse estudo foi elaborado e aprovado o projeto de pesquisa: Violência Urbana: 
estudos comparativos entre Rio de Janeiro e Goiás. Este projeto se configura como uma conti-
nuidade desta pesquisa, com financiamento aprovado no Edital da CAPES PROCAD N° 01/ 007, 
visando cooperação interinstitucional entre o IFICS-UFRJ e o Grupo de Estudos de Violência da 
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás para estudos sobre violência 
urbana. Pela UFRJ coordena o grupo o professor Luiz Antonio Machado da Silva, que também 
compõe o Milênio; pela UFG a professora Dalva Maria Borges de Lima Dias de Souza, coorde-
nadora deste estudo de caso.

 As pesquisas realizadas mostraram a necessidade de concentrar os esforços de investigação 
nos crimes de homicídio, sua relação com o tráfico e o consumo de drogas e na população jo-
vem, especialmente naquela moradora das áreas mais segregadas. Além disso, indica a neces-
sidade de continuar pesquisando a relação entre violência, as formas de integração cultural e 
o aparato institucional. Indica ainda a necessidade da discussão do sentimento de inseguran-
ça e sua ameaça à convivência em um espaço público democrático. Por fim, torna necessário 
continuar aprimorando as informações de segurança pública e continuar alimentando o ban-
co de dados sobre criminalidade na Região Metropolitana de Goiânia.

Resultados e Produtos:

a) Livro Violência Urbana no Estado de Goiás.de autoria de Dalva Maria Borges de Lima Dias de 
Souza, Aristides Moyses, Francisco Chagas Evangelista Rabelo e Najla Franco Frattari. Editora 
Cânone, 2009 (ver publicações).

b) Livro Violência Urbana no Estado de Goiás.de autoria de Dalva Maria Borges de Lima Dias de 
Souza, Aristides Moyses, Francisco Chagas Evangelista Rabelo e Najla Franco Frattari. Editora 
Cânone, 2009 (ver publicações).

c) Relatório Survey	de	Vitimização	e	Sentimento	de	 Insegurança	na	Região	Metropolitana	de	
Goiânia. Elaborado por Dalva Maria Borges de Lima Dias de Souza, 2008.

d) Banco	de	dados	cobrindo	o	período	de	1995	a	2008	sobre	crimes	violentes	a	partir	de	infor-
mações da Diretoria Geral de Polícia Civil. O banco de dados foi complementado com coleta 
direta de informações quantitativas e qualitativas em inquéritos policiais e boletins de ocorrên-
cia nas delegacias especializadas de Goiânia e em todas as delegacias de Aparecida de Goiânia. 
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A análise privilegiou a motivação para o crime violento e as relações entre agentes e vítimas.

e) Trabalho Violência	urbana	e	punição	–	representação	de	agentes	envolvidos	no	“combate”	
à violência, apresentado por  no 32o. Encontro Nacional da ANPOCS, realizado em Caxambu. 
Ano: 2008. Nome dos autores: Dalva Maria Borges de Lima Dias de Souza, Francisco Chagas 
Evangelista Rabelo (ver publicações).

f) Trabalho  Vitimização	e	sentimento	de	 insegurança	em	três	municípios	da	RM	de	Goiânia, 
apresentado por Dalva Maria Borges de Lima Dias de Souza, Francisco Chagas Evangelista Ra-
belo no 31o. Encontro Nacional da ANPOCS, realizado em Caxambu, 2007. (ver publicações).

g) Produção de duas dissertações de mestrado sobre o tema.

h) Produção de duas monografias de graduação sobre o tema.

b. Realização	de	estudos	de	caso	visando	avaliar	as	percepções	e	as	práticas	sociais	em	espaços	
típicos	da	segmentação	da	metrópole

Foram realizados estudos de caso no Rio de Janeiro, compreendendo: (i) a análise das desigual-
dades sociais expressas na espacialidade urbana; (ii) a análise das desigualdades sociais expressas na 
espacialidade urbana, através das estratégias de localização dos moradores, tendo em vista o universo 
de possibilidades dadas pelo mercado de trabalho, pelo mercado de terra e de moradia, pela definição 
das “necessidades básicas”, pelas redes sociais e amplitude da experiência cotidiana na cidade, pela re-
presentação dos “lugares” que conformam a metrópole, delimitando “fronteiras” simbólicas e pela cons-
trução social das condições ambientais consideradas “adequadas”, em termos de acesso a recursos e de 
exposição a riscos e agravos ambientais; (iii) a análise, com base nos resultados a serem alcançados nos 
objetivos anteriores, da medida em que configuração territorial da metrópole, ao mesmo tempo em que 
expressa as desigualdades de classe, condiciona e reproduz esses padrões desiguais de acesso à moradia, 
equipamentos e serviços urbanos e de distribuição do risco e dos agravos de natureza ambiental; (iv) a 
análise das situações específicas de desigualdades qualitativas e quantitativas no acesso aos serviços 
de saneamento que ainda caracteriza a Região Metropolitana, identificadas na análise quantitativa das 
desigualdades ambientais.

Resultados e Produtos:

a) Capítulo Viver às Margens dos Rios: uma análise da situação dos moradores da favela Parque 
Unidos de Acari, de autoria de Ana Lucia Brito e Victor Andrade Carneiro, publicado no livro 
Rios e Paisagens Urbanas em Cidades Brasileiras organizado por Lucia Costa. Editora: Viana & 
Mosley/PROURB, 2006 (ver publicações).

b) Artigo Proximidade	Territorial	e	Distância	Social:	reflexões	sobre	o	efeito	do	lugar	a	partir	de	
um enclave urbano, de autoria de Luiz Cesar Ribeiro, publicado na revista Veracidade, 2008 
Nome dos autores: (ver publicações).

c) Trabalho Áreas de Preservação Permanente e Gestão de Recursos Hídricos: discutindo as 
relações entre preservação e justiça ambiental a partir do caso do rio Acari, elaborado por 
Ana Lucia Britto, Adauto Lucio Cardoso, no Seminário: CTRH/ANPPAS. II Reunião Intermediaria, 
2007.

d) Produção de quatro monografias de graduação sobre o tema.
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e) Produção de uma dissertação de mestrado sobre o tema.
c. Estudos	de	caso	sobre	o	“efeito	vizinhança”	e	“efeito	escola”	na	explicação	de	desempenho	

escolar de estudantes de 4 série do ensino elementar.

Neste estudo foi previsto a realização de estudos de caso em bairros das regiões metropolitanas 
do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte que possam testar de maneira mais direta e utilizando as técnicas 
do survey, das entrevistas e da etnografia o papel da condição social do domicílio e do bairro na expli-
cação das diferenças de desempenho de crianças de 4ª série do ensino elementar de escolas públicas.

ATIVIDADES REALIZADAS POR NúCLEO ONDE A PESQUISA FOI REALIZADA

 RM	Rio	de	Janeiro:

A pesquisa compreendeu as seguintes atividades:

1. Organização do banco de dados do Disque Denúncia com dados de 1995 a 2008. O banco foi 
construído a partir de 5 atributos principais: cadastro de denúncia, cadastro de envolvidos, 
tabela de assuntos, cadastro de veículos (somente para roubo de veículos), tabela de órgãos e 
informações do logradouro da ocorrência. Os tipos de denúncia são estabelecidos por classe 
de denúncia. Ao todo são 163 tipos agrupados em 19 classes de denúncias. As denúncias foram 
georeferenciadas a partir do logradouro da ocorrência.

2. Organização de banco de dados sobre educação, desigualdades sociais, tensão social e segrega-
ção residencial no município do Rio de Janeiro no nível do aluno e da escola com os seguintes 
fontes:: (i) informações censitárias (IBGE 2000) georeferenciadas no nível do setor censitário; 
(ii) localização georeferenciada das escolas públicas de ensino fundamental da cidade do Rio 
de Janeiro; (iii) dados do Censo Escolar 2005 (INEP); (iv) Informações da Prova Brasil de 2005 
no nível de micro dados (INEP); (v) informações do serviço Disque Denúncia correspondente ao 
período de 1995-2006.

3. Organização de banco de dados Metrópoles e Educação, no nível dos municípios, a partir de 
dados da seguintes fontes: Prova Brasil 2005/2007 (INEP), Censo Escolar (2000-2005), Censo 
2000 (IBGE), PNUD (2000) DATASUS (2000-2005). 

4. Desenvolvimento do projeto “Observatório da Educação nas Cidades”, que é uma cooperação 
entre o Departamento de Educação/Laboratório de Avaliação da Educação (LAEd/ PUC-Rio) e o 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR)/ Coordenação do Observató-
rio das Metrópoles (UFRJ). 

5. Elaboração de banco de dados e Relatório Final (referente ao período de Maio à Dezembro de 
2006) da pesquisa “Segmentação Social, Segregação Urbana, e Desigualdade Social: o ‘efeito 
vizinhança’ e o ‘efeito escola’ na explicação do desempenho escolar dos estudantes de quarta 
série do ensino fundamental”. O banco e o relatório foram montados a partir de uma pesquisa 
realizada em 16 escolas públicas municipais, localizadas em bairros típicos da divisão social 
da cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa de campo obedeceu a uma metodologia de caráter 
qualitativo, que se vale de técnicas investigativas como entrevistas, observação participante, 
diário de campo e levantamento fotográfico. As entrevistas foram realizadas com pais de alu-
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nos, professores e diretores das escolas e abarcaram relações referentes ao universo social dos 
alunos, incorporando questões sobre o bairro e da vizinhança, formas de moradia, situação 
familiar do aluno, clima educativo encontrado em casa (educação como um valor incentivo ao 
estudo dos filhos; boas condições de estudo em casa, acompanhamento da escolaridade pelos 
pais). O desempenho dos alunos da 4ª série foi avaliado por meio de testes de matemática e de 
português. 

 Os estudos mostraram como a organização sócio-territorial de grandes centros urbanos im-
pactam as oportunidades educacionais. Investigaram, em especial, a relação entre segregação 
residencial e educação na cidade do Rio de Janeiro, que apresenta um modelo de segregação 
específico, caracterizado por proximidade física e distância social. Tantos as pesquisas que se 
utilizaram de dados quantitativos quanto qualitativos mostraram os efeitos da moradia nas fa-
velas e/ou da localização das escolas dentro ou nas proximidades das favelas para os resultados 
escolares medidos tanto pelo desempenho de alunos em provas padronizadas, quanto a partir 
do atraso e evasão escolar. Os resultados destas investigações evidenciam o impacto destes 
processos sócio-territoriais tanto sobre a demanda (processos de socialização das crianças e 
adolescentes) como sobre a oferta desigual da educação (diferentes infra-estrutura e organiza-
ção das escolas). Os resultados sugerem que a melhoria da qualidade da educação em grandes 
metrópoles precisa ser pensada a partir da articulação de políticas educacionais bem como de 
políticas urbanas. 

Resultados e produtos:

a) Capítulo Sucesso/insucesso escolar e segregação residencial: a divisão favela x bairro e a de-
fasagem	 idade-série	no	Rio	de	 Janeiro, de autoria de Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, Francisco 
Creso Franco Junior, Fátima Alve,  publicado no livro Sucesso e Insucesso: Escola, Economia e 
Sociedade organizado por Manuel Villaverde Cabral, 2008. (ver publicações).

b) Capítulo O	papel	do	território	na	configuração	das	oportunidades	educativas:	efeito	escola	
e efeito vizinhança, de autoria de Maria Josefina Gabriel Sant’Anna publicado no livro Cidade: 
olhares e trajetórias organizado por Sandra Maria de Sá , 2008. (ver publicações).

c) Artigo Segregación	urbana	y	rezago	escolar	en	Río	de	Janeiro, de autoria de Luiz Cesar Queiroz 
Ribeiro, Francisco Creso Franco Junior, Fátima Alves, publicado na Revista de la CEPAL, 2008 
(ver publicações).

d) Artigo Segregação Urbana e Reprodução das Desigualdades Sociais: um estudo sobre os atu-
ais	bairros	pobres	urbanos	e	sua	influência	na	trajetória	de	seus	moradores, de autoria de 
André Salata, publicado na Revista Três Pontos, 2007. (ver publicações).

e) Relatório o Segmentação Social, Segregação Urbana, e Desigualdade Social: o ‘efeito vizinhan-
ça’ e o ‘efeito escola’ na explicação do desempenho escolar dos estudantes de quarta série do 
ensino fundamenta de autoria de  Luiz Cesar Ribeiro e Maria Josefina Sant’Anna. Obseratório 
das Metrópoles, 2008.

f) Trabalho Localização sócio-espacial e a reprodução das desigualdades sociais no município 
do	Rio	de	Janeiro:	uma	análise	dos	resultados	da	Prova	Brasil	sob	o	prisma	da	segregação	
urbana, de autoria de Andre Salata, apresentado na XIV Semana de Planejamento Urbano e 
Regional, 2008 (ver publicações).
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g) Trabalho  Desigualdades	socioespaciais	e	o	“efeito	escola”	no	cotidiano	de	escolas	públicas	na	
cidade	do	Rio	de	Janeiro, apresentado por Gabriel Cid da Silva Vidal, Carolina Zuccarelli e Ana 
Carolina Christovão, no encontro da ANPOCS, 2008. (ver publicações).

h) Trabalho  Territorialidade e Educação: relações entre efeito escola e o efeito vizinhança à luz 
de	abordagens	quantitativas	e	qualitativas, apresentado por Gabriel Cid da Silva Vidal, Caro-
lina Zuccarelli e Ana Carolina Christovão na XIV Semana de Planejamento Urbano e Regional, 
2008. (ver publicações).

i) Trabalho Segregação Residencial e Reprodução das Desigualdades: o papel do território na 
configuração	das	oportunidades, apresentado por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Maria Josefi-
na Gabriel Sant`anna no XIII congresso Brasileiro de Sociologia, reazlizado em Recife, 2007. (ver 
publicações).

j) Trabalho Testando o efeito vizinhança e efeito escola na explicação dos diferenciais de de-
sempenho escolar, apresentado por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Maria Josefina Gabriel 
Sant`anna no Encontro da ANPOCS, 2006. 

k) Produção do banco de dados Metrópoles e Educação. Fonte: Prova Brasil 2005/2007 (INEP), 
Censo Escolar (2000-2005), Censo 2000 (IBGE), PNUD (2000) DATASUS (2000-2005).

l) Produção de uma monografia de graduação sobre o tema (ver anexo)

m) Produção de cinco dissertações de mestrado sobre o tema (ver anexo)

 RM	Belo	Horizonte

Foi criado um banco de dados das escolas públicas - municipais e estaduais - de Belo Horizonte. 
Esse banco conta com o cálculo do nível socioeconômico - NSE - dos alunos, das escolas e do espaço geo-
gráfico onde a escola está situada. Para isto criou-se um arquivo de dados cuja unidade é o domicilio. As 
informações sobre cada domicílio considerado vieram ou da resposta do aluno ao questionário do PROEB 
ou do questionário do censo. Estes dois instrumentos contem itens que captam a escolaridade dos pais e, 
indiretamente, a renda de cada domicílio, através da verificação da presença de itens de conforto domés-
tico. Para a agregação destes indicadores em um único índice utilizou-se a Teoria de Resposta ao Item.  
Primeiramente as informações das duas fontes de dados forneceram e foram usadas concomitantemen-
te e o arquivo de dados foi composto de tantas linhas quantos foram os alunos participantes da avaliação 
e dos domicílios incluídos na amostra do censo populacional.  Ao final obteve-se uma medida do NSE das 
famílias dos alunos testados. O nível socioeconômico das escolas, doravante denominado NSE_ESC, é a 
média do NSE das famílias de seus respectivos alunos.

A pesquisa testou a influência do espaço sobre o desempenho escolar. Os resultados obtidos mos-
traram que a as condições socioeconômicas da UEH onde se localiza a escola não tem capacidade ex-
plicativa para o desempenho dos alunos. No entanto, algumas outras hipóteses sobre as relações entre 
espaço e desempenho escolar foram levantadas. Entre elas o reforço da segregação socioespacial nas 
escolas situadas em bairros da classe média na fronteira com favelas. Nesses caso o efeito positivo da 
possibilidade de convivência e de exposição dos menos favorecidos aos exemplos exitosas dos alunos 
com capital social e cultural mais elevado se anula, uma vez que os grupos médios não estudam nas es-
colas públicas próximas de suas residências. 

Por outro lado, o georefenciamento das escolas permitiu encontrar algumas estruturas na dis-
tribuição espacial de qualidade e de equidade. Ficou mostrado que, do ponto de vista socioespacial, a 
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realidade escolar é muito mais complexa que a socioeconômica. O afastamento do centro não diminui 
necessariamente a qualidade ou a equidade da escola. 

O quadro geral, como já constatado em outros estudos, é preocupante. De maneira geral, as es-
colas públicas de Belo Horizonte apresentam baixo desempenho, pouca qualidade e poucas conseguem 
mediar a influência do NSE de seus alunos. No entanto, mostrou-se que há escolas da mesma rede, na 
mesma UEH com níveis de qualidade muito diferentes. Ou seja, há espaço para políticas escolares para a 
melhoria do desempenho dos alunos. 

No desenvolvimento desse estudo, foi apresentado a aprovado um projeto de pesquisa sobre o 
tema no Fundo de Incentivo à Pesquisa da PUC Minas. A partir desse projeto passamos a contar com 
duas bolsistas de iniciação científica. Alem disso fizemos uma parceria acadêmica com o professor José 
Francisco Soares da UFMG, com o qual desenvolvemos a pesquisa que resultou na construção de um 
banco de dados e de um artigo apresentado no workshop e posteriormente publicado no livro A Cida-
de contra a Escola. Uma das bolsistas de IC ganhou o prêmio de melhor trabalho na áreas das Ciências 
Sociais. Esta premiação ocorre quando da apresentação dos trabalhos dos alunos durante o seminário 
anual de Iniciação Científica da PUC Minas.

Resultados e Produtos:

a) Relatório O efeito-vizinhança e o efeito escola na explicação do desempenho escolar, elabo-
rado por Luciana Teixeira de Andrade, Juliana Gonzaga Jayme, José Irineu Rigotti, José Francisco 
Soares. Observatorio das Metropoles, 2007.

b) Trabalho A evolução das taxas de aprovação escolar em Minas Gerais, segundo o status mi-
gratório - período 1991 e 2000, apresentado por Jarvis Campos e Jose Irineu Rangel Rigotti no 
VXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, realizado em Caxambu, 2008. (ver publica-
ções).

c) Trabalho A	escolaridade	recente	no	município	de	Belo	Horizonte:	uma	abordagem	intra-mu-
nicipal, apresentado por Járvis Campos, José Irineu Rangel Rigotti, Arthur Felipe Feuchard Li-
nhares Ceraso no XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2006. (ver publicações)

d) Produção	de	banco	de	dados	das	escolas	públicas	de	Belo	Horizonte.	Fonte:	Simave	e	Censo	
2000. Data de Referência: 2003 e 2000. Tamanho: Escolas municipais e estaduas de Belo Ho-
rizonte e domicílios. Unidade do banco: Escolas e domicílios. Referência espacial: Unidades 
espaciais homogêneas.

e) Tese de doutorado  Modelos	hierárquicos	aplicados	à	educação	no	Brasil	(provisório). de au-
toria de Tânia Fernandes Bogutchi. PUC Minas. Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

f) Produção de duas dissertações de mestrado sobre o tema.

g) Produção de duas monografias de iniciação científica sobre o tema
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Linha III - Governança Urbana, Cidadania e Gestão das Metrópoles

Esta linha de trabalho foi dedicada  a avaliação sobre as condições institucionais existentes para a 
criação de um sistema de governança das áreas metropolitanas que atenda os requerimentos da necessá-
ria eficiência e eficácia na gestão dos problemas comuns e das políticas públicas, considerando o quadro 
institucional decorrente da ordem constitucional e legal brasileira que afirma os princípios (i) da descentra-
lização, para os estados-membros, da competência para criar regiões metropolitanas, (ii) da inclusão dos 
municípios como entes integrantes da federação, (iii) da definição da política urbana como uma competên-
cia essencialmente municipal, que deve ser orientar (iv) pelos princípios da participação, da redistribuição 
e regulação. Este quadro institucional impõe, ao menos no horizonte do médio prazo, a necessidade de 
um sistema de governança urbana das áreas metropolitanas fundado na cooperação intergovernamental 
e entre os poderes públicos e as entidades de representação da sociedade. Como já foi dito, as tendências 
sócio-territoriais parecem gerar obstáculos à construção de um sistema de atores sociais e políticos com 
um campo de interesses mais amplo do que o estritamente local. Ao mesmo tempo, o quadro institucional 
federativo parece criar poucos incentivos (ou mesmo desincentiva) a ação cooperativa.  

Por outro lado, as desigualdades sócio-territoriais e os processos de segmentação e segregação 
residencial parecem criar um quadro pouco propício ao surgimento de ações coletivas no campo da so-
ciedade fundadas em uma consciência metropolitana. 

3.1. Cultura Política, Cidadania e Desigualdades Sociais  nas Metrópoles.

Interessou-nos explorar a relação existente entre os processos de segregação residencial e a emer-
gência de uma cultura cívica e política favorável à afirmação da cidadania. A questão central foi identifi-
car em que medida o ambiente social e cultural na metrópole, bem como a natureza das relações sociais 
e da sociabilidade nela vigentes criam condições institucionais, políticas e intersubjetivas que favoreçam 
o desenvolvimento de um comportamento baseado na consciência de direitos de cidadania. 

Foi realizado  um survey nacional em articulação com a rede do International Social Survey Pro-
gram - ISSP, através de uma parceria com o Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro – IUPERJ 
e com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.  De acordo com os procedimentos da 
rede do ISSP, foi decidida na reunião anual de 2001 a criação de um módulo novo exclusivamente con-
sagrado à questão da cidadania, que refletisse o desenvolvimento da abundante literatura dedicada ao 
tema na década anterior. 

Foram entrevistadas 2.000 pessoas no País, na amostra nacional, e, complementarmente, mais 
2804 pessoas distribuídas nas seguintes cidades: São Paulo (384), Rio de Janeiro (500), Porto Alegre 
(384), Belo Horizonte (384), Recife (384), Natal (384) e Goiânia (384). No que se refere a amostra na-
cional, temos 51,2% de mulheres e 48,9% de homens, todos maiores de 18 anos, distribuídos entre as 
seguintes faixas etárias: (i) 34,6% entre 18 e 29 anos; (ii) 31,6% entre 30 e 44 anos; (iii) 19,9% entre 45 
e 59 anos; (iv) 11,8 entre 60 e 74 anos; e (v) 2,2 com mais 75 anos. A maior parte dos entrevistados era 
solteira (49%), mas também era significativo o percentual de casados (37%). A amostra também contou 
com 7% de viúvos e 7% de separados ou divorciados. Em geral, o nível de escolaridade dos entrevistados 
era baixo, prevalecendo pessoas que cursaram até o nível médio incompleto (68% da amostra). 

Além de uma robusta bateria de 60 indicadores sócio-demográficos, esse questionário interna-
cional compõe-se de 60 perguntas - mais 4 optativas sobre a exposição aos media informativos - que 
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incidem sobre as seguintes temáticas: deveres do “bom cidadão”; direitos de cidadania; confiança social; 
interesse, compreensão, eficácia e confiança políticas; participação em associações; mobilização cívico-
-política; avaliação da democracia e da administração pública; tolerância; cidadania global etc. 

A possibilidade desta parceria ISSP/IPPUR/IUPERJ/ICS ensejou a elaboração do projeto Cidade, 
cidadão, cidadania, traduzido na inclusão de perguntas ao questionário-padrão que pretendem ava-
liar aquela relação. As perguntas introduzidas foram inspiradas nos questionários de associativismo da 
PNAD/88 e da PME/96, além do já mencionado survey realizado pelo Observatório das Metrópoles junto 
a quase 1.000 integrantes dos conselhos municipais das metrópoles do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Curitiba, Goiânia, Recife e Belém.  Este questionário é destinado a aprofundar os dados sócio-
-demográficos da população urbana, nomeadamente a sua mobilidade residencial e profissional, bem 
como as formas de socialização política e ainda dimensões inexploradas no questionário internacional, 
tais como a participação e a representação políticas no plano local e a distância do poder. Assim, será 
possível estabelecer uma dupla comparação raramente feita na literatura internacional e nunca realizada 
para o Brasil, a saber: a comparação entre uma população metropolitana e o resto do país (Lisboa vs Por-
tugal) e entre várias populações metropolitanas (Lisboa e as que vierem a ser investigadas no Brasil), no 
contexto da já habitual comparação entre países (Portugal vs Brasil), alargada esta última, por seu turno, 
a um conjunto de países de referência a definir. Trata-se, pois, de trabalho inédito acerca dos contornos 
específicos que o efeito-cidade assume nas sociedades portuguesa e brasileira, comparativamente com 
outras sociedades, sobre o exercício dos direitos correlativos da cidadania moderna.

Principais Conclusões: 

O objetivo principal deste survey foi avaliar os impactos das condições de vida na metrópole sobre 
o exercício da cidadania política. Por esta idéia, buscamos estudar os efeitos da urbanização e da sub-
-urbanização – o efeito-metrópole --, que distinguiremos do efeito-cidade propriamente dito, isto é, o 
fato de residir no núcleo urbano central de uma metrópole moderna – sobre o mesmo fenômeno do 
exercício dos direitos da cidadania.

Os fundamentos destes objetivos são as referências de Max Weber (1999) sobre a dimensão urba-
na da cidadania, que embora decisiva nas primeiras formulações do conceito perdeu relevo na literatura 
recente, sobretudo quando ela se apóia nas técnicas do survey e pretende captar os processos de consti-
tuição e exercício da cidadania ao nível nacional e cross-national, como sucede quase sistematicamente 
desde o lançamento dos estudos sobre a cultura cívica (Almond & Verba, 1963; 1980). O presente projeto 
pretendeu, pelo contrário, revisitar com novas bases empíricas as teses clássicas teses segundo as quais 
o exercício da cidadania – maxime, a cidadania política – seria não só propiciado pelo modo de vida 
citadino, como constituiria mesmo uma manifestação do “urbanismo” em sentido sociológico (Wirth, 
1976). Inversamente, tivemos também a posssibilidade de testar contra-tendências, segundo as quais 
a re-estruturação das grandes metrópoles – em suma, a sua transformação em áreas metropolitanas 
profundamente distintas das cidades que estavam na origem da teoria weberiana e da sociologia política 
urbana – estaria atualmente gerando efeitos contrários à produção de “capital social” e à manutenção 
de redes de solidariedade favoráveis às formas convencionais do exercício da cidadania (Putnam, 2000). 

Por outras palavras, trato-se de estudar as relações entre, por um lado, a vida urbana em geral e 
as camadas sociais metropolitanas em especial e, por outro lado, o exercício dos direitos de cidadania, 
concretamente em metrópoles e sociedades com tradições cívicas distintas do modelo liberal em que 
se baseia a corrente dominante dos estudos sobre a cidadania, como são as sociedades portuguesa e 
brasileira.
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O que podemos concluir da análise dos resultados do survey?

a) Associativismo	baixo	e	dualizado.
 Parece possível afirmar que prevalece no Brasil um baixo grau de associativismo. No final da dé-

cada de 1990, as pesquisas realizadas no país apontavam que apenas 27% das pessoas adultas 
de 18 anos ou mais, moradoras das regiões metropolitanas, encontravam-se filiadas a algum 
tipo de associação (seja religiosa, esportiva, cultural, reivindicativa, corporativa, social, política, 
entre outras), como pode ser constatado no Suplemento da Pesquisa Mensal de Empregos 
(IBGE, 1997). Assim, o que chama a atenção na pesquisa realizada pelo Observatório tanto o 
baixo associativismo, que permanece um traço da cultura sociopolítica brasileira, mas as dife-
renças percebidas entre os diversos tipos de associativismo, de um lado, e entre as metrópoles 
e as demais áreas urbanas não-metropolitanas do país, como evidencia a tabela abaixo.

 De uma forma geral, no caso brasileiro, sobressaem os níveis de filiação a igrejas ou a organiza-
ções religiosas, seguidos dos de filiação a grupos desportivos, nas áreas metropolitanas, e dos 
sindicatos, nas não-metropolitanas. Essas três categorias de associativismo aparecem, qual-
quer que seja a área considerada, com maior peso que as demais “Associações Voluntárias” e 
os “Partidos Políticos”.

 Ao destacarmos, com maior vigor, as diferenças entre as duas grandes áreas, chama a atenção 
o fato de as metrópoles apresentarem, comparativamente, maiores níveis de associativismo 
no que concerne à filiação a sindicatos, a associações profissionais, a grêmios esportivos e cul-
turais e a outras associações voluntárias, enquanto as áreas não-metropolitanas apresentam 
maiores níveis de filiação a igrejas ou organizações religiosas e a partidos políticos. Poder-se-ia 
dizer que as metrópoles tendem a ser um pouco menos religiosas que o restante das áreas 
urbanas. Ressalte-se ainda que – apesar de suas baixas representatividades – os partidos po-
líticos nas cidades menores, vis-à-vis às metrópoles, se apresentam instrumentalmente com 
maior cacife. Observe-se que em Portugal há certa similitude com o Brasil, pois se destacam 
por ordem de importância, entre os tipos de associativismo, os níveis de filiação a igrejas ou a 
organizações religiosas, seguidos dos de filiação a grupos desportivos e dos de filiação a sindica-
tos. Diferentemente do Brasil, a ordem apresentada do segundo e terceiro lugares mantém-se 
independentemente da área considerada.

b) Efeito Metrópole. Como era de se esperar, o grau de associativismo e mobilização política ten-
dem a ser influenciado pelos efeitos sócio-culturais da vida urbana, quando comparamos com 
o restante do país. Os dados também indicam diferenças significativas entre os índices de as-
sociativismo nas distintas cidades consideradas na pesquisa São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Recife, Natal e Goiânia. São Paulo e Porto Alegre se diferenciam do con-
junto das demais cidades por alcançarem índices bem superiores à média nacional, tanto no 
que se refere à intensidade de associativismo quanto à de mobilização sociopolítica. As demais 
cidades se situam mais próximas da média nacional, com exceção de Belo Horizonte que nos 
dois casos atingiu o menor índice.

c) Efeito Metrópole X Efeito Estrutura Social. Entretanto, quando analisamos os dados de for-
ma mais desagregada identificamos o peso significativo das variáveis estruturais na explicação 
dos graus e modalidades de associativismo e mobilização política, em detrimento daquelas de 
natureza sócio-cultural relacionadas com o modo de vida urbano. Entre as variáveis estrutu-
rais, verificamos que a experiência da socialização primária e secundária, embora os brasileiros 
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não têm o costume de falar de política quando jovens nos espaços onde vivem ou estudam, 
tomados na pesquisa com indicador de socialização primária. De fato, em geral, na média os 
brasileiros apenas raramente discutem política nesses espaços. Nesse tema, comparando-se 
as cidades brasileiras, mais uma vez se destacaram, situando-se acima da média nacional, as 
cidades de São Paulo e de Porto Alegre, desta vez acompanhadas da cidade do Rio de Janeiro. 
Da mesma forma, quando consideramos a socialização secundária, buscando avaliar em que 
medida as pessoas conversam sobre política no seu cotidiano, levando-se em consideração seu 
local de trabalho, encontros informais com os amigos, em sua casa ou de seus familiares, em 
reuniões associativas, ou ainda em conversas com vizinhos, contatou-se que os índices nesse 
quesito se mostraram muito coerentes com o anterior, acompanhando o baixo grau de sociali-
zação primária na política. Em outras palavras, em geral, apenas raramente discute-se política 
nesses espaços. Também aqui, destacaram-se, situando-se acima da média nacional, as cidades 
de São Paulo e de Porto Alegre, novamente acompanhadas da cidade do Rio de Janeiro.

d) Exposição	à	mídia	informativa. Sem grandes surpresas, repetiu-se o destaque para as cidades 
de Porto Alegre e de São Paulo, onde seus moradores aparecem mais expostos à mídia infor-
mativa, nesse item seguido por Belo Horizonte. Olhando os dados relativos ao Brasil, destaca-se 
o alto índice de alcançado em todas as cidades pelo acesso à televisão como principal fonte de 
informação política. No caso de Porto Alegre, cabe mencionar a alta freqüência de leitura de 
jornais como fonte de informação política, ficando muito acima das demais cidades brasileiras.

e) Opiniões sobre os deveres de cidadania. Quando analisamos as opiniões em torno dos deveres 
relacionados ao bom exercício da cidadania, podemos perceber a tendência dos brasileiros valori-
zarem, pelo menos no plano discursivo, práticas comumente relacionadas aos deveres associados 
ao exercício da cidadania, envolvendo o dever de votar nas eleições, pagar impostos, obedecer às 
leis, ajudar as pessoas e prestar serviço militar, entre outras questões. De uma forma geral, quan-
do analisamos as médias para o Brasil, destaca-se o fato que os dois temas menos valorizados 
foram “escolher os produtos que consome” e, bastante preocupante, “participar em associações, 
sindicatos e partidos”. A relativa menor valorização do primeiro tema talvez possa ser explicada 
pelo ainda fraco movimento de defesa do consumidor vis-à-vis aos países do chamado primeiro 
mundo. Por um lado, os avanços institucionais nessa área – entre eles a criação do Código de De-
fesa do Consumidor e a criação de órgãos governamentais municipais de defesa do consumidor 
– possuem menos de três décadas. Em relação ao segundo tema, a menor valorização da partici-
pação em associações, sindicatos e partidos pode ser explicada tendo em vista às características 
do sistema político e social brasileiro, onde o universalismo de procedimentos – ainda que, na 
qualidade de retórica oficial, venha aumentando paulatinamente o seu espaço na história repu-
blicana do país – é sobrepujado ou apareça entrelaçado por outras gramáticas políticas como o 
corporativismo, o clientelismo e, em menor grau, com o insulamento burocrático17. Na compara-
ção entre as diferentes cidades onde a pesquisa foi realizada, o que mais chama atenção são as 
diferenças que opõem, novamente, as cidades de São Paulo e de Porto Alegre, caracterizadas por 
serem os lugares onde menos se valorizam comportamentos comumente relacionados aos deve-
res da cidadania moderna, e Recife, Natal e Goiânia, em outro, pela razão inversa, ou seja, pela 
maior valorização dessas mesmas práticas, com as cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte 
ocupando um lugar intermediário nessa escala.

17. NUNES, Edson. A Gramática Política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora; 
Brasília, DF: ENAP, 2003. 
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f)  Opiniões sobre os direitos de cidadania. O quadro anterior se repete quando analisamos as 
opiniões relativas aos direitos de cidadania. Os brasileiros, em geral, consideram muito impor-
tante ter um nível de vida digno, o respeito aos direitos das minorias, o tratamento igualitário, 
ser escutado, e ter mais oportunidades de participação nas decisões de interesse público. Mas 
também nesse caso, podemos perceber que os cidadãos de São Paulo e de Porto Alegre, desta 
vez acompanhados pelos os de Belo Horizonte, valorizam menos esses temas vinculados aos 
direitos de cidadania e que, inversamente, os moradores de Recife, Natal e Goiânia, agora com 
os do Rio de Janeiro, expressam maior importância a essas questões. 

g) Interesse	pela	política. Na média, poder-se-ia  definir a posição do brasileiro como sendo de 
quase nenhum interesse. Coerente com as diferenças observadas ao longo da análise, de novo 
São Paulo e Porto Alegre são as capitais que mais se diferenciam da média nacional, ultra-
passando a barreira do pouco interesse. De qualquer forma, vale registrar que as cidades de 
Goiânia, do Recife e do Rio de Janeiro também ficaram levemente acima da média, apesar de 
distantes das duas anteriormente mencionadas.

h) Vida	Metropolitana		e	Nova	Cultura	Política? Buscou-se cotejar os dados da pesquisa a partir 
da abordagem da Nova Cultura Política18. Parece inegável que, sobretudo a partir dos anos 
1980 a agenda política dos movimentos sociais brasileiros se tornou mais complexa e diver-
sificada, acompanhando a dinâmica dos movimentos sociais, alargando as reivindicações ur-
banas e colocando na agenda pública questões relacionadas às desigualdades de gênero, às 
desigualdades étnico-raciais, ao meio ambiente, à mobilidade urbana, aos direitos  da criança 
e do adolescente, à liberdade sexual, à economia solidária, entre outros tantos temas, expres-
sando uma agenda social e política cada vez menos pautada por reivindicações estritamente 
materiais – reivindicações salariais, distribuição de renda e acesso aos equipamentos urbanos.  
As transformações na dinâmica urbana e o processo de metropolização verificado no país cer-
tamente também se constituem em importante substrato das mudanças ocorridas na nossa 
cultura política. No entanto, apesar de podermos reconhecer a crescente importância de de-
mandas relacionadas as concepções e modos de vida defendidos por diferentes grupos sociais, 
não devemos subestimar a permanência das demandas e reivindicações materiais, sobretudo 
em uma sociedade com os elevados níveis de desigualdades sociais como a brasileira.

Verificamos a existência de diferenças significativas na cultura política dos brasileiros, quando le-
vamos em consideração as diferentes cidades metropolitanas do país. Essas diferenças parecem indicar 
a existência de uma relação direta entre as dinâmicas urbana e socioeconômica, de um lado, e a adoção 
de padrões de comportamento relacionados à Nova Cultura Política, de outro. No caso brasileiro, dois 
centros metropolitanos sobressaem pelo fato de se aproximarem, comparativamente mais do que nas 
demais cidades consideradas, desse padrão, com os seus cidadãos expressando opiniões, valores e ati-
tudes associadas à Nova Cultura Política: Porto Alegre e São Paulo. Mas em todos os demais centros me-
tropolitanos analisados – Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Goiânia e Natal – é possível dizer que há 
sinais de comportamento similares, mesmo que restrito a pequenos grupos sociais, em geral com maior 
nível de renda e escolaridade. 

Não obstante a identificação desses traços, a nosso ver, valores e comportamentos relacionados 
à Nova Cultura Política no Brasil, mesmo que venham se fortalecendo nas últimas décadas, estão longe 

18.CLARK, Terry N., INGLEHART, Ronald. La Nueva Cultura Política: Cambios en el apoyo al Estado del Bienestar y otras políticas 
en las sociedades post-industriales. In CLARK, Terry N., NAVARRO, Clemente J. La Nueva Cultura Política: tendencias globales y 
casos iberoamericanos. Madrid: Miño y Dávila, 2007, pp. 51-132.
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de se constituírem na principal gramática cultural existente. Além disso, a gramática cultural clássica (es-
querda e direita) nunca alcançou os níveis dos países ocidentais desenvolvidos. Por outro lado, vertentes 
híbridas como o clientelismo em suas diferentes formas (tradicional e através de máquinas políticas 
controladas por líderes carismáticos) e o corporativismo apresentam-se com grande pujança. Por fim, há 
experimentos de organização popular e de sindicalismo fundados no fortalecimento da autonomia e no 
protagonismos de seus integrantes, além da  criação de partidos políticos programáticos, de base sindical 
e popular. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que no Brasil há um entrelaçamento de múltiplas gramáticas 
culturais criando cenários extremamente diversificados de percepções valores e comportamentos dos 
agentes.

Nesse contexto, há que se refletir em que medida as mudanças evidenciadas podem ser satisfato-
riamente explicadas pela teoria da Nova Cultura Política. De fato, há transformações na cultura política, 
mas talvez elas estejam menos relacionadas ao suposto desenvolvimento de uma agenda pós-materia-
lista e mais vinculadas a algum tipo de relação com a emergência de modos flexíveis de acumulação do 
capital e a “reorientação das posturas das governanças urbanas adotadas nas últimas duas décadas” 19 
que se disseminam em todos os países capitalistas. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS NúCLEOS:

• Belo	Horizonte

As atividades internas ao grupo de pesquisa de “cultura política” de Belo Horizonte centraram-se 
primeiro na elaboração de um banco de dados próprio a partir do survey do Instituto SENSUS para Belo 
Horizonte. Posteriormente precedeu-se a uma comparação com as outras metrópoles com objetivo de 
entender as peculiaridades de Belo Horizonte. As atividades comparativas da pesquisa no plano nacional 
foram feitas, em parte por meio eletrônico, e, posteriormente nos encontros propiciados pelo Observa-
tório, no RJ em 2007, em Salvador em maio de 2008 e no RJ a Oficina de Pesquisa em março e 2008. Do 
ponto de vista conceitual, sob alguns aspectos, percebeu-se um descompasso no grau de generalização 
da pesquisa de Portugal e a de Belo Horizonte. Outra conclusão que causa surpresa, no caso de BH, refe-
re-se ao recuo do associativismo no contexto de uma administração democrática e popular, com políticas 
sociais robustas, em comparação com os outros estados.

• Goiânia 

Os resultados da pesquisa indicam que Goiânia goza de uma situação peculiar no Brasil em relação 
às demais capitais (especialmente aquelas que foram objeto da submissão desse survey). Isso porque os 
dados referentes à concepção política e à prática cidadã apontam para uma coerência em Goiânia não 
percebida nas demais capitais, que tenderam a constituir dois blocos: um, de elevado nível de concepção 
política, porém baixo nível de prática cidadã; e o outro o contrário, de baixo nível de concepção política, 
porém elevado nível de prática cidadã. Os resultados das demais capitais sinalizam para uma realidade 
legível a partir dos referenciais da nova cultura política, o que não é o caso de Goiânia, em que a realida-
de se explica melhor pela leitura clássica da cultura política.

19 Cf. HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1993 e HARVEY, David. A Produção Capita-
lista do Espaço. São Paulo, Annablume, 2005.
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• Natal 

Os dados nos mostram, com bastante clareza, por exemplo, a inexistência de uma relação de de-
terminação, entre indicadores demográficos e cultura política. Não há relação, também entre as variáveis 
políticas: valores, percepções e prática política. Natal foi a capital pesquisada que apresentou o maior 
índice no tocante a valores de cidadania – consciência de deveres e direitos, na comparação com outras 
capitais brasileiras. Dentro da perspectiva marshaliana, poderíamos afirmar a existência de uma visão 
cidadã, muito desenvolvida na sociedade natalense. Em contrapartida, Natal apresenta índices extrema-
mente baixos no tocante às variáveis que supõem interesse e participação no cenário político local, carac-
terísticas centrais em uma nova concepção de cidadania. Essa realidade leva-nos a supor que, a despeito 
do cidadão natalense ter um alto grau de consciência cívica, a cidadania para ele é uma “cidadania não 
ativa” na medida em que ele não exerce, na prática, a sua “condição cidadã” que se expressaria numa 
participação, comprometida e responsável, acerca do futuro da sociedade onde vive. Por outro lado, o 
baixo nível de mobilização e associativismo apresentado nessa capital, está longe de se constituir como 
exemplo daquilo que denominamos de Nova Cultura Política, uma cultura política caracterizada pela 
crise dos tradicionais espaços de associativismo e de mobilização e pela tendência ao individualismo, 
presentes nas sociedades modernas. O que se expressa em Natal é a velha cultura política brasileira, que 
identifica a política como espaço privado das tradicionais elites políticas, que oligarquizam as estruturas 
partidárias e fazem dessas, expressões de vontades e interesses particulares. Ou seja, prevalece traços 
de uma cultura política não participativa, não fundada em valores cívicos, conseqüência de uma história 
política calcada na desigualdade social e no autoritarismo. Essa cultura política é, certamente, fruto das 
tradições sociais e políticas de nossa sociedade, que moldam, condicionam e estabelecem os limites 
do lugar do cidadão no cenário local. É também resultante das práticas políticas das elites, enquanto 
produtoras de realidades e de significados sobre a vida política, o que acaba afastando os indivíduos de 
uma participação mais ativa. Por fim é preciso pensar também acerca da importância dos modelos de 
interação que, no marco de uma estrutura social desigual, mantêm entre si os indivíduos, os grupos e as 
instituições, na qualidade de atores políticos. Isso explica, sem nenhuma dúvida a descrença, em Natal, 
na mobilização e no associativismo e a reafirmação constante dos contatos pessoais (pela via do favor e 
da lealdade), como fórmula de resolução dos problemas do cidadão.

• Porto Alegre. 

Além dos dados da survey das regiões metropolitanas sobre cultura política, foram realizados ain-
da quatro grupos focais com lideranças da sociedade civil em quatro municípios da RMPA, quais sejam: 
Porto Alegre, São Leopoldo, Viamão e Guaíba. Foram realizadas sete entrevistas semi-estruturadas com 
lideranças da sociedade civil dessas cidades (ao longo do ano de 2009 cerca de quinze entrevistas adi-
cionais serão realizadas). As principais conclusões obtidas são as seguintes: (i) Ausência de sustentação 
empírica para a generalização do argumento que parece ter assumido uma posição de verdade incontes-
tável entre segmentos de pesquisadores e membros de agências de desenvolvimento; qual seja: que o 
associativismo seria a fonte básica da confiança e, assim, de capital social; (ii) Na RMPA existiriam níveis 
relativamente altos de envolvimento associativo e, ao mesmo tempo, níveis muito baixos de confiança 
inter-pessoal e político-institucional; (iii) Os dados da pesquisa indicam uma forte correlação entre o 
baixo nível de confiança manifestado pelos entrevistados e a avaliação extremamente negativa dos mes-
mos sobre os atores e instituições político-administrativos; (iv) A forma como a configuração associativa 
incide sobre os níveis de (des)confiança seria condicionada pelo contexto político-institucional.
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• Recife.

De um modo geral, os resultados finais da Pesquisa parecem indicar mais tendências de coexis-
tência entre atitudes e percepções das pessoas entrevistadas sobre o sistema político vigente do que de 
oposição ou fragmentação desses valores. Há, portanto, elementos do modelo clássico de cultura política 
(associativismo clássico: virtudes cívicas, confiança interpessoal, crença nas instituições, entre outros) 
com o modelo mais individualista de exercício da cidadania, onde a vinculação das pessoas a algum tipo 
de associativismo ou mobilização é potencialmente menos duradoura. A Pesquisa também revela que 
a Política (como valor cívico) e o Partido Político (como prática e exercício em torno desse valor) não 
são atraentes para as pessoas entrevistadas: o interesse em torno de ambos é baixo e, talvez, por isso 
tenha sido tão difícil para os entrevistas identificarem que instituições melhor poderia defender seus 
interesses. Como conseqüência, Igrejas e Cultos Religiosos são alternativas prováveis – bem mais que 
os Partidos Políticos – à participação e pertencimento associativo dos entrevistados, talvez por estarem 
fisicamente mais próximos desses cidadãos ou por operarem numa dimensão mais profunda e menos 
material do ser e de suas necessidades espirituais.

• Rio	de	Janeiro.	

No caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a pesquisa foi realizada na capital, em Nite-
rói e na Baixada Fluminense, região que faz parte da sua periferia. Pelos dados, observa-se diferenças 
significativas entre a cultura política do núcleo metropolitano (formada pela capital e por Niterói) e sua 
periferia, sendo que a primeira apresenta níveis de associativismo superior à periferia, qualquer que seja 
o tipo de organização considerado, onde apenas a filiação a igreja ou organizações religiosas alcançou ní-
veis semelhantes. Da mesma forma, não obstante serem menos significativas, também se observa níveis 
de mobilização sociopolítica mais elevados no núcleo da metrópole fluminense do que na sua periferia. 
Em termos das percepções relacionadas aos valores de cidadania, as pessoas moradoras na periferia 
parecem valorizar mais ações e comportamentos vinculados aos valores republicanos tradicionais do 
que aqueles residentes no núcleo metropolitano. Esses dados, em princípios, paradoxais poderiam ser 
explicados pela maior difusão dos valores individualistas – em parte relacionados aos valores da Nova 
Cultura Política – na capital. 

• São Paulo.

Buscou-se avaliar, através da pesquisa, avaliar em que medida a emergência de uma nova cultura 
política, associada ao tamanho e complexidade da Metrópole – bem como ao papel que desempenha 
num sistema mundializado – é realizada através de determinações locais, configurando até certo ponto 
um devir sui generis, onde o novo reatualiza o experimentado sem excluí-lo.  O centro da reflexão estava 
relacionado a discussão do quanto a centralidade metropolitana responde pela cultura política em São 
Paulo, o que obviamente não pode ser apenas medido a partir desta pesquisa. Porém, a análise prece-
dente sugere pistas importantes na direção de um “efeito metrópole”. Primeiramente, níveis mais ele-
vados de socialização, interesse pela política, associativismo, mobilização, exposição à mídia e similares, 
inclusive quando comparados ao Rio de Janeiro, dizem algo sobre o acesso dos cidadãos aos recursos 
necessários, coerentes com a posição de São Paulo no contexto do desenvolvimento nacional. Em se-
gundo lugar, mas não menos importante, o paulista é mais inclinado ao uso de formas de mobilização 
associadas a uma “nova cultura política”: “boicotar produtos por razões políticas, éticas e ambientais”; 
“contactar/aparecer na mídia” e “participar num fórum através da Internet”. Em terceiro lugar, tais ten-



80   As Metrópoles Brasileiras no Milênio

dências são exponenciadas no Município de São Paulo; algo se deve, portanto à centralidade.

Resultados e Produtos:

a) Livro Cidades	Sustentáveis:	políticas	públicas	para	o	desenvolvimento organizado por Adao F. 
de e Claudemiro Godoy. Editora da UCG, 2006 (ver publicações).

b) Capitulo Sociedade	 civil,	 instituições	 e	 atores	 estatais:	 o	 que	 condiciona	a	 ação	de	 atores	
sociais	em	fóruns	participativos?	de autoria de Soraya Maria Vargas Cortes, Marcelo Kunrath 
Silva publicado no livro Território, economia e sociedade: transformações na Região Metropo-
litana de Porto Alegre organizado por José Antonio Fialho Alonso, Rosetta Mammarella e Tanya 
M. de Barcellos). Observatorio das Metropoles, 2009.

c) Capitulo Viabilizando	a	participação	Conselhos	de	Política	Pública	Municipais:	arcabouço	ins-
titucional	organização	do	movimento	popular	e	policy	communities,  de autoria de Soraya 
Maria Vargas Cortes, publicado no livro Políticas Públicas no Brasil organizado por Gilberto Ho-
chman, Marta Arretche e Eduardo Marques), 2007(ver publicações).

d) Capitulo O	Conselho	e	a	institucionalização	da	política	de	patrimônio	no	município	de	Belo	
Horizonte, de autoria Luciana Teixeira de Andrade organizado por Sergio Azevedo e Ana Luiza 
Nabuco. Editora Leitura, 2009 (ver publicações).

e) Artigo Mudanças	e	Permanência	na	Cultura	Política	das	Metrópoles	Brasileiras, de autoria de 
Orlando Santos Alves Santos Junior e Luiz César de Queiroz Ribeiro, reapresentado para publi-
cação em DADOS - Revista de Ciências Sociais.. No prelo. 

f) Artigo A	“Nova	Cultura	Política”	na	Modernidade	da	Periferia:	O	Brasil	em	foco,	de autoria de 
Sergio de Azevedo, Orlando Alves Santos Junior e Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro  publicado no 
livro	Cidade	e	Cidadania:	governança	urbana	e	participação	cidadã	em	perspectivas	compa-
radas organizado por Manuel Villaverde Cabral, Filipe Carreira da Silva e Tiago Saraiva). Editora: 
Imprensa de Ciências Sociais, Lisboa, 2008.

g) Artigo Atualidade	de	T.H.Marshall	no	estudo	da	cidadania	no	Brasil, de autoria de Lea Guima-
raes Souki, publicado na revista Civitas (Porto Alegre), 2006. (ver publicações).

h) Artigo Fundamentos	da	confiança:	associativismo,	instituições	político-administrativas	e	ca-
pital social na Região Metropolitana de Porto Alegre, de autoria de Soraya Maria Vargas Cor-
tes, Marcelo Kunrath Silva, publicado na revista Cadernos Metrópole, 2009(ver publicações).

i) Relatório Mudanças	Contemporâneas	e	a	Cultura	Política	das	Metrópoles	Brasileiras. Elabora-
do por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Orlando Alves dos Santos Junior e Sergio de Azevedo. Ob-
servatorio das Metropoles, 2009.  www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/relatorio011_2009.
pdf

j) Relatório Cultura	Política,	Democracia	e	Segregação	Socioterritorial	em	Goiânia. elaborado 
Adão Francisco de Oliveira, Aristides Moysés, Eguimar Felício Chaveiro e Ubiratan Francisco de 
Oliveira, 2009.

k) Relatório Cidadania	e	Cultura	política:	a	realidade	de	Natal elaborado por Ilza Araújo Leão de 
Andrade, 2008. 

l) Relatório Cultura	política	e	cidadania:	uma	análise	das	representações	e	da	atuação	políticas	
dos moradores da Região Metropolitana de Porto Alegre. Elaborado por Marcelo Kunrath Sil-
va, Soraya Maria Vargas Cortes. Observatorio das Metropoles, 2008.
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m) Relatório Cultura	Política	no	Recife elaborado por Evanildo barbosa da Silva. Observatorio das 
Metropoles, 2008.

n) Relatório Cultura	Política	na	Região	Metropolitana	do	Rio	de	Janeiro. Elaborado por Luiz Cesar 
de Queiroz Ribeiro, Sérgio de Azevedo e Orlando Alves dos Santos Junior, 2009.

o) Relatório  Cultura	política	em	Belo	Horizonte. Elaborado por Lea Souki, Renato Fontes, Luciana 
Teixeira de Andrade e Ananias Freitas, 2008.

p) Relatório Cultura	política	e	valores	de	cidadania	na	Região	Metropolitana	de	São	Paulo. ela-
borado por Edison Nunes, Félix Sanches e Vera Chaia. 2009.

q) Publicação de banco	de	dados	sobre	cultura	política	da	RMBH. Fonte: Pesquisa Cultura Polí-
tica - SENSUS – 2006. Data de Referência: Abril. Tamanho: 384 entrevistas. Unidade do banco: 
pessoas. Referência espacial: Belo Horizonte.

r) Trabalho  Cidade, Cidadania e Segmentações Socioterritoriais no Brasil, apresentado por Ser-
gio de Azevedo, Orlando Alves Santos Junior e Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro no encontro nacio-
nal da ANPUR, realizado em Belém. Ano: 2007(ver publicações).

s) Trabalho A	atualidade	de	T.	H.	Marshall	:	tensão	entre	cidadania	e	desigualdade  de autoria 
de Lea Guimaraes Souki no 3º Congresso Latino-americano de Ciência Política, realizado em 
Campinas, 2006. (ver publicações).

3.2. Capital Social e Movimentos Sociais nas Metrópoles

Estava prevista a realização de um segundo survey nacional para medir o capital social nas áreas 
metropolitanas. Trata-se de um conceito que ganhou enorme prestígio acadêmico e prático, tanto nas 
ciências sociais quanto nas propostas de políticas urbanas difundidas pelas agências multilaterais. Por 
outro lado, se hoje podemos observar um largo consenso entre os teóricos e analistas de que capital 
social tem se mostrado útil na análise das condições institucionais necessárias às ações cooperativas, por 
outro, é forçoso constatar a crescente polissemia que este conceito vem adquirindo. Torna-se necessário, 
portanto, explicitar a concepção adotada neste projeto. 

A literatura acadêmica contém pelos menos duas maneiras distintas de enunciar o conceito de 
capital social20. A primeira decorre dos trabalhos de Burt (2000), Portes (1998) que se referem a recursos 
– informações, idéias, apoios que certos indivíduos são capazes de encontrar em virtude de suas relações 
com outras pessoas. Trata-se na verdade ativos que ganham a condição de sociais na medida em que 
somente podem ser acessíveis dentro e por meio de relações sociais. Há uma relação entre a natureza 
dos recursos, sua acessibilidade e a estrutura e a natureza das redes interpessoais a que pertencem os 
indivíduos – com que se relaciona, com que freqüência e em que termos, etc. A natureza e a quantidade 
do recurso a que um indivíduo tem acesso depende das suas ligações, se elas permitem ou não transitar 
por vários grupos sociais. A segunda concepção de capital social é aquela celebrizada pelos trabalhos de 
Robert Putnam. No seu clássico estudo sobre a reforma institucional da Itália, com efeito, o autor conclui 
que o contexto social está relacionado à natureza da vida cívica, que denomina de “comunidade cívica”, 
caracterizada “por cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, por relações políticas igualitárias, 
por uma estrutura social firmada na confiança e na colaboração” (PUTNAM,1996:31).  Nessa abordagem, 

20 Estes comentários baseiam-se em “Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital”, de autoria de C. Groota-
ert, Narayan, D. , Nyhan Jones, V. e Woolcoock, Banco Mundial, 2003.
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o capital social é a expressão não apenas das regras de reciprocidade, mas da corporificação de sistemas 
de participação social, formados pelas associações da sociedade organizada. Entendido desta maneira é 
possível construir um mapa da vida associativa de uma cidade ou de um bairro e, com isso, avaliar a saú-
de cívica daquela população. A apropriação desta concepção de capital social tem levado formuladores 
de políticas públicas a tomar a existência de certos problemas como a criminalidade, crises higiênicas, 
pobreza e até desemprego como decorrentes de baixo estoque de capital social. Esta abordagem abre a 
possibilidade de que o capital social seja erodido e mesmo desapareça em função de mudanças tecno-
lógicas, demográficas e sociais. Já foi mencionado o potencial papel dilapidador da violência exacerbada 
sobre o capital social. Por outro lado, se a hipótese da tendência ao isolamento se confirma, pode-se ima-
ginar que em determinados territórios estejam se concentrando grupos sociais do baixo e nulo capital 
social.  Ao mesmo tempo, as tendências a auto-segregação de certas camadas sociais já possuidoras de 
altas quantidades de capital social podem estar significando o reforço da distribuição desigual do capital 
social, com enormes impactos desagregadores no sistema de atores da metrópole. 

é de interesse, portanto, relacionar a problemática do capital social com as tendências de 
segmentação e segregação do território das metrópoles. Pretende-se trabalhar com a perspectiva 
teórica que permite unificar estas duas concepções mencionadas, entendendo o capital social como 
multidimensional. Interessa avaliar o capital social enquanto um complexo constituído por redes, 
normas, confiança e recursos desigualmente distribuídos no território das metrópoles. Será aplicada 
a proposta de survey testada por Christian Grootaert, Deepa Narayan, Verônica Nyhan Jones e Michael 
Woolcoock em espaços típicos das metrópoles brasileiras, encontrados na análise da estruturação sócio-
-espacial pela metodologia descrita. Isso permite explorar (i) os tipos de grupos e redes com os quais as 
pessoas podem contar e a natureza de suas contribuições para com os outros membros desses grupos 
e redes; (ii) as percepções subjetivas dos entrevistados sobre a confiabilidade de outras pessoas e ins-
tituições cruciais que modelam suas vidas, assim como as normas de cooperação e reciprocidade que 
envolvem as tentativas de trabalhar em conjunto para resolver problemas; e (iii) avaliar os tipos de ativos 
que estão disponíveis nestes territórios e como a sua circulação pode empreender aumento de bem-
-estar social e oportunidades. 

Em razão das limitações orçamentárias decorrentes dos cortes no orçamento proposto no projeto 
submetido ao CNPq, optou-se por testar as nossas hipóteses através da realização de um survey junto 
aos delegados do Orçamento Participativo de Porto Alegre (doravante OP, utilizando o mesmo questio-
nário da cultura política. 

Foram abordados indicadores que permitem comparação com indicadores sobre a cultura políti-
ca extraídos da investigação mencionada anteriormente, com a finalidade de avaliar em que medida o 
capital social acumulado e reproduzido pela longa experiência participativa do OP resulta na construção 
de uma cultura política favorável à implantação de instituições políticas e aparatos de governança que 
favoreçam a solução dos impasses da gestão das áreas metropolitanas. 

O OP é uma prática de democracia participativa local que goza de legitimidade e de reconhecimen-
to públicos, local, nacional e internacional, cuja existência contínua está completando duas décadas em 
2009. Julga-se, portanto, que estas questões acima elencadas podem ajudar a elucidar a hipótese geral 
que associa a prática da participação à aprendizagem democrática. Ou seja, práticas participativas na 
discussão e decisão sobre as políticas públicas podem propiciar efeitos benéficos em termos democráti-
cos, tanto relacionadas ao fortalecimento da dimensão institucional, como relacionadas a construção de 
novos valores e padrões de ação de atores da sociedade civil, especialmente em contextos de profunda 
desigualdade social e de vigência de uma cultura societária autoritária e passiva, como é o caso do Brasil.
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Frise-se que os achados da pesquisa não podem ser generalizados como representativos de todos 
os participantes do OP. Isso porque na estrutura de funcionamento dessa modalidade de gestão local, 
os delegados formam instâncias representativas da ampla base social que participa das assembléias Re-
gionais (16) e Temáticas (6) abertas a todos indivíduos a cada ano. Os delegados constituem, portanto, 
um grupo relativamente seleto, eleitos na proporção de um para cada dez participantes nas assembléias. 
Eles formam os Fóruns de Delegados (FROP´s) em cada região ou tema do OP, instâncias intermediárias 
de mediação e de relativo poder de decisão - frente às comunidades que representam e frente ao gover-
no - durante todo o ciclo anual no funcionamento do processo participativo. Acima dos delegados, está o 
Conselho do Orçamento Participativo (COP), também eleito pelas assembléias anuais conforme o critério 
de dois conselheiros titulares e dois suplentes em cada região e temática. O COP é a instância máxima de 
decisão do OP que também tem funcionamento permanente durante todo o ciclo anual do orçamento.

A investigação utilizou-se de amostra probabilística inferida a partir do perfil social, em termos de 
sexo, escolaridade e faixa etária dos delegados do OP, conforme os  percentuais desses indicadores extra-
ídos da última pesquisa existente com os participantes do OP (2005)21. O número de entrevistados (383 
casos) corresponde ao mesmo número que compôs a amostra da população de Porto Alegre incluída na 
amostra geral da RMPA (768 entrevistados). Todas as 16 Regiões e as 6 Assembléias Temáticas que cons-
tituem as formas de base da participação no OP estiveram representadas. A pesquisa foi realizada em 
novembro de 2008 e os respondentes foram selecionados a partir das listas dos delegados em exercício 
no ano de 2008. 

Os entrevistados podem ser caracterizados como sendo de ambos os sexos, com idade de 50 anos 
ou mais, de cor branca, com ensino fundamental  incompleto ou completo, possuem renda familiar de 
até cinco salários mínimos, são chefes de família, possuem situações de emprego que lhes permite flexi-
bilidade no exercício da carga horária e residem em Porto Alegre há quase três décadas.  

O que podemos concluir da análise dos resultados do survey?
A análise focalizou duas questões principais: (a) a existência de valores e de padrões de atuação 

expressivos da Nova Cultura Política e (b) a possibilidade de aprendizagens democráticas decorrentes da 
prática de participação. Em termos gerais, constata-se que os dados resultantes da amostra feita com 
Delegados do OP - comparados com  os de amostras representativas da população das demais cidades 
pesquisadas - demonstram índices superiores de associativismo, mobilização sócio-política, opinião va-
lorativa sobre os direitos e deveres de cidadania e interesse pela política como instância de mediação 
social. Embora esses indícios,  o conjunto dos dados não confirma a hipótese da vigência de uma Nova 
Cultura Política. São evidenciadas, também, assimetrias nas aprendizagens democráticas decorrentes da 
diversidade socioeconômica e cultural do público participante. Considerando-se o tempo (maior ou me-
nor) de participação no OP,  verifica-se que as aprendizagens para a cidadania ativa ocorrem menos nas 
representações sobre direitos e deveres e mais no crescimento do ativismo sócio-político, no interesse 
pela atividade política, no olhar crítico sobre as formas de gestão e na valorização do regime democrático 
participativo. Isso relativiza o possível papel  de “escola de cidadania” a ser cumprido pelo OP para fins 
de transformações mais profundas na escala da consciência social dos participantes.

21 Cf. Fedozzi, L. Observando o Orçamento Participativo de Porto Alegre. Análise histórica de dados: perfi social e associativo, 
avaliação e expectativas. Tomo Editorial, 2007. (ver www.obervapoa.com.br).
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Resultados e Produtos:

a) Livro O	eu	e	os	outros.	Participação	e	transformação	da	consciência	moral	e	cidadania, elabo-
rado por Luciano Fedozzi. Tomo Editoria e Observatório das Metrópoles, 2008.

b) Artigo Conselhos	municipais	no	contexto	das	políticas	públicas	setoriais:	um	estudo	compa-
rativo	na	Região	Metropolitana	de	Porto	Alegre, apresentado no XXXI Encontro da ANPOCS, 
realizado em Caxambu. Ano: 2007. Nome dos autores: Soraya Maria Vargas Côrtes (ver publica-
ções). 

c) Relatório Cultura	Política	e	Cidadania	entre	os	delegados	do	Orçamento	Participativo	de	Por-
to Alegre elaborado por Luciano Fedozzi. Observatorio das Metropoles, 2009. http://www.ob-
servatoriodasmetropoles.ufrj.br/relatorio012_2009.pdf . 

3.3. Sistema Federativo e Condições Institucional-Fiscais da Gestão 
Metropolitana

Dentre as importantes mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988, destacam-se as re-
ferentes ao arranjo federativo brasileiro. No que diz respeito à questão metropolitana, o assunto deixa 
de ser considerado no capítulo referente à ordem econômica, quando as regiões metropolitanas eram 
criaturas do governo federal, e passa ao âmbito “Da Organização do Estado”. Conforme disposto no Arti-
go 25, a competência para instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões pelo 
agrupamento de municípios limítrofes passa à esfera dos estados-federados.  

Tal determinação, no entanto é simultânea à elevação dos municípios à categoria de unidades da 
federação, tal como os estados, e à ampliação de sua autonomia, na medida em que lhes garante maior 
fatia das receitas federais. A partir daí, reforçou-se o relacionamento direto do governo federal com os 
governos locais, pelo aumento da importância de transferências vinculadas para a execução de políticas 
descentralizadas. Este é o caso, por exemplo, dos recursos do SUS, do Fundef e de inúmeros convênios. 
Para os municípios de porte médio, por exemplo, as transferências do SUS são maiores que as do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). 

O novo contexto institucional implicou em que as instâncias de coordenação dos interesses e 
ações comuns tenham apenas caráter administrativo: não são entes políticos, não dispondo, portanto, 
de corpo legislativo. Às dificuldades de ordem institucional se juntam outras de ordem econômica e so-
cial que dificultam a coesão, principalmente em torno da realização de investimentos em infra-estrutura 
urbana, onde se concentram grande parte das questões de interesse comum em regiões metropolitanas: 
saneamento, habitação, transporte, disposição e tratamento do lixo, entre outras.

 No campo econômico, as finanças dos estados entram em franca deterioração, reduzindo sua for-
ça como provedores de recursos para alavancar ações de interesse comum. Na área federal, a perda de 
receita pelo aumento da partilha de seus tributos e as novas obrigações sociais decorrentes das mudan-
ças introduzidas pela Constituição de 1988 deixam pequena margem para assunção de novos compro-
missos. O ajuste fiscal promovido ao final da década de 90, baseado principalmente no aumento da carga 
tributária, elimina o déficit primário, gerando recursos para as obrigações acrescidas com o serviço da 
dívida. Às dificuldades de recursos estaduais e federais, soma-se a ausência de um suporte institucional 
ao financiamento de investimentos no desenvolvimento urbano. Na área de habitação, por exemplo, não 
se repuseram as perdas decorrentes da crise do Sistema Financeiro da Habitação, de que resultou, em 
1986, a extinção do BNH e a absorção de suas funções pela CEF. A ausência de crescimento sustentado 
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do nível de emprego, a queda dos salários e a crescente informalização do mercado de trabalho afetaram 
a principal fonte de recursos do crédito público para a área urbana, o FGTS.

A década de 90 e os anos 2000 assistem ao crescimento das regiões metropolitanas em número 
e expressão: das 10 regiões criadas por lei federal, passa-se a 26 regiões, que congregam mais de 400 
municípios com uma população superior a 42% do total para o Brasil. Nas regiões inicialmente criadas, 
em particular, crescem os municípios periféricos, em geral de fraca base tributária, perdendo expressão 
a cidade núcleo, que se vê chamada a prover serviços para uma população cada vez maior que nela vem 
trabalhar, enquanto sofre perda relativa de receita, em parte por força de mecanismos relativos à guerra 
fiscal entre estados e entre os próprios municípios.

Neste cenário, o desenvolvimento de ações nas Regiões Metropolitanas requer que se aprofunde 
o conhecimento da situação fiscal de seus municípios, e da forma como estes se relacionam com o esta-
do em que se situam e com a União. 

O objetivo geral desta atividade foi analisar a situação dos municípios das Regiões Metropolitanas 
(RMs) de forma a avaliar sua capacidade de aportar recursos para o desenvolvimento de projetos para 
a solução de problemas comuns. Tal conhecimento orientará o desenho dos instrumentos que viabili-
zem a cooperação entre os entes federativos. Este objetivo geral de desdobra nos seguintes objetivos 
específicos: (i) situar as RMs no contexto nacional e no estado em que se situam, através de indicadores 
econômicos, demográficos, políticos e fiscais. As comparações destacarão os dados das cidades núcleo 
e das demais cidades de cada região. Para todo o trabalho, sempre que couber, os municípios serão di-
ferenciados, quanto ao porte, por faixa de população; (ii) avaliar a estrutura de receitas dos municípios 
metropolitanos, de forma a delimitar  o grau de autonomia do município e  a sustentabilidade – dispo-
nibilidade de receitas asseguradas; (iii) avaliar a estrutura de despesas dos municípios metropolitanos e 
seu financiamento, com o objetivo de definir o grau de liberdade para assunção de novos compromissos, 
face às obrigações constitucionais  na área de saúde e educação; (iv) avaliar a capacidade de geração 
de poupança dos municípios metropolitanos, para sustentar investimentos de prazo mais longo. Aqui, 
particular atenção será dada à estrutura de financiamento dos investimentos comumente operada pelo 
município e sua adequação a projetos que requerem recursos assegurados por diversos exercícios fiscais; 
(v) avaliar o grau de endividamento e de comprometimento da receita com o serviço da dívida.

O estudo das variáveis fiscais permitiu a construção de conjunto de indicadores com a finalidade 
de conhecer e acompanhar: o grau de autonomia do município; o grau de sustentabilidade da receita; o 
grau de comprometimento da receita permanente; a capacidade de aportar recursos para investimentos 
e ações de caráter permanente.

Examinamos a evolução institucional e traçamos um perfil sócio-econômico e de gestão dos mu-
nicípios das RMBs. Buscamos, dessa forma, destacar a importância desses territórios e identificar alguns 
dos fatores que dificultam a cooperação na ação coletiva - o tamanho do grupo, a diversidade de suas 
preferências, de que decorreriam as prioridades na definição de políticas públicas e a capacidade de co-
ordenação dos estados, que adquiriram a competência para instituir regiões metropolitanas a partir da 
Constituição de 1988.

Para analisar a dimensão institucional da questão metropolitana, incluímos seções específicas so-
bre a experiência de gestão metropolitana no Brasil e sobre o desenvolvimento da legislação das RMBs. 
A experiência de gestão metropolitana iniciada na década de 60 e que, sob os auspícios do governo au-
toritário, teve seu auge na segunda metade da década de 70, perde força ao longo da década seguinte, 
quando se desarticula o sistema de planejamento idealizado pelo governo central, principal articulador 
e provedor de recursos para os projetos metropolitanos. Nova tentativa de definir uma base institucio-
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nal para a gestão metropolitana é feita com a Constituição de 1988. O clima, no entanto, é francamente 
desfavorável a qualquer possibilidade de coordenação pela União, transferindo-se a responsabilidade 
pela criação e organização das regiões metropolitanas para os estados. Simultaneamente, os municípios 
foram reconhecidos como membros da federação, com posição semelhante à dos estados, sepultando 
- ou ao menos fortemente dificultando - a legitimação destes como instância de coordenação de ações 
metropolitanas. Perde-se assim um instrumento de redução de custos de transação da ação institucional 
coletiva - a regulação estadual.

O resultado foi a proliferação de regiões metropolitanas - às nove criadas por lei federal acrescen-
taram-se, a partir de 1995, outra 20, constituídas por municípios não raro pouco articulados. O Estado de 
Santa Catarina, por exemplo, instituiu 3 regiões metropolitanas em 1998 e outras 3 em 2002. Além disso, 
o número de municípios das antigas regiões e mesmo das recém criadas cresceu, agregando unidades 
com graus muito diferenciados de integração.22 O número de municípios de uma região varia de 2 - na 
Região Metropolitana de Macapá - a 39, na Região Metropolitana de São Paulo. Em Belo Horizonte, se 
considerarmos o Colar Metropolitano, alcançamos 48. 

Mais do que conhecer a regulação sobre a matéria, o exame da legislação revelou importantes 
aspectos sobre o tratamento dado à questão metropolitana pelo governo federal e, mais recentemente, 
pelos governos estaduais. A importância da questão metropolitana oscila no tempo e entre os estados, 
transferindo-se com certa freqüência a competência da gestão metropolitana de um órgão para outro 
dentro do mesmo estado. As estruturas de gestão passam, no entanto, por um processo de amadure-
cimento em relação à composição de forças, por um lado, e em relação ao reforço do processo demo-
crático na escolha de representantes, por outro. Os instrumentos de financiamentos, quando existem, 
parecem ser frágeis e de pouca relevância, dificilmente havendo informações claras sobre eles.

O perfil sócio-econômico descortinou diferenças entre regiões e intra-regionais, que, como su-
pusemos anteriormente, devem levar a diferentes prioridades de políticas públicas, dificultando a coo-
peração. Para compor o perfil sócio-econômico, escolhemos variáveis que têm correspondência com a 
situação fiscal dos municípios, que será examinada no capítulo seguinte.

O estudo dos aspectos demográficos revelou o crescimento acelerado e contínuo da população, 
principalmente dos municípios periféricos, levando à constituição de municípios onde o crescente qua-
dro de carências contrasta com a fraca base tributária e, em geral, reduzida capacidade técnica do corpo 
funcional. Demonstra ainda que as regiões metropolitanas são pólos de atração de migrantes, onde a 
intensa movimentação diária para trabalho ou estudo requer o equacionamento de políticas de habita-
ção e de transporte.

A atividade econômica distribui-se desigualmente pelo território de cada região metropolitana: 
coexistem municípios de diferentes portes em termos de PIB e população, implicando em diferenças na 
demanda por serviços públicos e na capacidade fiscal para seu atendimento.

O exame da disponibilidade de serviços urbanos permitiu demonstrar que a área urbana dos mu-
nicípios periféricos tem, por vezes, um grau de carência maior que a área urbana dos municípios não me-
tropolitanos do mesmo estado. Na ausência de um fluxo estável de investimentos e de disponibilidade de 
recursos para a manutenção de novos equipamentos urbanos, a situação tende a se agravar.

No campo da educação, a assunção da responsabilidade pelo ensino fundamental é ainda um 
objetivo longínquo para a grande maioria dos municípios. Além disso, a presença de analfabetismo em 
crianças de 10 anos demonstra claramente a dimensão das demandas a atender. A pressão crescente 
pela ampliação de vagas em creches e pré-escolas é outro fator a disputar o orçamento municipal. A 

22 Em parte, esse crescimento se deve ao forte processo de desmembramento que se verifica após 1988.
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substituição do Fundef pelo Fundeb, iniciada em 2007, incentiva a expansão de vagas em creches muni-
cipais. No entanto, a ampliação necessariamente requererá aportes adicionais dos próprios municípios, 
antes que venham a se beneficiar de maior participação no rateio do Fundeb de seu estado23.

Quanto aos indicadores de renda e condições de vida, observamos que os municípios metropoli-
tanos oferecem condição de vida melhor que os demais de seu estado. No entanto, há estados em que a 
proporção de pobres em áreas metropolitanas é extremamente elevada.

Os indicadores de gestão pública apontam o ônus com inativos, que se avoluma nas cidades nú-
cleo das regiões metropolitanas. Quanto aos servidores ativos, a proliferação de municípios levou à per-
da de escala, uma vez que, em pequenas unidades, o número de servidores por habitante tende a ser 
bem superior ao de municípios de maior porte.

Os aspectos institucionais, econômicos e sociais abordados neste capítulo deixaram claro que as 
regiões metropolitanas atualmente constituídas são compostas por municípios bastante diferenciados 
e desiguais, em termos de demanda por serviços públicos e  potencial para enfrentar os desafios para 
a solução de problemas comuns. À desigualdade intra-regional, somam-se diferenças acentuadas entre 
as unidades regionais, o que indica que uma política para as regiões metropolitanas de caráter nacional 
não pode ignorar a multiplicidade de situações que prevalecem nesses territórios. Além disso, a falta de 
legitimidade dos estados para usar mecanismos de coerção - leis estaduais e outros instrumentos que 
levem a uma ação coordenada - reforça a necessidade de buscar incentivos que estimulem a cooperação.

Para compor o perfil sócio-econômico, escolhemos variáveis que têm correspondência com 
a situação fiscal dos municípios, objeto do próximo capítulo, onde examinaremos a estrutura fis-
cal dos municípios com o objetivo de avaliar sua capacidade de atender as demandas dos cidadãos,  
aqui identificadas 24.

Resultados e Produtos:

1) Livro As	Regiões	Metropolitanas:	Por	que	não	Cooperam?, de autoria de Sol Garson. Rio de 
Janeiro, Letra Capital/Revan, 2009.

2) Capítulo sobre o Brasil no livro internacional A Global Dialogue on federalism,  Local Go-
vernment and Metropolitan Regions in Federal Systems, de autoria de  Luiz Cesar de Queiroz 
Ribeiro e Sol Garson e  editado pelo Forum Federation. http://www.forumfed.org/en/products/
gdbook6.php 

23 O rateio dos recursos do Fundeb constituído em cada estado é feito com base nas matrículas 
apuradas pelo censo escolar do ano anterior. Logo, para que possa ampliar sua participação 
na distribuição dos recursos, o município precisará demonstrar que o número de crianças em 
creche se expandiu.
24 Não há dúvida de que a capacidade fiscal é apenas um dos atributos necessários a atender 
essas demandas. A capacidade do corpo técnico municipal seria mais um dentre os muitos 
outros elementos importantes.
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Linha IV -  Monitoramento da realidade metropolitana  
	 e	desenvolvimento	institucional

4.1. Estudos 

a. Cooperação Intermunicipal no saneamento: entre a universalização dos serviços e a 
preservação da qualidade ambiental

O objetivo do presente atividade foi empreender  um estudo do modelo de cooperação intermu-
nicipal no setor de saneamento na França, identificando potencialidades e limites deste modelo, sobre-
tudo no que concerne aos temas da sustentabilidade ambiental e do controle social da gestão, de forma 
a extrair subsídios para a proposta de cooperação intermunicipal na gestão dos serviços de saneamento 
no Brasil.

Entre agosto de 2005 e março de 2006 foi desenvolvida pesquisa dentro do projeto de pós-dou-
toramento no LATTS Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés, Ecole National de Ponts et Chauséé, 
relativa aos formatos de cooperação intermunicipal para a gestão de serviços de saneamento. Foi feito 
um acompanhamento de atividades e levantamento de dados junto a dois Sindicatos Intermunicipais 
localizados na região metropolitana de Paris o SIARCE “Syndicat Intercommunal d’Assainissement et de 
Restauration de Cours d’Eau” e o “SIVOA Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval”. Foi organizada uma 
missão dos diretores do SIARCE Brasil em abril de 2006, com palestras na UFRJ, visita a Secretaria Nacio-
nal de Saneamento do Ministério das Cidades, visita a ANA, Agencia Nacional de Águas, e a Prefeitura de 
Nova Iguaçu, com vistas ao estabelecimento de projeto de cooperação.

 No Brasil, foi feita uma análise da Lei de Consórcios (da Lei no 11.107/2005 que regula a coope-
ração interfederativa ) e da Lei que regulamenta a prestação de serviços  de saneamento (Lei 11.445 de 
2007) e uma analise da experiência do Consórcio do ABC na Região Metropolitana de São Paulo, espe-
cificamente no que concerne a cooperação entre os municípios associados para a gestão de serviços de 
saneamento.

Quais foram as conclusões deste estudo?

A ineficácia ou a inexistência de um planejamento metropolitano é um importante impasse a ser 
enfrentado para se construir um modelo de gestão integrada da água no Brasil. Esta é uma questão 
central quando se busca ampliar a cobertura e a eqüidade nos padrões de prestação dos serviços de 
saneamento básico internamente à mancha urbana metropolitana. É importante que haja uma diretriz 
definida entre os municípios integrantes da região metropolitana sobre quais áreas devem ser objeto de 
ação prioritária para implantação de serviços, em função das estratégias comuns de expansão urbana e 
ordenação do território. A construção articulada destas estratégias, em áreas de forte conurbação como 
as regiões metropolitanas, é essencial para a preservação dos recursos hídricos e da qualidade do am-
biente urbano.

A nova Lei Nacional de Saneamento Ambiental – Lei 11.445, elaborada no âmbito do Ministério 
das Cidades, define diretrizes nacionais, isto é, os traços fundamentais, dentro dos quais deverão ser 
prestados os serviços. Diferentes aspectos da lei favorecem a construção de um modelo de gestão inte-
grada das águas em regiões metropolitanas.
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O primeiro deles é a adoção de uma definição ampla de saneamento, entendendo como sanea-
mento básico os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, o manejo das águas pluviais 
urbanas e o manejo de resíduos sólidos, o que contribui para uma integração intra-setorial no âmbito do 
planejamento destas redes de infra-estrutura que até hoje era inexistente nas áreas metropolitanas. Esta 
integração não é só interna aos serviços e infra-estruturas de saneamento, mas envolve também outros 
setores posto que a lei afirma que deve haver articulação da política de saneamento com as políticas de 
desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de pro-
teção ambiental, e de promoção da saúde (artigo 2o VI). Por outro lado, a lei assinala a necessidade de 
integração das infra-estruturas e serviços de saneamento com a gestão eficiente dos recursos hídricos 
(artigo 2o,XII), e como diretriz da política federal de saneamento básico, a adoção da bacia hidrográfica 
como unidade de referência para o planejamento de suas ações (artigo 48o, X).

Outro aspecto importante da lei no sentido da construção de políticas e ações integradas é a inclu-
são do planejamento como instrumento fundamental para o desenvolvimento das ações de saneamento 
básico. A elaboração dos planos municipais de saneamento passará a ser condição para que municípios 
e estados, incluindo as Companhias Estaduais e Prestadores Municipais como intervenientes, possam 
acessar recursos junto ao governo federal e para validar os contratos de prestação de serviços públicos 
de saneamento e para sua delegação; o plano é formulado pelo município, que passa a ter a prerrogativa 
de orientar os investimentos realizados em seu território. Os planos de saneamento básico, elaborados 
segundo os princípios da lei, podem vir a ser importantes ferramentas para a construção da integração 
intersetorial, que é, como já afirmado, essencial para que a sustentabilidade e perenidade dos investi-
mentos em saneamento. No caso da prestação de serviços regionalizada, isto é, onde existe um único 
prestador de serviços para um conjunto de municípios, a prestação de serviços de saneamento básico 
poderá obedecer a plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de municípios atendidos. 
Este é um aspecto importante, pois no caso das regiões metropolitanas, onde existem infra-estruturas 
compartilhadas, este tende a ser o modelo dominante. Nestes casos a lei induz a construção de um plano 
metropolitano, instrumento fundamental para a construção da gestão integrada.

Dentro da gestão regionalizada a lei abre possibilidades para diversos arranjos institucionais entre 
os entes federados, formatos estes a serem regulados pela Lei 11.107/2005que regulamenta o art. 241 
da Constituição Federal relativo à gestão associada de serviços públicos.

A Lei de Consórcios (Lei 11.107/2005), regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, tem como objetivo proporcionar a segurança político-institucional necessária para o estabeleci-
mento de estruturas de cooperação intermunicipal, e solucionar impasses na estrutura jurídico-adminis-
trativa dos consórcios. Os consórcios, nos termos da Lei 11.107/2005, são parcerias entre dois ou mais 
entes da federação para a realização de objetivos comuns, em qualquer área. Eles são pessoas jurídicas, 
que podem assumir a personalidade de direito público ou privado. A lei traz novas perspectivas para a 
gestão de serviços públicos que poderá ser feita de forma associada; o novo arcabouço legal permite 
através dos institutos do consórcio público de direito público, do convênio de cooperação, e do contrato 
de programa, avançar no estabelecimento de modelos de gestão pública em escalas adequadas para 
estes serviços.

Experiências de consórcios e cooperação intermunicipal: definindo uma escala pertinente de or-
ganização

No cenário internacional existem diferentes experiências de gestão associada de serviços de sa-
neamento que buscam uma gestão integrada e cooperativa dos serviços, destacamos neste contexto as 
experiências italiana e francesa.
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A Itália é marcada por uma forte fragmentação administrativa: 8092 comuni, 94 províncias e 20 
regiões. As comuni (municípios) são responsáveis pela gestão da água e dos serviços de saneamento. 
Mesmo a Itália sendo um País de forte tradição municipalista, esta estrutura fragmentada levou a cons-
tituição de formas de agrupamento intermunicipal denominadas conzorcios Existiam na Itália conzorcios 
de todos os tamanhos, o da província de Milão era formando por 200 municípios membros, mas não 
incluía Milão. 

Além da tradição municipalista, existia também na Itália uma forte tradição de gestão pública. A 
reforma no setor de saneamento visando superar os impasses dessa fragmentação institucional vai se 
iniciar a partir da aprovação da Lei 36/1994, Lei Galli. Esta lei vai buscar enfrentar a questão da definição 
de um território adequado para a gestão dos serviços, partindo de uma concepção de gestão integrada 
da água. A proposta era de adotar o ciclo da água como escala, superando limites administrativos e frag-
mentação institucional, e definindo um modelo organizativo que se ocupasse da água, em todas as fases 
do seu ciclo, da proteção das fontes à sua restituição ao ecossistema. Definia-se assim o que seria o ser-
viço hídrico integrado, que deve considerar uma vasta área em estreita relação com a bacia hidrográfica 
ou sub-bacia hidrográfica, e o que seria o âmbito territorial ótimo de gestão.

O exemplo italiano mostra questões relevantes para se discutir sobre o tema da cooperação in-
termunicipal e da gestão integrada da água. Existe hoje uma forte dificuldade para se integrar gestão de 
serviços e gestão de recursos hídricos; a escala de bacia hidrográfica, apesar da sua evidente pertinência, 
reforçada pela Lei Galli, ainda não é reconhecida pelos atores locais como o âmbito ótimo de gestão. Por 
outro lado, o exemplo da Itália mostra que a cooperação intermunicipal não pode depender apenas da 
vontade dos municípios; devem haver mecanismos incitativos e de coordenação dessa cooperação para 
que ela se efetive.

A França, assim como a Itália, também é marcada por uma forte fragmentação territorial. Em 
1792 as paróquias do Antigo Regime foram transformadas em 36.000 municípios resultando em 16.500 
serviços de água e 17.000 serviços de esgotamento sanitário. Estes serviços pertencem à categoria dos 
SPIC (Services Publics à Caractère Industriel e Commerciel), o que significa que o direito que regula estes 
serviços é uma combinação de direito privado com direito administrativo. Assim, por um lado, devem 
ser respeitados os princípios relativos a sua condição de serviço público, qualquer que seja o estatuto do 
operador e, por outro lado, a classificação SPIC implica em que o financiamento seja assegurado pelas 
tarifas, da mesma forma que no Brasil.

O modelo de gestão dos serviços se caracteriza pela titularidade municipal, o que significa que o po-
der político local tem a liberdade de escolher a forma de organização dos serviços que lhe parecer mais con-
veniente, podendo gerir eles mesmos os serviços (“régie directe”), ou delegar a prestação a um operador 
privado (delegação de serviço público) ou ainda transferir a sua competência à um EPCI (estabelecimento 
público de cooperação inter-municipal). Existe, portanto, uma grande diversidade de situações de gestão. 
A lei francesa que autoriza os municípios a se associarem existe desde o fim do século XIX, mas a transfe-
rência das competências municipais aos EPCIs, torna-se mais significativa sobretudo depois da 2ª Guer-
ra Mundial. As duas principais formas de EPCIs são os “syndicats intercommunaux” e as “communautés 
urbaines”. Um “syndicat intercommunaux” agrupa vários municípios, geralmente menores, e tem como 
objetivo abastecê-los com um serviço que é comum a todos. O “syndicat intercommunaux” pode ter como 
objeto um único serviço (“Syndicat Intercommunaux à Vocation Unique”, SIVU), ou vários serviços (“Syn-
dicat Intercommunaux à Vocation Multiple”, SIVOM). Os “syndicat intercommunaux” se baseiam em uma 
representação igualitária do conjunto de seus membros. No caso dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento, os syndicats delegam frequentemente a gestão dos serviços à empresas privadas.
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Uma outra possibilidade de articulação inter-municipal é a “Communauté Urbaine” formada por 
um município principal, fortemente urbanizado, e pelos municípios situados no seu entorno, caracteri-
zando uma conurbação, como as nossas regiões metropolitanas. A “communauté urbaine” é um tipo de 
associação a que aderem os municípios mais importantes em termos populacionais e econômicos, pouco 
inclinados a se filiarem a sindicados nos quais se colocariam em pé de igualdade com os outros membros. 
Na “communauté urbaine” a representação se faz em função do número de habitantes, o que dá maior 
poder ao município centro. Existem diferentes tipos de “communautés urbaines” sendo este um formato 
de cooperação antigo , renovado a partir da lei Chevenement de 1999 . Esta lei propõe um novo tipo de 
EPCI, a “communauté d’agglomeration” para um conjunto municípios menores, e reserva o formato de 
“comunauté urbaine” à aglomerações urbanas com mais 500.000 habitantes. A lei implica ainda a trans-
ferência automática a esta “Communauté Urbaine” da responsabilidade pelos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário de todos os municípios envolvidos, mas existe uma resistência a esta 
reforma. Ambas as formas de cooperação são responsáveis pela captação de impostos que são redistri-
buídos entre os municípios membros.

Na França, dos 16.500 serviços de água para 34.500 municípios com serviços, 12.500 são serviços 
públicos municipais (pequenos municípios); 4.000 syndicats prestam serviços para os outros 22.000 mu-
nicípios franceses. Certos syndicats cobrem um número bastante grande de municípios (ex: SEDIF que 
engloba 144 municípios da Região Metropolitana de Paris). Outros atingiram o tamanho de um dépar-
tement, sendo a maio parte deles syndicats mixtes. Os municípios com serviços de coleta de esgotos 
são menos numerosos que aqueles com água potável; existem 5 milhões de fossas sépticas na França. 
Os serviços de esgotamento sanitário são mais fragmentados (17.000 para 22.000 municípios) com um 
número maior de unidades, e uma menor incidência de cooperação intermunicipal. A cooperação é mais 
importante no caso da gestão das estações de tratamento de esgotos; 1/3 dos sistemas de coleta de es-
gotos são delegados ao setor privado assim como a metade das ETEs.

Na França, a cooperação intermunicipal é inevitável em função da forte fragmentação municipal. 
Esta cooperação até muito recentemente era feita de forma voluntária, sendo que a Lei Chevenement 
veio reforçar este movimento, criando vantagens fiscais para os municípios que optarem por se asso-
ciarem. Assim como na Itália, na França, a integração entre a gestão de recursos e a gestão de serviços 
é limitada. As Agences de l’Eau, responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, tiveram um importante 
papel de redistribuição de recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água, o que 
permitiu a manutenção de uma gestão local fragmentada, modelo que tende a ser revisto. Por outro 
lado, verifica-se que na França a gestão associada, antes de 1990, favorecia a delegação dos serviços ao 
setor privado, porém, as formas de gestão associadas estabelecidas a partir deste período favorecem um 
maior controle público e mesmo a criação de empresas públicas.

 Em ambos os países, Itália e França, os diferentes formatos de cooperação intermunicipal, nas 
formas diferenciadas de consórcios, contribuíram efetivamente para a construção de modelos de gestão 
de saneamento mais sustentáveis em termos econômicos e ambientais. Porém, nos dois Países, os go-
vernos nacionais criaram mecanismos que incentivam esta cooperação. Todavia, no que diz respeito a 
uma maior integração entre gestão de serviços de saneamento e gestão de recursos hídricos, em ambos 
os Países ainda existem impasses a serem enfrentados.

Diante da necessidade de integração entre as duas dimensões da gestão das águas em áreas me-
tropolitanas, a gestão de recursos hídricos e a gestão de serviços de saneamento, e dos impasses enfren-
tados na gestão do próprio setor saneamento, se evidencia a necessidade de constituição de um espaço 
institucional de cooperação, de negociação e de acordo político em que a participação do município, 
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reconhecido aqui como titular dos serviços, esteja adequadamente contemplada. Este espaço poderá 
ser criado por meio de consórcio público, dentro do formato proposto pela Lei 11.107/05, sendo esta a 
estrutura institucional apropriada para uma cooperação horizontal e não hierarquizada. 

De fato, no Brasil apesar da evidente integração entre estas duas dimensões da gestão das águas 
em áreas urbanas - gestão de serviços e gestão de recursos hídricos-, durante longo tempo elas forma-
ram setores estanques e desarticulados. A formação dos Comitês de Bacia e de Consórcios de Bacias, a 
partir da década de 90, criou uma nova articulação multisetorial que passou a colocar em questão a ló-
gica setorizada de gestão do saneamento que vigorou até o início da década. Evidentemente, um rio que 
recebe as águas usadas, tratadas ou não, mesmo que tenha seu curso restrito ao território municipal, vai 
desaguar em outro rio, que provavelmente se localiza em um outro município. Isto implica necessaria-
mente em pensar soluções para o saneamento e para a gestão dos recursos hídricos supra-municipais, 
respeitando a escala de bacia. Uma série de novas questões, cujo encaminhamento de soluções depende 
da construção de uma interface entre gestão de serviços e gestão de recursos hídricos está hoje coloca-
da. Destaca-se neste sentido questões relativas à gestão da demanda, ao controle de perdas, à maior efi-
ciência da coleta e tratamento de esgotos, ao sistemas de reuso da água, à minimização do lançamento 
de resíduos sólidos nos corpos d’água, ao controle da poluição difusa de origem pluvial, à preservação 
da qualidade dos corpos de água e a disponibilização de quantidade de água para abastecimento que 
devem ser tratadas na escala da bacia hidrográfica.

A questão da escala ótima de gestão de serviços de saneamento, que encontra-se em debate no 
Brasil, confrontando defensores da opção municipalista e defensores da gestão regionalizada no nível 
dos estados da federação, tem hoje uma terceira opção que é a articulação intermunicipal por meio 
de consórcios públicos, que podem ser formados na escala de bacias ou sub-bacias hidrográficas, e a 
construção de um modelo de gestão inter-setorial. Esta inter-setorialidade é condição para equacionar 
questões fundamentais que as metrópoles brasileiras, onde os sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitários são compartilhados, estão tendo que enfrentar: a poluição dos recursos hídricos 
e a diminuição nas fontes para abastecimento. Estes consórcios, cuja estrutura foi recentemente regula-
mentada por lei federal, exercendo funções relativas ao planejamento e regulação da gestão dos servi-
ços, e atuando de forma integrada aos Comitês de Bacia, que hoje constituem instâncias importantes de 
articulação e mediação de conflitos entre atores públicos e sociedade civil, podem ser uma alternativa 
viável para a construção desta inter-setorialidade. Sendo porém formas de articulação voluntária, a for-
mação de consórcios depende da ruptura de uma visão fragmentada que hoje caracteriza a gestão das 
cidades, marcada por disputas político-partidárias e por uma situação de competição entre municípios 
e a adoção de uma nova visão, baseada na cooperação. Neste contexto, a participação dos governos 
estaduais e do governo federal no sentido de criar mecanismos para fomentar a cooperação entre muni-
cípios, seguindo os exemplos de países como a Itália e a França, nos parece fundamental.

Resultados e produtos:

a) Capitulo A questão do saneamento nas regiões metropolitanas, publicado no livro  As metró-
poles e a questão social brasileira de autoria de Ana	Lucia	Britto organizado por Luiz Cesar de 
Queiroz Ribeiro e Orlando Alves dos Santos Junior. Observatorio das Metropoles/FASE, 2007. 
(ver publicações).

b) Artigo Gestão das águas e do Território em áreas urbanas no Brasil: Novas formas de Coo-
peração,	Novas	escalas	 territoriais	 e	novas	perspectivas	de	ordenamento	 institucional, de 
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autoria de Ana Lucia Brito, publicado nos Anais 5º Congresso Ibérico Gestão e Planeamento da 
Água,  Faro, 2006 (ver publicações).

c) Trabalho Gestão	do	saneamento	em	áreas	urbanas	no	Brasil:	as	novas	perspectivas	aponta-
das pela lei de consórcios intermunicipais, apresentado por Ana Lucia Brito no XII Encontro 
Nacional da ANPUR, realizado em Belém, 2007 (ver publicações).

d) Trabalho Water	management	in	Brazilian	cities:	institutional	and	environmental	issues,	new	
water	services	law	and	new	opportunities	in	regulation apresentado por Ana Lucia Britto no 
2nd International Congress on Envrionmental Planning and Management: Visions Implemen-
taions Results. Planning the Urban Environment. (ver publicações).

e) Trabalho Gouvernance	de	l	eau	dans	les	métropoles	brésiliennes:	une	nouvelle	perspective	
pour	la	coopération	interinstitutionnelle, apresentado por Ana Lucia Britto no 13th World Wa-
ter Congress 2008: Global changes and water resources, realizado na França. Confronting the 
expanding and diversifying pressures, 2008. 

f) Desenvolvimento do projeto	de	extensão	universitária	 intitulado	Governança	Democrática	
e	Desenvolvimento	Urbano:	fortalecendo	os	canais	institucionais	de	participação	municipal	
em	torno	da	política	de	saneamento	ambiental	e	do	direito	à	cidade	na	Baixada	Fluminense, 
desenvolvido em parceria entre o PROURB, o IPPUR e a FASE. Inicio: março de 2007, término 
dezembro de 2007, com apoio Financeiro do Ministério das Cidades- Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental e Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior.

g) Desenvolvimento do PROGRAMA DE APOIO à EXTENSÃO UNIVERSITáRIA PROEXT MEC/MCI-
DADES. Neste projeto foram desenvolvidos os seguintes cursos de extensão realizados: Curso 
Águas da Baixada foi realizado no Centro de Cultural de São João de Meriti, e Cursos Meto-
dologia para Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Ambiental, realizado em: Bel-
ford Roxo, no Sindicato dos Químicos (10 a 12 de julho); em Nova Iguaçu na Escola Municipal 
Monteiro Lobato (13 a 15 de agosto); em Duque de Caxias na Escola (21 a 23 de agosto) e em 
Mesquita na Escola Municipal Rotariano A. Silva (11 a 13 de setembro).

 

b. A	produção	e	a	apropriação	desigual	da	infra-estrutura	pública	nas	metrópoles.	Análise	de	
planos e projetos setoriais e integrados.

Este projeto foi desenvolvido tendo como foco a análise dos planos diretores municipais. Para 
tanto, foi firmado uma parceria com o Ministério das Cidades, com o objetivo de constituir uma rede na-
cional de avaliação e monitoramento de Planos Diretores com o foco no acesso à terra urbanizada e bem 
localizada para todos, visando a capacitação de agentes do poder público e atores da sociedade civil para 
a implementação de Planos Diretores e fortalecimento da gestão municipal e das formas de participação 
social. Nosso objetivo foi avaliar o conteúdo dos Planos Diretores Participativos elaborados, com vistas 
a subsidiar estratégias locais de capacitação para a implementação dos PDP’s e trazer o conhecimento 
técnico especializado dos pesquisadores para um esforço unificado de avaliação, em conjunto com os 
atores sociais, do “estado da arte” do planejamento urbano local, no Brasil. 

A que conclusões chegamos? Em primeiro lugar, que para o alcance dos objetivos propostos, fo-
ram selecionados 526 (aproximadamente 1/3 do total de cidades que elaboraram PDs) municípios distri-
buídos por faixa populacional e por estado para terem seus planos diretores avaliados. Após a definição 
da metodologia e a seleção dos municípios que teriam seusplanos diretores avaliados, iniciou-se o pro-
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cesso de montagem das equipes de avaliadores por parte dos pesquisadores responsáveis em cada Es-
tado. Em segundo lugar, que Tendo como referência o ideário e a agenda da reforma urbana, a avaliação 
dos planos levou em consideração, entre outros, os seguintes aspectos: (i) incorporação das diretrizes e 
instrumentos do Estatuto das Cidades; (ii) o grau de auto-aplicação dos instrumentos aprovados; (iii) as 
inovações na utilização dos instrumentos; (iv) a integração das políticas setoriais; e a inclusão e mecanis-
mos de participação e controle social.

O balanço qualitativo dos planos diretores municipais e dos relatórios estaduais, ainda em curso, 
indicam algumas elementos provisórios de síntese abaixo sistematizados:

a) Sobre o processo de elaboração. É possível levantar-se como hipótese, a existência de três 
processos diferenciados de elaboração dos planos diretores: (i) processos marcados pela inci-
dência de modelos nacionais que se difundiram no país, através de organizações que prestaram 
consultorias para diferentes municípios espalhados pelo país; (ii) processos marcados por mo-
delos regionais que se difundiram nos estados ou regiões, através de organizações que presta-
ram consultorias para diferentes municípios em uma mesma região; (iii) processos particulares 
com características sociopolíticas próprias, com ou sem a participação de consultorias.

b) Sobre os instrumentos de acesso à terra urbanizada. Neste ponto, destacam-se os seguintes 
aspectos: em geral, os planos diretores enfatizam o controle do uso do solo e o zoneamento 
urbanístico; as ZEIS foram amplamente instituídas e definidas nos planos diretores; Há novida-
des relativas à destinação de áreas nos novos zoneamentos destinadas à habitação de interesse 
social; poucos planos diretores definem claramente instrumentos e políticas visando destinar 
áreas centrais e bem localizadas para habitação de interesse social; poucos instrumentos são 
auto-aplicáveis. Mesmo no caso das definições e instrumentos auto-aplicáveis, verifica-se a 
existência de diversas condicionalidades (por exemplo a necessidade de regulamentações com-
plementares – leis e decretos adicionais, etc – para aplicação das definições relativas ao IPTU 
progressivo); Em geral, percebe-se poucos avanços na articulação entre a política do uso do 
solo e as demais políticas urbanas; percebe-se a necessidade de capacitação técnica das prefei-
turas para a regulamentação e/ou aplicação dos instrumentos aprovados.

c) Sobre o acesso aos serviços e equipamentos urbanos, com ênfase no acesso à habitação, 
ao saneamento ambiental e ao transporte e à mobilidade. Neste tema, sobressaem as 
seguintes conclusões: Na temática da habitação, (i) há uma significativa incorporação do 
Fundo de Habitação de Interesse Social; (ii) grande parte dos Pds delimitam as áreas ZEIS; 
(iii) há novidades no que diz respeito à criação de ZEIS em áreas vazias. Na temática do 
saneamento ambiental, (i) percebe-se a incorporação de diretrizes gerais presentes no Es-
tatuto das Cidades; (ii) poucos avanços na perspectiva da titularidade municipal; (iii) pouca 
articulação com a política de uso do solo e de habitação. Na temática do transporte e da 
mobilidade, percebe-se (i) uma grande ênfase dos planos diretores nas definições relativas 
ao sistema viário, nesse ponto bastante detalhadas; (ii) há novidades relativas a determi-
nação para a elaboração de planos de mobilidade ou transportes e a ênfase na promoção 
da acessibilidade das pessoas deficientes. Na temática ambiental, percebe-se a generali-
zada incorporação de diretrizes e instrumentos, em grande medida vinculados a questão 
do saneamento ambiental. Na temática das políticas metropolitanas (análise restrita aos 
municípios situados em regiões metropolitanas), percebe-se a incorporação de diretrizes 
relacionadas a integração das políticas de meio ambiente, saneamento ambiental e trans-



As Metrópoles Brasileiras no Milênio   95

porte e mobilidade, mas não constata-se adoção de instrumentos e/ou políticas concretas 
materializando essas diretrizes.

d) Sistema de Gestão e Participação Democrática. A análise indica que: (i) Em geral, percebe-se 
uma generalizada instituição/criação de conselhos nas políticas urbanas (conselho das cidades 
ou similares), variando o grau de definições em torno das atribuições e o caráter deliberativo 
dos mesmos. (ii) Os planos diretores, de uma forma geral, trazem diretrizes genéricas em rela-
ção ao orçamento municipal. Ou seja, poucos planos amarram as definições aos investimentos 
previstos nas leis orçamentárias (PPA e lei orçamentária). (iii) Há novidades relativas ao contro-
le social nos processos de deliberações sobre contrato de concessão de serviços públicos.

Apesar das limitações indicadas na avaliação, é possível destacar que a política urbana foi colocada 
na agenda política dos municípios, ampliando o discurso em torno da reforma urbana e do direito à cida-
de, o que representa uma grande avanço nas práticas de planejamento urbano vigentes no país.

Resultados e produtos:

a) Foi realizada uma	oficina	nacional	de	capacitação, em Brasília, voltado para os integrantes do 
Conselho das Cidades, nos dias 06 e 07 de julho de 2008, com o objetivo de discutir a pesquisa 
e aprofundar o domínio em torno dos planos diretores e de sua relação com o sistema nacional 
de desenvolvimento urbano, envolvendo cerca de 40 participantes.

b) Foram realizadas 23	oficinas	de	discussão	dos	planos	de	trabalho	e	seleção	dos	municípios	
cujos planos diretores serão avaliados. Foram realizadas oficinas nos seguintes estados: Ala-
goas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

c) Foi criada a Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para a Implementação dos Planos 
Diretores	Participativos, que encontra-se atualmente estruturada e em funcionamento, com 
pesquisadores responsáveis designados em cada estado, do qual a Rede Observatório faz par-
te.

d) Foi criado um página da rede no portal da Rede Observatório das Metrópoles, onde se encon-
tram disponibilizados todos os documentos e relatórios relativos à pesquisa de avaliação dos 
planos diretores e ao processo de capacitação (http://web.observatoriodasmetropoles.net/
planosdiretores/).

c.  Análise	do	desempenho	institucional	dos	municípios	metropolitanos

Este estudo visava identificar o quadro institucional estadual voltado para a gestão das áreas me-
tropolitanas. Estudo nacional comparativo, buscando identificar o quadro institucional estadual voltado 
para a gestão das áreas metropolitanas, com foco na gestão metropolitana propriamente dita (origem, 
evolução, situação atual do sistema de planejamento e gestão/organismos). A perspectiva da indagação 
teve como objetivo constatar a  existência (ou não) de instâncias de coordenação para tomada de deci-
são e/ou implementação de ações dos municípios das regiões metropolitanas e identificar as estruturas 
de gestão existentes, os planos ou diretrizes regionais e os mecanismos de compensação financeira. 
As conclusões foram as seguintes. Os arranjos institucionais para gestão, construídos a partir da Cons-
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tituição federal de 1988 e em vigência nas áreas metropolitanas brasileiras. Dado que a instituição de 
Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões foi prevista no Art.25 da Constituição 
federal 1988 como atribuição dos Estados, as Constituições estaduais e Leis Complementares constituí-
ram o material básico examinado, principalmente no sentido de verificar a ocorrência de mudanças no 
estilo de gestão: da centralização política e tecnocrática, típica do período anterior, à descentralização e 
democratização da gestão metropolitana prevista para o período pós-constitucional. Tentou-se captar o 
estado atual das relações federativas (União X Estado X Município) quanto à definição e enfrentamento 
da problemática metropolitana, procurando identificar possíveis diferenciações regionais que se segui-
ram à fase do modelo de gestão unificado nacionalmente. Outro ponto de primordial importância para 
a avaliação dessas mudanças, enfatizado no estudo, foi a identificação de novos arranjos institucionais 
concebidos e implantados com a finalidade de garantir as articulações do poder público e a interlocução 
com atores sociais (movimentos populares, organizações não-governamentais e atores privados), no tra-
to das questões metropolitanas. Alguns produtos relevantes foram tomados como referencial básico no 
presente estudo, particularmente a tese da pesquisadora Sol Garson, “Regiões Metropolitanas: obstácu-
los institucionais à cooperação em políticas urbanas”, assim como textos produzidos por pesquisadores 
dos núcleos regionais. Esses estudos, levantamentos e procedimentos foram levados a debates em duas 
oficinas de trabalho (Curitiba e Maringá), realizadas ao longo do projeto, nas quais foram considerados 
sob uma leitura crítica de seus efeitos no processo de gestão das respectivas RMs.

O relatório produzido inicia com uma abordagem ao mesmo tempo resgatando referenciais teó-
ricos e práticas realizadas ou em curso sobre gestão e governança nas RMs brasileiras, visando disponi-
bilizar referências para o debate e desdobramentos da pesquisa. Discorre sobre as motivações da insti-
tucionalização das RMs no Brasil, o formato único da legislação dos anos 70 e as experiências iniciais de 
gestão metropolitana; as modificações introduzidas pela Constituição de 1988 no âmbito da instituição 
de unidades e maior abertura aos formatos de arranjos a serem definidos pelos estados; o novo processo 
de institucionalizações então deflagrado; e tentativas distintas de gestão implementadas para um pro-
cesso de metropolização cada vez mais denso, concentrado e complexo. 

A sequência do relatório trata de uma caracterização comentada sobre os arranjos institucionais 
para gestão e governança nas regiões metropolitanas brasileiras, em sua configuração atual, organizan-
do-as em dois conjuntos, aquelas com núcleos de pesquisa que integram a rede Observatório das Me-
trópoles, com mais facilidade contributiva para a pesquisa e análise realizadas, e as demais. Vinculam-se 
ao primeiro conjunto as RMs de: Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Maringá (PR), São Paulo (SP), Rio de 
Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Salvador (BA), Recife (PE), Natal (RN), Fortaleza (CE) e 
Belém (PA). As RMs catarinenses (Florianópolis, Norte/Nordeste, Vale do Itajaí, Foz do Itajaí, Carbonífera 
e Tubarão), embora não tenham núcleos de pesquisa na rede Observatório das Metrópoles, foram in-
tegradas a este conjunto pelo apoio ao estudo concedido por pesquisadores da Fundação Universidade 
Regional de Blumenau (FURB). Esse conjunto recebeu especial atenção não apenas por incorporar RMs 
entre as mais importantes no cenário nacional (em termos de porte e localização, origem e processo de 
transformação etc.) como também pelos indícios disponíveis de que nelas (ou, pelo menos, em algumas 
delas) estavam sendo gestadas e implementadas práticas inovadoras voltadas ao enfrentamento dos 
desafios que atualmente se colocam para a gestão metropolitana. 

O segundo conjunto foi composto pelas RMs de Londrina (PR), Baixada Santista (SP), Campinas (SP), 
Vale do Aço (MG), Vitória (ES), Aracaju (SE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), São Luís (MA) e Manaus (AM), esta 
criada em 2007, e pelas Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) do Distrito Federal (DF, GO, MG), Jua-
zeiro (BA)/Petrolina (PE) e Teresina (PI)/Timon (MA). Neste caso, contando com menos informações.



As Metrópoles Brasileiras no Milênio   97

Inicialmente, procurou-se traçar um quadro descritivo, completo e atualizado, dos arranjos jurí-
dico-administrativos vigentes nos grandes aglomerados urbano/metropolitanos brasileiros. Partindo de 
uma breve reconstituição do processo de criação e evolução das RMs (lei de criação, composição inicial, 
presença de estruturas de gestão do tipo conselhos consultivo e deliberativo, organismo gestor etc.), 
procedeu-se à atualização das informações relativas à composição das Regiões Metropolitanas (municí-
pios integrantes com respectiva lei de inclusão) e às modificações introduzidas nas estruturas de gestão. 

Essa atualização de informações permitiu: (i) caracterizar o papel atual da esfera estadual na ges-
tão da respectiva RM; identificar as estruturas atuais de gestão, o órgão estadual metropolitano e sua 
atuação; (ii) detectar a existência de (novas) agências metropolitanas, quando e para que foram criadas, 
caracterizando seu funcionamento; existência de outras instâncias de gestão (tipo parlamentos metro-
politanos etc.); (iii) identificar funções públicas de interesse comum; e (iv) elencar entidades represen-
tativas da sociedade civil, como associações de bairros, sindicatos patronais ou representantes do setor 
privado etc. Uma síntese dos arranjos encontra-se no quadro 1.

Na continuidade foi realizada uma análise das práticas de gestão metropolitana consideradas ino-
vadoras bem como uma avaliação das mudanças decorrentes desses novos arranjos/práticas. Em espe-
cial, tentou-se examinar os conflitos resultantes da implementação dos instrumentos previstos (atores 
que se opuseram e atores sustentaram e legitimaram os processos implementados). Secundariamente, 
procurou-se identificar as concepções de planejamento urbano subjacentes aos arranjos instituídos. 

Conclusivamente o estudo mostra que a experiência de gestão metropolitana iniciada na década 
de 60, sob os auspícios do governo autoritário, teve seu auge na segunda metade da década de 70, per-
dendo força ao longo da década seguinte, quando o sistema de planejamento idealizado pelo governo 
central, principal articulador e provedor de recursos para os projetos metropolitanos, desarticula-se. 
Nova tentativa de definir uma base institucional para a gestão metropolitana foi feita com a Constituição 
de 1988, que transferiu a responsabilidade pela criação e organização das RMs para os estados. Simulta-
neamente, o reconhecimento dos municípios como membros da federação dificultou fortemente a ins-
tância de coordenação de ações metropolitanas. Apesar de sua pouca efetividade, as regiões metropoli-
tanas se proliferaram e o número de municípios das antigas regiões e mesmo das recém criadas cresceu, 
agregando unidades com graus muito diferenciados de integração à dinâmica principal dos aglomerados.

O exame da legislação dessas regiões revela que as estruturas formais de gestão passam por um 
processo de amadurecimento em relação à composição de forças, por um lado, e em relação ao reforço 
do processo democrático na escolha de representantes, por outro. No entanto, a importância da questão 
metropolitana oscila no tempo e entre os estados, transferindo-se com certa freqüência a competência 
da gestão metropolitana de um órgão para outro, dentro do próprio estado. Essa pouca importância fica 
mais evidente quando se considera que os instrumentos de financiamento, quando existem, são frágeis 
e de pouca relevância, dificilmente havendo informações claras sobre eles. 

De modo geral, os arranjos presentes nas RMs ou RIDEs em pouco avançam a estrutura original 
composta por conselhos e um órgão de apoio técnico (ver quadro 1). Os conselhos variam o caráter entre 
consultivo, deliberativo, de administração ou de desenvolvimento. Os órgãos de apoio também recebem 
denominações variadas, como coordenação, consórcio, superintendência, agência, fundação, empresa 
metropolitana ou secretaria executiva. Tais opções são indistintas entre os dois conjuntos de unidades, 
e entre unidades provenientes dos anos 70 e as posteriores. Algumas RMs destacam-se por experiências 
de certa forma mais inovadoras, como é o caso das unidades de Minas Gerais, nas quais se faz presente 
uma estrutura mais complexa de gestão que inclui Assembléia Metropolitana, Conselho Deliberativo de 
Desenvolvimento Metropolitano, Agência de Desenvolvimento Metropolitano, sendo que a de Belo Ho-
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rizonte se reforça ainda com um Grupo de Governança Metropolitana, um Fórum Metropolitano e uma 
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Associações dos municípios que 
integram as RMs também se fazem presente nas unidades do Paraná. Outra experiência que se destaca 
é a de Recife onde funcionam, num Sistema Gestor Metropolitano, um Conselho de Desenvolvimen-
to, uma Fundação de Desenvolvimento e uma secretaria executiva de apoio técnico – sistema também 
implementado pela RM de Maceió. A existência de fundos metropolitanos restringe-se às unidades de 
Belém, Belo Horizonte, Recife, Vitória, Vale do Aço e Maceió.

Na continuidade dos estudos, será efetivada a análise do funcionamento e abrangência desses 
arranjos, tendo como pressuposto que a busca de governança metropolitana em um país federativo deve 
considerar também as relações e as políticas, verticais e horizontais, dos diferentes níveis de governo, 
além de articulações institucionais com outros atores relevantes, como as agências internacionais, e com 
organizações públicas não-governamentais e representações da sociedade civil organizada. Deverá aden-
trar na discussão de como a prática de gestão metropolitana considera os diferentes níveis de integração 
dos municípios na dinâmica da aglomeração ou os diferentes portes populacionais dos municípios; como 
se desenvolve nas unidades o diálogo entre entes federativos e entre esses e entes não federativos, fun-
damentalmente como se relacionam com a sociedade; que novos atores se apresentam e legitimam a 
gestão metropolitana; que concepções de planejamento urbano prevalecem nas unidades; enfim, avaliar 
em que medida as RMs e RIDEs permanecem negligenciadas (ou negligentes) enquanto espaços de ges-
tão ou em vias de transformação em face aos novos experimentos praticados. 

O relatório não deixa de chamar a atenção para as atividades constituídas em torno do debate 
sobre gestão metropolitana, salientando o Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 6.181, de 3 de 
agosto de 2007, do Presidente da República, criado por recomendação do Comitê de Articulação Fede-
rativa, para “desenvolver propostas visando o aperfeiçoamento da gestão das Regiões Metropolitanas, 
Aglomerações Urbanas e Micro-regiões, bem como a coordenação federativa e a integração das políticas 
públicas nestes territórios”. Além desse, o Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas, instituído em 
1996, representa as entidades e órgãos públicos estaduais responsáveis pelos assuntos relacionados às 
regiões metropolitanas. 

O material produzido coletivamente encontra-se disponibilizado no site da rede Observatório das 
Metrópoles. Antecipa-se que não se trata de um estudo concluído, mas que se endereça a uma nova eta-
pa, desta feita voltada à discussão das alternativas colhidas e às limitações permanentes, assim como ao 
aprofundamento da análise daquelas RMs que ainda exigem o preenchimento de lacunas remanescen-
tes. Uma lista de referências bibliográficas, documentos técnicos e legislações complementam o relatório 
e orientam futuras pesquisas sobre o tema.
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Quadro	1	-	Síntese	dos	arranjos	institucionais	de	gestão	metropolitana	- RMS e RIDES - Brasil - 2009

UNIDADE CRIAÇÃO Nº MUNICíPIOS ARRANJOS

CONJUNTO	1	-	UNIDADES	COM	NÚCLEO	REGIONAL	NO	OBSERVATóRIO	DAS	METRóPOLES

BELEM 1973 5 Conselho Metropolitano, que dispõe de uma Secretaria Ge-
ral, e Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Belém 

BELO HORIZONTE 1973 35 Assembléia Metropolitana, Conselho Deliberativo de De-
senvolvimento Metropolitano, Agência de Desenvolvimento 
Metropolitano, Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana, Grupo de Governança Metropolitana, Fórum Me-
tropolitano da RMBH, Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, e Fórum Mineiro de Re-
forma Urbana

CURITIBA 1973 26 Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), 
Conselhos Consultivo e Deliberativo, Secretaria Municipal 
(Curitiba) de Assuntos Metropolitanos (SMAM), Associação 
dos Municípios da RMC (ASSOMEC)

FORTALEZA 1973 13 Conselhos Deliberativo e Consultivo

GOIANIA 1999 13 Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Goiânia (CODEMETRO) de caráter normativo e deliberativo, 
cuja Secretaria Executiva é exercida pela Superintendência 
da Região Metropolitana de Goiânia, da Secretaria das Ci-
dades

MARINGÁ 1998 14 Coordenadoria da Região Metropolitana de Maringá (CO-
MEM), Parlamento Metropolitano, e Associação dos Muni-
cípios do Setentrião Paranaense (AMUSEP) 

NATAL 1997 9 Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Natal 
(CDRMN) e Parlamento Metropolitano

PORTO ALEGRE 1973 31 Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regio-
nal (METROPLAN), como órgão de apoio técnico do Conse-
lho Deliberativo da RMPA

RECIFE 1973 13 Sistema Gestor Metropolitano (SGM), que compreendende 
o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
do Recife (CONDERM),  órgão deliberativo e consultivo; a 
Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 
Recife (FIDEM), uma secretaria executiva de apoio técnico; 
e o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 
Recife (FUNDERM)

RIO DE JANEIRO 1974 19 Conselhos Consultivo e Deliberativo

SALVADOR 1973 10 Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 
(CONDER) 

SÃO PAULO 1973 39 Conselho Deliberativo da Grande São Paulo (CODEGRAN), 
Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento In-
tegrado da Grande São Paulo (CONSULTI), Empresa Paulista 
de Planejamento Metropolitano SA (EMPLASA),  vinculada 
à Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São 
Paulo, e Conselho de Desenvolvimento de caráter normativo 
e deliberativo
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CONJUNTO	2	-	UNIDADES	SEM	NÚCLEO	REGIONAL	NO	OBSERVATóRIO	DAS	METRóPOLES

ARACAJU 1995/2003 5 Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Aracaju (CONDEMETRO), de caráter deliberativo, normativo 
e consultivo

BAIXADA SANTISTA 1996 9 Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), com-
posta por conselhos Deliberativo e Normativo que consti-
tuem o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropoli-
tana da Baixada Santista

CAMPINAS 2000 19 Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP), compos-
ta por conselhos Deliberativo e Normativo que constituem o 
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana

JOÃO PESSOA 2003 9 Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, de caráter 
consultivo, normativo e deliberativo,  que integra o Consór-
cio de Desenvolvimento Intermunicipal da Região Metropo-
litana de João Pessoa (CONDIAM-PB) 

LONDRINA 1998 8 Coordenação da Região Metropolitana de Londrina (CO-
MEL), Conselhos Deliberativo e Consultivo 

MACEIÓ 1998 11 Sistema Gestor Metropolitano (SGM), órgão deliberativo e 
consultivo, Conselho de Desenvolvimento da Região Metro-
politana de Maceió, Secretaria Executiva da RMM e Fundo 
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Maceió 
(FUNDERM)

MANAUS 2007  sem informações

SÃO LUIS 2003 4 sem informações

VALE DO AÇO 1998 4+22 do Colar Assembléia Metropolitana, Agência de Desenvolvimento 
Metropolitano, Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 
do Vale do Aço e Conselho Deliberativo de Desenvolvimento 
Metropolitano da RMVA

VITÓRIA 1995 7 Conselho Metropolitano da Grande Vitória (CMGV), Conse-
lho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória 
(COMDEVIT), Fundo metropolitano de desenvolvimento da 
Grande Vitória (FUMDEVIT)

DISTRITO FEDERAL 1998 23 Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvi-
mento do Distrito Federal e Entorno (COARIDE),   

JUAZEIRO/PETROLINA 2001 8 Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvol-
vimento do Pólo Petrolina e Juazeiro (COARIDE Petrolina/
Juazeiro)

SANTA CATARINA1 1998/2001  Todas as unidades do Estado contaram com uma Coordena-
ção da Região Metropolitana, composta pelo Conselho de 
Desenvolvimento, Câmaras Setoriais e Superintendência, 
esta a cargo da  Companhia de Desenvolvimento de Santa 
Catarina (CODESC)

   FLORIANÓPOLIS 1998 9 do núcleo metropo-
litano + 13 da área de 
expansão

 

   NORTE/NORDESTE 1998 2 do núcleo metropo-
litano + 18 da área de 
expansão
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   VALE DO ITAJAÍ1998 1998 5 do núcleo metropo-
litano + 11 da área de 
expansão

 

   FOZ DO ITAJAI 2002 5 do núcleo metropo-
litano + 4 da área de 
expansão

 

   CARBONÍFERA 2002 7 do núcleo metropo-
litano + 3 da área de 
expansão

 

   TUBARÃO 2002 3 do núcleo metropo-
litano + 15 da área de 
expansão

 

TERESINA/TIMON 2001 13 Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvi-
mento da Grande Teresina (COARIDE Teresina)

FONTE: Legislações federal e estaduais

1) Revogadas pela lei Lei Complementar 381/2007.

RESULTADOS E PRODUTOS:

a) Livro Gestão Metropolitana e Autonomia Municipal. de autoria de Gustavo Gomes Machado. 
Editora PUC Minas/Observatório das Metrópoles/Institutos do Milênio, 2009 (Ver publicações).

b) Relatório identificando e analisando os arranjos institucionais de gestão das áreas metropolita-
nas, construídos a partir da Constituição federal de 1988 e em vigência nas áreas metropolita-
nas brasileiras. Ano: 2009. Autora: Sheila Borba. 

c) Artigo Inovação no desenho das relações intermunicipais: o pacto territorial, de autoria de 
Maria do Livramento Miranda Clementino publicado no livro Cidades Brasileiras, Atores, Pro-
cessos e Gestaão Pública organizado por Antonia Jesuita de Lima. Editora Autentica, 2007. (ver 
publicações).

e.  Sistematização	das	experiências	dos	modelos	institucionais	de	gestão	metropolitana	

O conhecimento e sistematização das experiências dos modelos institucionais de gestão metro-
politana de outros países de fundamental importância para a reflexão para o debate brasileiro sobre o 
tema. Por este motivo, empreemdemos dois  alguns estudos com base na literatura disponível e no leva-
tamento de informações a respeito de alguns países. 

Que conclusões pudemos sistematizar?
Um primeiro estudo versou sobre as experiências de gestão das metrópoles Canadá (Toronto, 

Montreal e Vancouver). Foi realizado o levantamento de uma extensa bibliografia, devidamente tra-
balhada, reveladora da riqueza e variedade das situações de gestão existentes em escala internacional 
e que se aplicam a cidades-região. Os três casos estudados remetem a aglomerações extremamente 
dinâmicas em seus aspectos socioeconômicos e institucionais, sendo que, em todas elas, os governos 
provinciais foram os responsáveis pela montagem de instâncias de governo ou de agências prestadoras 
de serviços com atuação nas áreas metropolitanas. As instituições assim criadas e as ações empreendi-
das no campo da gestão contribuíram, com maior ou menor êxito, para a montagem de mecanismos em 
condições de disciplinar e influenciar o crescimento das regiões sob sua jurisdição e, assim, beneficiar a 
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qualidade de vida de seus residentes. Ainda que a comparabilidade possível de ser estabelecida - a par-
tir dessas experiências canadenses – com outras metrópoles mundiais e brasileiras não seja fácil de ser 
estabelecida - e nem os ensinamentos tirados sejam necessariamente transferíveis -, o fato é que há ali 
uma fonte de insights valiosos enquanto subsídios para tratar dos imensos desafios colocados pela tarefa 
de gerir as grandes metrópoles.

Um segundo estudo procurou traçar um panorama internacional que serviu de refrência para a 
reflexão sobre o caso brasileiro. O objetivo foi retirar das experiências informações que contribuíssem 
no  o aprofundamento do debate sobre o aperfeiçoamento dos modelos de gestão e de organização das 
regiões metropolitanas brasileiras.  O resultado deste balanço constatou a inexistência de um modelo 
único para a organização das regiões metropolitanas e que os próprios modelos mudam no decorrer do 
tempo em função da dinâmica socioeconômica e política da própria sociedade. Ademais, ao analisarmos 
a experiência brasileira, constatamos a convivência de arranjos e formatos institucionais. Por fim, foi tra-
çado uma perspectiva do cenário brasileiro, e raciocinaremos que a pluralidade de arranjos institucionais 
para as regiões metropolitanas deveria ser encarada como uma vantagem, pois, desde que trabalhada 
numa perspectiva estratégica, essa diversidade poderá se transformar num elemento propulsor de um 
processo coletivo de aprendizagem, que combina, ao mesmo tempo, a elaboração e a execução de pro-
jetos concretos, além do fortalecimento institucional dos arranjos já existentes. 

Resultados e produtos:

a) Livro Gestão Metropolitana no Canadá, de autoria de  Ricardo Brinco. Editora FEE, 2008.

b) Relatório Novas Governanças paras as áreas Metropolitanas: o panorama internacional  e as 
perspectivas	do	caso	brasileiro, de autoria de por Jeroen Johannes Klink. http://www.observa-
toriodasmetropoles.ufrj.br/relatorio_Klink.pdf . 

4.2. Formação

Foi previsto a continuidade do Programa	Interdisciplinar	de	Políticas	Públicas	e	Gestão	Local: Cur-
so de capacitação de agentes sociais e conselheiros municipais, com a realização anual de cursos sobre 
Políticas Públicas para Conselheiros Municipais e de cursos sobre o Estatuto da Cidade para conselheiros 
municipais (governamentais e não-governamentais), lideranças comunitárias e técnicos governamentais. 
Planejado no âmbito do programa Observatório das Metrópoles, em 1999, o curso é realizado anual-
mente em diversas cidades brasileiras em cooperação com organizações não-governamentais e universi-
dades. O curso visa capacitar os atores locais – governamentais e não-governamentais – que atuam em 
esferas públicas de participação social, tais como os conselhos municipais, os processos de orçamento 
participativo, e fóruns e redes municipais, na elaboração, avaliação e implementação de políticas públi-
cas capazes de enfrentar o quadro de desigualdades sociais no âmbito local. Desta forma, partindo de 
uma metodologia desenvolvida nacionalmente, torna-se possível o desenvolvimento de cursos de capa-
citação, de forma a fornecer aos participantes um conjunto de conceitos, métodos e técnicas visando a 
(i) identificação de problemas de políticas públicas, (ii) utilização de instrumentos de controle social e 
monitoramento de políticas públicas; (iii) compreensão da dinâmica de funcionamento do orçamento 
municipal e; (iv) gestão de processos políticos de conflito, reivindicação e negociação que viabilizem a 
adoção de políticas comprometidas com ideais da universalização dos direitos, da justiça social e da par-
ticipação democrática.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RESULTADOS E PRODUTOS

a) Foram realizados três	cursos	anuais	dando	continuidade	ao	Programa	Interdisciplinar	de	Polí-
ticas	Públicas	e	Gestão	Local:	Curso	de	capacitação	de	agentes	sociais	e	conselheiros	munici-
pais,	voltado	para	conselheiros	municipais	(governamentais	e	não-governamentais),	lideran-
ças comunitárias e técnicos governamentais. Planejado no âmbito do programa Observatório 
das Metrópoles, em 1999, o curso foi realizado anualmente no Rio de Janeiro, no Recife e em 
Belo Horizonte em cooperação com organizações não-governamentais e universidades:no Rio 
de Janeiro, envolvendo o IPPUR/UFRJ, o PROURB/UFRJ e a FASE, no Recife, envolvendo a UFPE 
e a FASE e em Belo Horizonte, envolvendo a PUC Minas e a Ação Urbana. Os cursos foram foca-
dos na temática urbana, envolvendo o Estatuto das Cidades, a política de habitação, a política 
de saneamento ambiental e a gestão democrática. Cabe registrar que em Belo Horizonte, du-
rante o ano 2006, foram realizados mais quatro cursos, sendo três em municípios não integran-
tes da RMBH – contando com apoio do MEC – e um outro voltado para conselheiros regionais 
da Assistência Social (CRAS) em Belo Horizonte. No total, os cursos envolveram cerca de 800 
participantes.

b) Em relação ao fortalecimento da Rede Observatório das Metrópoles, cabe registrar a consoli-
dação das parcerias estabelecidas entre as instituições acadêmicas e de pesquisa com organiza-
ções não-governamentais. Destacando o papel que estas organizações tem na transferência de 
resultados para a sociedade e na intervenção em esferas públicas de formaulação de políticas, 
cabe mencioná-las: no Rio de Janeiro, a FASE Nacional e a FASE-RJ; no Recife, a FASE-PE; em 
Belém, a FASE-PA; em Belo Horizonte, a Ação Urbana; em Fortaleza, o Cearah Periferia; e em 
Curitiba, a Terra de Direitos. 

c) O projeto Escola de Práticas Metropolitanas realizou uma série de discussões sobre alternativas 
metodológicas para formação sobre questões metropolitanas, contando com a participação de 
entidades integrantes do Observatório Paraná. A proposta e metodologia de trabalho elabora-
das possibilitaram, como primeiro resultado, a montagem do “Curso Metrópole: Planejamento 
Urbano e Direito à Cidade”, aplicada durante a primeira edição de realização do Curso e que 
está sendo sistematizada, com possibilidade de replicação do método e dos materiais utiliza-
dos. Outro resultado é a elaboração do “Atlas Metropolitano do Direito à Cidade” que está sen-
do produzido em continuidade do Curso Metrópole e de pesquisas realizadas sobre os temas 
trabalhados no Curso, sob responsabilidade das entidades coordenadores do Curso. O “Curso 
Metrópole: Planejamento Urbano e Direito à Cidade em 2008” foi realizado entre maio e no-
vembro de 2008, com a participação de cerca de 40 alunos, durante todas as atividades, com 
objetivo de capacitar lideranças comunitárias, agentes locais e gestores públicos nos temas 
relacionados ao planejamento e gestão urbana, meio ambiente, movimentos sociais, finanças 
públicas e habitação e regularização fundiária e a garantia do direito à cidade para a população 
da Região Metropolitana de Curitiba. Como resultado curso será publicado um “Atlas Popular 
da Metrópole”  , produzido com informações coletadas pelos alunos, complementadas e con-
feridas pela coordenação do projeto, para consulta de agentes de movimentos sociais, ongs, e 
gestores públicos na forma de um volume impresso e de um página na internet para consulta 
online, com lançamento previsto para final de abril de 2009. 

d) O Observatório das Metrópoles integrou a coordenação nacional do Fórum Nacional de Refor-
ma Urbana e da Frente Nacional de Saneamento Ambiental, produzindo diversos informes e 
análises das políticas públicas que subsidiaram a atuação dessas redes. Da mesma forma, di-
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versos Núcleos do Observatório tem participado ativamente dos fóruns de reforma urbana nos 
estados, como no caso dos Núcleos de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Recife, de Curitiba 
e de Fortaleza. Cabe destacar a importância que os boletins do Observatório exerceram nesse 
processo, sendo sistematicamente distribuído para todas as organizações que compõem esses 
fóruns. Por fim, deve ser registrada a produção do estudo O Fórum Nacional de Reforma Urba-
na: incidência e exigibilidade pelo Direito á Cidade, publicado no cadernos do FNRU pela FASE, 
de autoria de Orlando Alves dos Santos Junior (ano: 2009) (ver publicações).

4.3. Monitoramento

Foram previstas as seguintes atividades:

a) Continuidade ao monitoramento da avaliação do desempenho das políticas locais nas metró-
poles;

b) Continuidade ao monitoramento da avaliação do impacto do quadro de desigualdades socioes-
paciais e no desempenho político-institucional dos governos estaduais e municipais;

c) Monitoramento das políticas nacionais de habitação, saneamento e política urbana do Ministé-
rio das Cidades, com enfoque nas cidades envolvidas na Rede Metrópoles;

d) Realização de um estudo exploratório sobre as possíveis relações entre o quadro de segregação 
e desigualdade socioespacial e violência urbana.

As atividades realizadas foram as seguintes.
As atividades desenvolvidas envolveram o desenvolvimento de metodologias de monitoramento 

das políticas urbanas nacionais; a coleta e a sistematização das informações fornecidas pelo Ministério 
das Cidades e outros órgãos públicos relacionados à política urbana; a produção de informes e de sub-
sídios para o Fórum Nacional de Reforma Urbana  e a Frente Nacional de Saneamento Ambiental; e a 
discussão dos resultados junto aos atores da política urbana, em especial aqueles vinculados as redes 
aqui citadas.

Principais conclusões

Uma das dificuldades do monitoramento das políticas urbanas nacionais e do processo de difusão 
do sistema nacional de desenvolvimento urbano para os estados e municípios – em especial a implanta-
ção dos conselhos estaduais das cidades e dos fundos estaduais de habitação de interesse social – está 
relacionada ao fato de estarmos lidando com um processo dinâmico, em permanente mudança. No en-
tanto, é preciso levar em consideração que, em 2008, tanto o Ministério das Cidades como o Conselho 
Nacional das Cidades já tinham seis e  cinco anos de funcionamento, respectivamente, tendo sido reali-
zadas três Conferências Nacionais das Cidades. Além disso, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social estava no segundo ano de sua implantação.    

Em primeiro lugar, a análise do processo de implantação dos conselhos estaduais das cidades e 
dos fundos estaduais de habitação de interesse social nos leva a concluir que esses instrumentos da po-
lítica nacional de desenvolvimento urbano ainda não conseguiram ser difundidos para outros níveis de 
governo. O desafio é, portanto, identificar os fatores que estão bloqueando a institucionalização desses 
instrumentos nas esferas sub-nacionais de governo.
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Para isso, é importante considerar que o funcionamento do Conselho Nacional das Cidades parece 
apontar para a constituição dessa esfera pública como um espaço institucional de expressão de uma 
nova governança democrática em torno das políticas urbanas nacionais, apesar de todos os seus limites 
e contradições. É preciso considerar ainda que o ciclo de conferências das cidades tem sido um elemento 
importante na difusão desses instrumentos, tendendo a crescer o número de estados que instituem 
conselhos estaduais das cidade e adaptam seu arcabouço institucional às políticas de caráter nacional, em 
razão das pressões políticas oriundas tanto dos atores nacionais como dos atores locais, visando ampliar 
suas esferas de influências. Assim, poderíamos concluir que os estados caminham progressivamente 
para a adaptação de seus instrumentos ao sistema nacional de desenvolvimento urbano, e que em mais 
alguns anos este estará consolidado em todo o país. No entanto, cremos que estamos diante de uma 
dinâmica mais complexa, tendo em vista os fatores mencionados abaixo.

Fatores políticos relacionados a estratégias de incentivos/indução à descentralização da política 
urbana. Na análise da descentralização e municipalização das políticas sociais no Brasil durante os anos 
1990, Arretche25 (2000) mostra a importância dos fatores políticos na explicação da dinâmica de descen-
tralização relacionados à adoção de estratégias de indução implementadas pelos governos estaduais, de 
forma a minimizar os custos – sobretudo os fiscais e administrativos – da descentralização. Para a autora, 
as estratégias de indução são ações promovidas pelos níveis de governo interessados na descentraliza-
ção e não se restringem à dimensão financeira, mas envolvem também a capacitação institucional dos 
governos que vão assumir a gestão das políticas descentralizadas. Assim, é preciso considerar o peso e a 
importância do papel da legislação federal na formação dos conselhos municipais, apesar da autonomia 
e das iniciativas locais na criação dos mesmos, em razão da crescente importância e legitimação que es-
ses canais vêem adquirindo na gestão das políticas locais26. No caso da nossa análise, o interesse estaria 
relacionado a identificação de  estratégias de indução planejadas e impulsionadas pelo governo federal 
na direção da adesão dos governos estaduais e municipais.

No que se refere ao conselho das cidades, não existem estratégias de indução do governo federal 
em direção aos níveis subnacionais de governo, nem dos governos estaduais para os governos munici-
pais, diferentemente do conselho e do fundo de habitação de interesse social, que vincula o repasse dos 
recursos à criação desses instrumentos. A experiência de descentralização das políticas sociais no Brasil, 
indica que, sem a existência desse tipo de estratégia de incentivo, envolvendo a criação de  mecanismos 
e instrumentos – inclusive vinculados ao repasse de recursos – é muito difícil construir um sistema nacio-
nal de participação institucionalizada, envolvendo todos os entes da federação, baseado na instituciona-
lização de conselhos estaduais e municipais das cidades.

Essa conclusão é reforçada pela análise do sistema de habitação de interesse social, com a maciça 
adesão dos níveis subnacionais de governo, como efeito de uma estratégia de indução relacionada ao 
repasse dos recursos do fundo nacional. 

Fatores políticos relacionados ao perfil do Ministério das Cidades. A institucionalização do Con-
selho das Cidades e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social ocorreu em uma conjuntura 
particular, marcada por uma aliança informal entre o movimento social – através do Fórum Nacional de 
Reforma Urbana – e o governo Lula, que assumiu o compromisso de criação do Ministério das Cidades 

25 Cf. ARRETCHE, Marta. Estado Federativo e Políticas Sociais: determinantes da descentralização. Rio de Janeiro: Revan; São 
Paulo: FAPESP, 2000.
26 Cf. SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos, AZEVEDO, Sergio de, RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. Democracia e Gestão Local: a 
Experiência dos Conselhos Municipais no Brasil. In. SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos, AZEVEDO, Sergio de, RIBEIRO, Luiz César 
de Queiroz. Governança Democrática e Poder Local: a experiência dos conselhos municipais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 
FASE, 2004
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e compôs esse ministério com pessoas vinculadas a esse campo político-intelectual. Essa aliança não 
apenas viabilizou os avanços já mencionados, mas pôs em curso alguns projetos visando articular as po-
líticas setoriais sob a responsabilidade desse ministério – habitação, saneamento ambiental, transporte e 
mobilidade, e programas urbanos – em torno de uma política nacional de desenvolvimento urbano. Entre 
esses projetos, vale destacar três, de particular importância, que estavam em andamento no período de 
2004 e 2005: (a) a elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano para a definição de prio-
ridades no território brasileiro baseada em indicadores sociais, econômicos, ambientais e territoriais; (b) 
a elaboração do Programa para Regiões Metropolitanas, com a produção de três trabalhos abordando as 
competências constitucionais e pacto federativo, e a análise das metrópoles brasileiras (fiscal, institucional, 
socioeconômica e territorial); e (c) a elaboração de uma política nacional de pesquisa para o desenvolvi-
mento urbano, envolvendo uma parceria entre o Ministério das Cidades e a ANPUR- Associação Nacional 
de Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional . A mudança ministerial interrompeu todos esses 
projetos, aprofundou a fragmentação das políticas setoriais nacionais27, e colocou em marcha um processo 
de progressiva substituição da equipe comprometida com o campo da reforma urbana. Nesse contexto, 
mesmo com a continuidade do Conselho das Cidades, o cenário é de insegurança institucional, na medida 
em que não está claro o compromisso e as estratégias do governo federal para a construção da política 
nacional de desenvolvimento urbano, o que certamente tem impacto sobre as decisões dos níveis subna-
cionais de governo. Nesse cenário, o risco está relacionado ao tratamento desarticulado da problemática 
urbana – em especial no que envolve a propriedade da terra, o financiamento habitacional e a rede de 
transportes e de infra-estrutura – e à incapacidade de compreender a dinâmica espaço-temporal sob o 
capitalismo contemporâneo e seus impactos sobre a produção do espaço urbano28. 

Fatores Institucionais relacionados à regulamentação do Conselho das Cidades. O fato das atribui-
ções do Conselho das Cidades serem definidas por meio de em um decreto presidencial (emitido pelo 
governo Lula) e não por uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, torna sua institucionalidade frágil e sua 
dinâmica dependente da vontade do poder executivo, o que reforça a insegurança institucional já men-
cionada anteriormente. É verdade que a própria institucionalização do Sistema Nacional de Habitação 
de Interesse Social – aprovado por lei – é um contraponto nessa insegurança, que torna improvável um 
retrocesso na regulamentação do conselho das cidades. A questão é reconhecer que a ausência de regras 
claras no que se refere, tanto à definição das competências do Conselho das Cidades, como também à 
distribuição de competências entre os diferentes níveis de governo – na forma de uma lei que regula-
mente o sistema nacional de desenvolvimento urbano – pode estar dificultando a institucionalização 
dos conselhos das cidades no âmbito dos demais entes federados. Além disso, sob o ponto de vista do 
Fórum Nacional de Reforma Urbana, há um limite relacionado ao fato do decreto presidencial definir o 
Conselho das Cidades como uma esfera consultiva e deliberativa, mas só definir atribuições consultivas. 
Atualmente a capacidade deliberativa do Conselho é muito mais resultante da sua força social – o fato 
dele ser composto por segmentos representativos dos setores sociais ligados à política urbana – do que 
uma definição legal. E nesse aspecto existem riscos de retrocessos, já que não há nenhuma garantia que 
os próximos governos mantenham o compromisso em adotar as deliberações tomadas no seu interior. 
Assim, seria necessário alterar seu estatuto jurídico-institucional de forma a tornar o Conselho das Cida-
des uma instância participativa permanente, aprovada por lei pelo Congresso Nacional, estabelecendo 
suas atribuições deliberativas.

27 Cf. MARICATO, Ermínia; SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos. Construindo a Política Urbana: participação democrática e o direi-
to à cidade. In RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz, SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos. As Metrópoles e a Questão Social Brasileira. 
Rio de Janeiro: Revan; Fase, 2007.
28 Cf. HARVEY, David. A Produção Capitalista do Espaço. São Paulo: Annablume, 2005.
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Todos esses fatores parecem incidir sobre a estruturação do sistema nacional de desenvolvimento 
urbano. Mas é preciso levar em consideração um outro aspecto decisivo nesse processo: a natureza do 
conflito social urbano e o protagonismo dos sujeitos sociais, em especial do Fórum Nacional de Reforma 
Urbana, que têm jogado, e permanecerão jogando, um papel fundamental nas decisões e ações gover-
namentais podendo, inclusive em um cenário adverso, produzir efeitos positivos na estruturação desse 
sistema. Nessa perspectiva, por exemplo, é possível que muitos municípios tenham instituído seus con-
selhos municipais das cidades ou similares, em decorrência da realização das conferências das cidades 
ou impulsionados pela campanha dos planos diretores.

O êxito da construção de um sistema nacional de participação em torno das políticas urbanas, 
vinculado tanto ao Conselho das Cidades como ao sistema nacional de habitação de interesse social, 
certamente dependerá de uma nova concepção de política urbana e da estruturação de um arranjo insti-
tucional de gestão das cidades, o que envolve a construção de uma política nacional de desenvolvimento 
urbano e a instituição de mecanismos concretos de articulação das políticas urbanas e dos conselhos 
da cidade no âmbito dos estados e municípios. A questão em aberto se refere ao  impacto da inflexão 
conservadora do Ministério das Cidades sobre esse processo. Por tudo isso, ainda parece incerto o fu-
turo das cidades brasileiras, entre a reprodução das suas desigualdades históricas e das velhas práticas 
clientelistas, e construção de um novo projeto de cidades justas e democráticas, expresso no ideário da 
reforma urbana e do direito à cidade.

Resultados e Produtos:

a) Capitulo Construindo	a	 Política	Urbana:	 participação	democrática	 e	 o	 direito	 à	 cidade, de 
autoria de Erminia Maricato e Orlando Alves dos Santos Junitor, publicado no livro As Metrópo-
les e a Questão Social Brasileira organizado por Luiz Cesar Ribeiro e Orlando Alves dos Santos 
Junior, Revan/Fase, 2007 (ver publicações).

b) Capitulo O Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano: avanços e limites para a descen-
tralização	dos	 canais	de	participação, de autoria de Orlando Alves dos Santos Junior, Carla 
Nascimento e Regina Fatima Ferreira, publicado no livro Governo Local, Política Pública e Par-
ticipação na América Latina organizado por Cristina Almeida Cunha Figueiras e Carlos Aurélio 
Pimenta de Farias). Editora: PUC Minas, 2008 (ver publicações).

c) Relatório Reforma	Urbana	e	Gestão	Democrática:	um	ano	de	funcionamento	do	Conselho	das	
Cidades elaborado por Orlando Alves dos Santos Junior. 

4.4. Tranferência de resultados e Desenvolvimento Institucional

a) Foi previsto a elaboração e desenvolvimento do Portal Observatório das Metrópoles. Transfor-
mamos  o sistema web já existente em um Portal como solução para (i) integração da rede; (ii) 
disponibilização ampla dos resultados e informações geradas aos gestores em atores da política 
pública nas áreas metropolitanas; (iii) difusão para o grande público de dos problemas metro-
politanos; (iv) formação à distância de gestores e conselheiros municipais. O Portal tem   uma 
arquitetura descentralizada e interface amigável, que permita um`ificar as ações desenvolvidas 
no âmbito dos projetos previstos. Utilizaremos as ferramentas de gerenciamento do conheci-
mento, utilizando tecnologias de gestão de conteúdo e colaboração, gestão de documentos 
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(GED) e de Workflow.Além disto, foi implatada  a versão eletrônica dos Cadernos Metrópoles.

b) Também desenvolvemos e implantamos  o  Servidor de Mapas de mapas previsto no projeto. 
Trata-se de um serviço oferecido ao usuário pelo qual ele pode consultar, visualizar e imprimir 
mapas diversos, com base nas informações geradas e utilizadas pelo Observatório. No seu de-
senvolvimento, utilizamos a experiência acumulada anteriormente no Metrodata.  A finalidade 
mais importante do Servidor de Mapas é oferecer ao usuário representações cartográficas cons-
truídas com bases em informações obtidas dos censos e outras fontes que tenham o potencial 
de estimar e localizar da forma a mais desagregada possível as carências sociais dos domicílios 
e a sua relação com certas características sócio-demográficas da população moradora em cada 
unidade geográfica. Além de orientar os gestores das políticas públicas em áreas metropo-
litanas, pretende também: (i) quantificar e focalizar os beneficiários das políticas sociais; (ii) 
analisar de maneira sistemática e diferenciada a importância de variáveis sócio-demográficas 
na compreensão das diversas causalidades dos problemas sociais; (iii) permitir comparações no 
tempo e no espaço dos problemas sociais e dos resultados nas políticas públicas; (iv) organizar 
uma base de informações georeferenciadas.

c) Publicação de 96	edições	do	Boletim	eletrônico	semanal que veicula informes, dados, refle-
xões e análise sobre temas relacionados com a problemática metropolitana.

d) Transformação do METRODATA de um Sistema de Informações Georeferênciadas para o Pla-
nejamento e Gestão das Metrópoles que reúne informações que permitem um acompanha-
mento permanente da evolução do desempenho das políticas urbanas na esfera local. O banco 
de dados é organizado de forma a garantir o acesso fácil às informações por parte do público 
interessado. Além disso, junto do Metrodata, será desenvolvido um Servidor de Mapas com o 
objetivo de capacitar os atores locais a realizarem diagnósticos e formularem projetos para os 
municípios das áreas metropolitanas.

4.5 Publicações

A) LIVROS 

2009

FIRKOWISKI, Olga (Org.) Dinâmicas intrametropolitanas e produção do espaço na Região Metropo-
litana de Curitiba, Letra Capital e Observatório das Metrópoles. 2009

GARSON, Sol. Regiões Metropolitanas – Por que não cooperam?. Rio de Janeiro. Letra Capital: 
Observatório das Metrópoles; Belo Horizonte, MG: PUC, 2009.

SANTOS, M.R. M, OLIVEIRA, F.LOLIVEIRA, A. (Orgs). Caderno de subsídios para a elaboração dos 
Planos Municipais de Habitação de Interesse Social. Rio de Janeiro: FASE, 2009.  

RUIZ, Ricardo Machado, PEREIRA, Fernando Batista. Estrutura e Dinâmica Espaço-Temporal das 
Metrópoles Brasileiras. Rio de Janeiro. Letra Capital: Observatório das Metrópoles. 2009.

AZEVEDO, S., NABUCO, Ana Luiza (Orgs.) Democracia Participativa: a Experiência de Belo Horizon-
te. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2009

RODRIGUES, Ana Lúcia Rodrigues; TONELLA, Celene (org). Retratos da Região Metropolitana de 
Maringá: Subsídios para a elaboração de políticas públicas Participativas. Editora EDUEM. 2009
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ANDRADE, I.A.L; REGO, A.R.F.; REGO, A.C.F.D.; ALMEIDA, K.S.B.A;LIMA, M.A.S. Desafios da gestão 
participativa no Nordeste. Natal. EDUFRN. 2009

MACHADO, Gustavo Gomes. Gestão Metropolitana e Autonomia Municipal. Belo Horizonte. Edito-
ra PUC Minas/Observatório das Metrópoles/Institutos do Milênio. 2009.

DANTAS, E. W. C. Maritimidade nos Trópicos. Fotaleza. Editora da UFC. 2009

DANTAS, Eustógio; COSTA, Maria Clelia Lustosa. Vulnerabilidade Socioambiental na Região Metro-
politana de Fortaleza. Fortaleza. Observatório das metrópoles/Edições UFC. 2009 (no prelo).

DANTAS, Eustógio; SILVA, José Borzacchiello da; LUSTOSA, Maria Clelia. Fortaleza no tempo . For-
taleza. Observatório das metrópoles/Edições UFC. 2009 (no prelo).

MAMMARELLA, Rosetta; BARCELLOS, Tanya M. de. Estrutura Social e Segmentação Urbana na Re-
gião Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) em 2000. Porto Alegre. Editora FEE. 2009 (no prelo)

2008

FIRKOWISKI, Olga; SPOSITO Eliseu (Orgs.) Indústria, ordenamento do território e transportes a 
contribuição de André Fischer. Editora Expressão Popular. 2008

CASTELLO, Iara Regina. Bairros, Loteamentos e Condomínios - Elementos para o Projeto de Novos 
Territórios Habitacionais. Editora da UFRGS. 2008

BRINCO, Ricardo. Gestão Metropolitana no Canadá. FEE/Observatório das Metrópoles. 2008

DANTAS, Eustógio. A cidade no tempo: Geografias de Fortaleza. Edições UFC. 2008

CARVALHO, Inaiá Maria M. de; PEREIRA, Gilberto Corso. Como Anda Salvador e sua Região Metro-
politana. Editora EDUFBA. 2008

DANTAS, Ana Caroline; DANTAS, George; Anna Rachel EDUARDO  Angela Lúcia FERREIRA (org.) 
Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento em Natal - 1850 a 1969 IAB-RN/CREA-RN. 2008

BARCELLOS, Tanya; FIALHO , José Antonio; MAMMARELLA, Rosetta. Território, Economia e Socie-
dade: transformações na RMPA. FEE. 2008.

KAZTMAN, Ruben; RIBEIRO, Luiz Cesar (org). A cidade contra a escola? Segregação urbana e desi-
gualdades educacionais em grandes cidades da América Latina. Letra Capital. 2008

MACHADO, Luiz Antonio da Silva. Vida sob cerco: violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro. 
FAPERJ/Nova Fronteira. 2008

OLIVEIRA, Adão Francisco de. Do Pântano ao Jardim, uma Nova Esperança: a produção social do 
espaço em Goiânia . Editora Universidade Católica de Goiás. 2008

CLEMENTINO, M. L.; SOBRINHA, M.D.P.B.; MORAES L.M.; VINAS M.D; (org) Efetivação do Direito à 
Moradia na Cidade de Natal. Editora EDUFRN. 2008

VALENÇA, Márcio Moraes Valença; NEL, Etienne; LEIMGRUBER, Walter. The Global Challenge and 
Marginalization. Nova York. Nova Science Publishers. 2008 

ANGEOLETTO, Fábio. Pelos quintais de Sarandi: Ecologia Urbana e Planejamento Ambiental. Ma-
ringá. DCS/UEM. 2008

CAVALCANTI, Helenilda; LYRA, Maria Rejane de Britto; AVELINO Emília. Mosaico Urbano do Recife: 
exclusão/inclusão socioambiental. Recife. Editora Massangana. 2008.

GALINARI, Ana Flávia; SOUZA, Gisela Barcellos de; SILVA, Beatriz Fleury. Planos Diretores para mu-
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nicipios de pequeno porte: ângulo e Doutor Camargo. Maringá. DCS/UEM. 2008

ARAúJO, Marinella Machado. Cartilha Conselheiro Jovem. Belo Horizonte. PUC Minas. 

FILGUEIRAS, Cristina de Almeida Cunha; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta. Governo local, política pú-
blica e participação na América do Sul. Belo Horizonte. Editora PUC Minas. 2008

COSTA, Geraldo Magela; MENDONÇA, Jupira Gomes de. Planejamento Urbano no Brasil: trajetória, 
avanços e perspectivas. Belo Horizonte. C/Arte. 2008 

SOUZA, D.M.B.L.D; MOYSES, A.; RABELO, F.C.E.R; FRATTARI, N.F. Violência Urbana no Estado de 
Goiás. Goiânia. Editora Cânone. 2008

CLEMENTINO, Maria do Livramento Miranda. RMNatal: um retrato de 2000. Natal. Editora NAPP-
-UFRN. 2008.

ANDRADE, L. T. de; MENDONÇA, J. G.; FARIA, C. A. P.de. Metrópole: território, sociedade e política. 
O caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Editora PUC Minas. 2008.

2007

BACAYUVA. Pedro Claudio Cunca. As Metamorfoses do trabalho e da cooperação produtiva – a 
economia pupolar e solidária na perspectiva da nova centralidade do trabalho. FASE. 2007

RIBEIRO, L.C.Q. (org.); SANTOS JúNIOR, O.A. As Metrópoles e a questão Social Brasileira. Rio de 
Janeiro: Editora Revan, 2007. 

ARRAIS, T. P. A. A região como arena política: um estudo sobre a produção da região urbana Cen-
tro-Goiano. Coleção Linhas Temática. 01. ed. Goiânia: EV. Editora - Série Ensaios Temáticos, 2007.

CARDOSO, Ana Cláudia Duarte. O Espaço Alternativo – vida e forma urbana nas baixadas de Belém. 
Editora Universitária UFPA. 2007

CARDOSO, Ana Cláudia Duarte; CARVALHO, Guilherme.(org) O urbano e rural na Amazônia – Dife-
rentes Olhares em perspectiva.  Editora da UFPA e FASE. 2007

CARDOSO, Ana Cláudia Duarte; CARVALHO, Guilherme.(org) Planos Diretores Participativos: Expe-
riências Amazônicas. Editora da UFPA e FASE. 2007

SILVA, José Borzacchiello da; DANTAS, Eustógio. Ceará: um novo olhar geográfico. Editora Demó-
crito Rocha. 2007

SILVA, Eduardo Rodrigues da.  Economia Goiana no contexto nacional – 1970 a 2000. Editora Uni-
versidade Católica de Goiás. 2007

BOGUS, Lucia; WANDERLEI, Luiz Eduardo Waldemarin. Desigualdade e a Questão Social. Editora 
EDUC. 2007
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litana. Como Anda Salvador e sua Região Metropolitana. Editora EDUFBA. 2006

GODINHO, Maria Helena de Lacerda; ABRANCHES, Mônica. Assistência Social e Cidade. Editora 
SEGRAC. 2006

SOUZA, Dalva Maria Borges de Lima Dias. Violência, poder e autoridade em Goiás. Editora UFG – 
Goiânia. 2006
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FERREIRA, Angela Lucia; DANTAS, Eustógio. Surge et Ambula: a construção de uma cidade moder-
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SILVA, José Borzacchielo da; DANTAS, Eustógio (org) Litoral e Sertão, natureza e sociedade no nor-
deste brasileiro. Expressão Gráfica. 2006

OLIVEIRA, Adão Francisco de; NASCIMENTO, Claudemiro Godoy. (org) Cidades Sustentáveis - polí-
ticas públicas para o desenvolvimento. Editora da UCG. 2006

TONELLA, Celene. Poder local e políticas públicas : o papel dos conselhos gestores. Maringá,PR : 
Eduem, 2006. 

B)CADERNOS	METRóPOLES

A publicação Cadernos Metrópoles afirmou-se como um periódico de refrência na área do plane-
jamento urbano e regional. Reúne hoje uma coleção de 20,   estimulando e propiciando a ampliação da 
abrangência comparativa destes estudos que, de modo geral, procuram responder a questões estraté-
gicas para os estudos urbanos e a gestão das cidades brasileiras, geradas pela segmentação do mercado 
de trabalho, pela fragmentação do espaço e pela desigualdade social. Os textos publicados trazem ele-
mentos analíticos e empíricos que nos permitem refletir sobre aquelas questões e as suas possíveis co-
nexões com os efeitos socioespaciais da inserção das grandes cidades brasileiras na “mundialização”, em 
especial sobre a existência ou não de tendências de transformação dos padrões de segregação urbana 
entre os grupos e classes sociais.

Na busca de ampliar o escopo da comparação temos realizado esforços para também publicar 
textos de metrópoles internacionais escritos por pesquisadores com os quais são mantidas relações sis-
temáticas de intercâmbio e cooperação científica, bem como de especialistas nos temas mencionados 
com os quais dialogamos. 

Os Cadernos Metrópole constituem-se, portanto, num convite à reflexão e à pesquisa sobre as 
metrópoles e seus desafios. Encontram-se indexado na Library of Congress – Washington.

Trata-se de um periódico semestral, editado desde 1999, pela EDUC, Editora da PUC-SP. Dirige-se 
a um público acadêmico formado por professores, pesquisadores e estudantes, bem como a agentes 
políticos, aos componentes dos quadros técnicos de órgãos governamentais e a lideranças locais, enfim, 
a todos interessados na compreensão dos processos, escalas, atores e práticas envolvidos com a inter-
venção pública nas dimensões espaciais, territoriais e ambientais das áreas metropolitanas, e no seu 
desenvolvimento econômico e social, em particular. 

Entre 1999 e 2004 foram publicados 12 fascículos, somando 61 artigos, além de um número es-
pecial sobre São Paulo, cujos títulos e autores informamos a seguir. Em 2009 chegamos a 20 fascículos e 
todos estão disponíveis no portal do Observatório das Metrópoles:

http://web.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6
56&Itemid=84
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Cadernos Metrópole nº. 1

Transformações da estrutura sócio-espacial: segmentação e polarização na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro

São Paulo como patchwork: unindo fragmentos de uma cidade segregada.
Suzana Taschner e Lucia M. M. Bógus

Desigualdade sócio-espacial e migração intra-urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
1980-1991
José Moreira de Souza e João Gabriel Teixeira

Cadernos Metrópole nº. 2

Desigualdade sócio-espacial e mobilidade residencial: a metrópole do Rio de Janeiro nos anos 80
Luciana Corrêa do Lago

Notas sobre famílias e desigualdade social na Região Metropolitana do Rio de Janeiro – 1991
Rosa Ribeiro

Territorialidade e cidadania em tempos globais: imigrantes em São Paulo
Maura Pardini Bicudo Véras

Cadernos Metrópole nº. 3

La governabilidad de las grandes ciudades: sus condiciones econômicas
José Luis Coraggio

A questão fiscal municipal na Constituição de 88
Luís Gustavo Martins

Políticas Públicas e governança em Belo Horizonte
Sérgio de Azevedo

A reorganização metropolitana de São Paulo: espaços sociais no contexto da globalização
Lucia M. M. Bógus e Maura Pardini Bicudo Véras

A gestão do transporte na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Sérgio de Azevedo e Virgínia Rennó dos Mares Guia

Cadernos Metrópole nº. 4

O espaço social das grandes metrópoles brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Luciana Corrêa do Lago

Habitação e governança urbana: avaliação da experiência em 10 cidades brasileiras
Adauto Lúcio Cardoso e Cleber Lago do Valle

Imagem da cidade – cidade da imagem: o modelo de intervenção urbana do Rio Cidade
Carlos Eduardo Sartor

Novas formas de exclusão social? Reflexões sobre o digital divide
Rainer Randolph e Mário Hélio Trindade de Lima

Um repensar da favela: tendências e questões
Fany Davidovich
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Dinâmica sócio-espacial, habitação e família na metrópole do Rio de Janeiro
Maria Josefina Gabriel Sant’Anna

Finanças públicas no nível local de governo
Maria do Livramento M. Clementino

Cadernos Metrópole nº. 5

Favelas em São Paulo – censos, consensos e contra-sensos
Suzana Pasternak Taschner

A divisão favela-bairro no espaço social do Rio de Janeiro
Luciana Corrêa do Lago e Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro

As favelas da Região Metropolitana de Belo Horizonte: desafios e perspectivas
Berenice Martins Guimarães

Favelas, invasões e ocupações coletivas nas grandes cidades brasileiras – (Re)Qualificando a 
questão para Salvador-BA
ângela Gordilho Souza

Grajaú, memória e história: fronteiras fluidas e passagens
Márcia Pereira Leite

Cadernos Metrópole nº. 6

Impactos da mundialização sobre uma metrópole periférica: o vetor sudoeste de São Paulo
Wagner Iglecias

Reestruturação urbana da metrópole paulistana: a Zona Leste como território de rupturas e 
permanências
Raquel Rolnik e Heitor Frúgoli Jr.

Metrópole e território: metropolização do espaço no Rio de Janeiro
Fany Davidovich

Mudanças socioespaciais e estrutura social da Região Metropolitana de Porto Alegre: anos 1980 
e 1990
Rosetta Mammarella, Tanya M. Barcellos e Mirian Regina Koch

La conformación del espacio urbano en un país de economía emergente. El caso de cinco 
municipios en la Región Metropolitana de Buenos Aires
Juan D. Lombardo e Mercedes Di Virgilio e Leonardo Fernandéz

Cadernos Metrópole nº. 7

Conselhos gestores na política social urbana e participação popular
Maria da Glória Gohn

Conselhos Setoriais: o caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte e um contraponto com a 
experiência do Rio de Janeiro
Sérgio de Azevedo e Mônica Abranches

Movimentos sociais (populares), Conselho Municipal e órgão gestor na definição e 
implementação da política habitacional em Belo Horizonte – década de 1990
Renato Godinho Navarro e Maria Helena de Lacerda Godinho
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Dilemas da gestão cooperativa: o caso da/na Região Metropolitana de Porto Alegre
Sheila Villanova Borba e Carla Giane Souza Cunha

Conselhos municipais e a participação cívica na gestão das políticas públicas: o caso da metrópole 
fluminense
Mauro Rego Monteiro dos Santos

Cadernos Metrópole nº. 8

Recomposição política, comunidade cívica e governança urbana
Anete Britto Leal Ivo

Lacuna institucional da metropolização: considerações sobre a Região Sul
Rosa Moura

Conselhos Municipais: descentralização, participação e limites institucionais
Silvana Tótora e Vera Chaia

Democracia, desigualdades e governança local: dilemas da reforma municipal no Brasil
Orlando Alves dos Santos Junior

Governar as metrópoles: dilemas da recentralização
Raquel Rolnik

Cadernos Metrópole nº. 9

A propos de la “service class”: les classes moyennes dans la sociologie britannique
Catherine Bidou-Zachariasen
Mobilidade residencial e dinâmica das transformações socioespaciais na metrópole belo-
horizontina
Jupira Gomes de Mendonça

Um olhar sobre a habitação em São Paulo
Suzana Pasternak
Favela-loteamento: reconceituando os termos da ilegalidade e da segregação urbana
Luciana Corrêa do Lago

Diferenciação da espacialidade da metrópole no Brasil: referências para a gestão
Fany Davidovich

Habitação: notas sobre a natureza de uma mercadoria peculiar
Márcio Moraes Valença

Cadernos Metrópole nº. 10

Irregularidade urbanística: questionando algumas hipóteses
Adauto Lúcio Cardoso

A região metropolitana e o Parlamento Comum: a carta de vereadores da Grande Natal
Maria do Livramento M. Clementino

O novo capital social das cidades brasileiras
Suely Maria Ribeiro Leal
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Participação e arenas públicas: um quadro analítico para pensar os conselhos municipais setoriais 
e os fóruns de desenvolvimento local
Gisele dos Reis e Jussara Freire

Poder local e políticas públicas: um estudo exploratório sobre conselhos gestores
Celene Tonella

Governança urbana e participação cidadã: a experiência do OP em São Paulo
Félix R. Sánchez

Cadernos Metrópole nº. especial 

Como anda São Paulo
Lúcia	Bógus	e	Suzana	Pasternak

Cadernos Metrópole nº. 11

Efeitos da reestruturação produtiva na dinâmica da região metropolitana de Porto Alegre (RMPA) 
na década de 90
José Antonio Fialho Alonso

Gestão municipal X gestão metropolitana: o caso da cidade de Salvador
Antonio Sérgio Araújo Fernandes

Cooperação intermunicipal, reterritorialização da gestão pública e provisão de bens e serviços 
sociais no Brasil contemporâneo: a experiência dos Consórcios de Saúde de Minas Gerais
Carlos Vasconcelos Rocha e Carlos Aurélio Pimenta de Faria

O mercado imobiliário informal em favelas da região metropolitana de São Paulo. O caso de 
Guarulhos
Nelson Baltrusis

A territorialidade da prostituição em Belo Horizonte
Luciana Teixeira de Andrade e Alexandre Eustáquio Teixeira

Cadernos Metrópole nº. 12

Estatuto da Cidade: função social da cidade e da propriedade. Alguns aspectos sobre população 
urbana e espaço
Arlete Moysés Rodrigues

O Centro Histórico de São Paulo: a vacância imobiliária, as ocupações e os processos de 
reabilitação urbana
Valéria Cusinato Bomfim

Os moradores de rua em São Paulo e suas relações com o mundo do trabalho
Marisa Borim

O ambiente construído e a politização do cotidiano nas favelas cariocas
Mariana Cavalcanti

Características do processo de urbanização de Maringá-PR: uma cidade de “porte médio”
Ana Lúcia Rodrigues
Organização sócio-espacial e mobilidade residencial na Região Metropolitana do Recife-PE
Lívia Izabel Bezerra de Miranda
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Cadernos Metrópole nº. 13

Expansión territorial, privatización y fragmentación em la configuracion metropolitana de Buenos 
Aires
Pedro Pírez

Segregação residencial e segmentação social: o “efeito vizinhança” na reprodução da pobreza nas 
metrópoles brasileiras
Luiz César de Queiroz Ribeiro

Periferias de grandes cidades e movimentos populacionais
Ralfo Matos

A periferia é o limite: notas sobre a crise do modelo ocidental de urbanização
Elizete Menegat

Estrutura social e segmentação do espaço metropolitano. Um retrato da Região Metropolitana 
de Porto Alegre em 2000
Rosetta Mamarella
Tânia M. de Barcellos

O zoneamento como instrumento de segregação em São Paulo
José Marinho Nery Júnior
Moradores de rua na cidade de São Paulo: vulnerabilidade e resistência ante as intervenções 
urbanas
Simone Miziara Frangella

Quando um muro separa e nenhuma ponte une
Lúcia Leitão

Cadernos Metrópole nº. 14

A questão metropolitana  
Fabiana Dias

Espaço metropolitano, política e economia global
Ricardo Carlos Gaspar

O planejamento dos transportes nas áreas metropolitanas
Beatriz Maria Soares Pontes

O modelo de gestão de Brasília e as políticas urbanas nacionais
Ignez Costa Barbosa Ferreira
Marília Steinberger

Reestruturação produtiva e trabalho na Região Metropolitana de Salvador: a a construção de um 
novo patamar de precariedade
Ângela Borges

Impasses e desafios na gestão da Região Metropolitana de Belém
José Júlio Ferreira Lima
Ana Claudia Duarte Cardoso
Ana Carolina Gomes Holanda
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Um olhar sobre o planejamento e gestão metropolitandos. A Região Metropolitana da Baixada 
Santista
Silvia de Castro Bacellar do Carmo
Luiz Antônio Nigro Falcoski

Agenda 21 Local
Fernando Nunes da Silva
Vera Aroeira Gonçalves

Cadernos Metrópole nº. 15

Planejamento e mediação da qualidade de vida urbana
Jupira Gomes de Mendonça

Estatuto da Cidade: aprovação e implantação
Sonia Nahas de Carvalho

Proposta para análise do Índice de Dispersão Urbana
Rômulo José da Costa Ribeiro
Frederico Rosa Borges de Holanda

Cidade e suas águas: gestão articulada para a sustentabilidade ambiental
Evania Freires Galindo
Maria de Fátima R. de G. Furtado

Brasília: uma cidade ou uma capital à época de sua inauguração?
Márcio de Oliveira

Governo local e iniciativas de políticas urbanas em Teresina
Antônia Jesuíta de Lima e Edmundo Ximenes Rodrigues Neto

Participação cidadã em torno do Dique de Campinas, SSA/BA?
Rocio Castro Kustner e Ademir Sousa Santos   

Cadernos Metrópole nº. 16

Sur, periferias desplazadas em Bogotá
Omar Enrique Moreno Blanco

Conqueistando o “progresso”: do rural ao urbano
Henrique Sundfeld Barbin
Valdemar Antônio Demétrio

Distribuição e funcionalidades espaciais do terciário moderno
Luís Henrique Freitas Diniz e Ralfo Matos

A representação normativa contemporânea da qualidade urbana nas cidades brasileiras
José Ronal Moura de Santa Inez

Estatuto da Cidade e preservação do meio ambiente urbano
Julia Azevedo Moretti

A valorização fundiária da propriedade urbana
Nelson Baltrusis
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Novas tipologias habitacionais perante a expansão do capital imobiliário-turístico em Natal, RN
Alexsandro Cardoso Ferreira da Silva, Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha e Maria do Livramento 
M. Clementino

Conflitos socioambientais e ocupação urbana no Rio de Janeiro
Gabriela da Costa Silva

Cadernos Metrópole nº. 17

Migrações com desemprego: injustiça social na configuração socioespacial urbana
Aldo Paviani

Distrito Federal e Brasília: dinâmica urbana, violência e heterogeneidade social 
Brasilmar Ferreira Nunes e Arthur Costa

Mobilidade e expansão do Rio de Janeiro para áreas perimetropolitanas
Rainer Randolph e Pedro Henrique Oliviera Gomes

Famílias, hogares y vivendas em las regiones metropolitanas. El caso de Barcelona
Anna Alabart Vilà e Cristina López Villanueva

Migração na metrópole: o caso dos angolanos em São Paulo
Dulce Maria Tourinho Baptista 

A comunidade boliviana em São Paulo: definindo padrões de territorialidade
Renato Cymbalista e Iara Rolnik Xavier

Segregación residencial, migración y movilidad espacial. El caso de Santiago de Chile
Jorge Rodriguez Vignoli

Polarización e hibridación. Cuestionando dos fenômenos em lãs ciudades de nuestro tiempo
Huáscar Bolívar Vallejo

Transformações urbanísticas na região metropolitana do Recife: um estudo prospectivo
Avanços e desafios na experiência brasileira de urbanização de favelas
Geraldo Marinho, Lúcia Leitão, Norma Lacerda, Adauto Lúcio Cardoso

Questões metodológicas sobre o “déficit habitacional”: o perigo de abordagens corporativas
Sérgio de Azevedo e Maria Bernadette Araújo

Cadernos Metrópole nº. 18

A cidade como negócio: produção do espaço e acumulação do capital no município de São Paulo
Adriano Botelho

Capital social, revitalização de bairos e o papel das associações habitacionais: o caso dos países 
Baixos 
Hugo Priemus e Reinout Kleinhans

Rede sociotécnica do direito à habitação e a configuração do espaço em Curitiba
Samira Kauchakje e Clovis Ultramari

Mercado imobiliário e estruturação do espaço na Região Metropolitana de Curitiba
Gislene Pereira e Madianita Nunes da Silva
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A gestão dos bens imóveis da União sob o comando do Exército e a dinâmica espacial em Recife 
e Olinda
Maria do Carmo de Albuquerque Braga

Dinâmica imobiliária e turismo: novas relações, novos riscos 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva e Ângela Lúcia de Araújo Ferreira

Transformações na estrujtura socioespacial das favelas cariocas: a Rocinha como um exemplo
Gerônimo Leitão

O verde como estratégia de valorização imobiliária: a formação de um projeto urbanístico em 
São Paulo
Daniella Almeida Barroso 

Presente y futuro de lãs metrópolis de América Latina
Emilio Pradilla Cobos e Lisett Márquez López

Asentamientos irregulares montevideanos: la desafiliación resistida
Maria José Alvarez Rivadulla

Segregação residencial, condição social e raça em Salvador
Inaiá Maria Moreira de Carvalho e Vanda Sá Barreto

Trabalho, moradia e (i)mobilidade espacial na metrópoles do Rio de Janeiro
Luciana Corrêa do Lago

Cadernos Metrópole nº. 19

O futuro das megacidades: dualidade entre o poder e pobreza
Milton Santos

Problemas ambientais urbanos: desafios para a elaboração de políticas públicas integradas
Lucia Sousa e Silva
Luciana Travassos

Dinâmica demográfica versus processo de produção e reprodução de aglomerados subnormais
Michelli Beduschi
Carlos Mello Garcias

Preservação ambiental de cidades: uma tradução jurídica e urbanística do Estatuto da Cidade
Eloísa Carvalho de Araújo

Políticas públicas e intersetorialidade: uma discussão sobre a democratização do Estado
Gustavo Tavares da Silva

Reflexões sobre o futuro da sustentabilidade urbana com base em enfoque socioambiental
Laura Machado de Mello Bueno

Discutindo gestão sustentável da água em áreas metropolitanas no Brasil: reflexões a partir da 
metodologia européia Water 21
Ana Lucia Brito e Bernard Barraqué

Políticas ambientais e urbanas em áreas de mananciais: interfaces e conflitos
Angélica Tanus Benatti Alvim, Gilda Collet Bruna e Volia Regina Costa Kato
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O planejamento do uso do solo urbano e a gestão de bacias hidrográficas: o caso da bacia dos 
rios Iguaçu/Sarapuí na Baixada Fluminense
Paulo Roberto Ferreira Carneiro,  Adauto Lúcio Cardoso e  José Paulo Soares de Azevedo

Estudo sobre a vulnerabilidade socioambiental na região metropolitana de Curitiba
Marley Deschamps

Urbanização em áreas de mananciais hídricos: estudo de caso em Piraquara, Paraná
Patrícia Costa Pellizzaro, Letícia Peret Antunes Hardt, Harry Alberto Bollmann e Carlos Hardt

Das interfaces entre a environmental history e o direito ambiental: uma análise da recente 
história das agências de águas da Paraíba
Catarina de Oliveira Buriti, Erivaldo Moreira Barbosa e José Otávio Aguiar

As montanhas e suas águas: a paisagem carioca na legislação municipal (1937-2007)
Mônica Bahia Schlee
Vera Regina Tângari

Transporte e eqüidade: ampliando o conceito de sustentatibilidade pelo estudo de caso de 
Brasília
Carolina Pescatori C. da Silva e Caru Bowns
Interferências do ruído do tráfego urbano na qualidade de vida: zona residencial de Brasília/DF
Mônica Nunes e Helena Ribeiro

Cadernos Metrópole nº20

Metrópoles e sociabilidade: os impactos das transformações socioterritoriais das grandes cidades 
na coesão social dos países da América Latina
Ruben Kaztman e Luiz César de Queiroz Ribeiro

Diferenciação espacial e análise regional sob a condição capitalista na contemporaneidade
Ulysses da Cunha Baggio

Territórios e escalas de cooperação e gestão consorciada: o caso francês e seus aportes à 
experiência brasileira
Suely Maria Ribeiro Leal

A cidade e a região/a cidade-região: reconhecer processos, construir políticas
Tadeu Alencar Arrais

Parámetros de gobernabilidad territorial metropolitana
Rui Florentino

Modelos de ordenamento em confronto na área metropolitana de Lisboa: cidade alargada ou re-
centragem metropolitana?
Margarida Pereira, Fernando Nunes da Silva

Operações urbanas - nova forma de incorporação imobiliária: o caso das Operações Urbanas Con-
sorciadas Faria Lima e Água Espraiada
Laura Cristina Ribeiro Pessoa e Lucia Maria Machado Bógus

Os “vários Paranás” e o planejamento do estado
Rosa Moura, Sandra Teresinha da Silva, Maria Isabel de Oliveira Barion, Nelson Ari Cardoso e Di-
ócles Libardi
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A dimensão política de Brasília
Vera Chaia e Miguel Chaia

Território e experiência imigratória: os refugiados em São Paulo no pós-Segunda Guerra Mundial
Maria do Rosário Rolfsen Salles

Ocupação e urbanização dos cerrados: desafios para a sustentabilidade
Aristides Moysés e Eduardo Rodrigues da Silva

Reflexões sobre o estudo da proliferação de condomínios fechados: críticas e sugestões
Hélio Rodrigues de Oliveira Jr.

Regime de acumulação e configuração do território no Brasil
Lúcia Cony Faria Cidade, Glória Maria Vargas, e Sérgio Ulisses Silva Jatobá

4.6. Mecanismos de Formação e Fixação de Jovens Pesquisadores

O Observatório das Metrópoles tem se constituído em um programa com grande capacidade de 
geração e absorção de jovens pesquisadores. Em primeiro lugar, em razão de suas linhas de pesquisas 
serem incorporadas nas instituições integrantes da rede e, em algumas delas, integrada na grade curri-
cular como disciplina. Em conseqüência, temos podido incorporar de maneira orgânica os projetos de 
dissertação e de tese no programa de trabalho do Observatório. Em segundo lugar, pelo fato da rede ser 
constituída por vários centros de pós-graduação (mestrado e doutorado) espalhados por todas as regiões 
do país (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte), agrupando um leque disciplinar amplo (sociolo-
gia, geografia, planejamento urbano, urbanismo, economia etc), inserido em uma diversificada rede de 
centros universitário públicos e privados, o que dota o nosso trabalho de grande potencial de arrasto. Em 
muitos centros tem-se buscado já orientar a elaboração de monografias de graduação para a realização 
de estudos de casos que iniciam os graduandos na formação teórica, na problemática das pesquisas e no 
exercício metodológico. 

Outra frente de formação tem sido o conjunto de atividades realizadas pelo Observatório para 
capacitar os novos pesquisadores que se associam na utilização da metodologia e nas técnicas de mani-
pulação de dados empregadas na pesquisa. Estas atividades são realizadas através de pequenos cursos e 
seminários de pesquisa.   Foram realizados diversos cursos de treinamento de pesquisadores da Rede na 
área das metodologias de análise social do espaço e de avaliação das políticas públicas, tanto no âmbito 
nacional como nos Núcleos regionais. Entre esses cursos, vale destacar: (i) Curso de Introdução a Geo-
tecnologias (Primeiro semestre de 2007), voltado para o estudo das desigualdades socioespaciais a partir 
da utilização de softwares de estatística e geprocessamento: SPSS (Statistical Package for Social Science), 
EstatLab e Archiview; e o (ii) Utilização de Geotecnologias aplicada a análise espacial: introdução ao 
uso de ArcGIS (primeiro semestre de 2008), direcionado aos pesquisadores da rede, com o objetivo de 
promover a capacitação na construção de banco de dados e na utilização do programa de Geoprocessa-
mento ArcGIS. 

Em 2006 foi oferecido aos bolsista de iniciação cientifica e alunos de mestrado e doutorado o curso 
“Pesquisa e formação em Trabalho de Campo”, ministrado pela Professora Karina Kuschnir, (IFCS/UFRJ) 
que tinha como intuito a elaboração de etnografias de algumas escolas do Rio de Janeiro. O curso ajudou 
a desenvolver um roteiro de observações e entrevistas que dessem conta da problemática trabalhada 
na pesquisa. Ele capacitou os estudantes a realizar etnografias em algumas escolas da cidade do Rio de 
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Janeiro onde a ideia era observar o cotidiano da escola através de, a título de exemplos, observação da 
entrada e saída dos estudantes para a análise das relações sociais específicas de cada aluno ou de um 
grupo de alunos; observação do ambiente da escola como forma de compreensão sobre os diferentes 
atores e seus papéis sociais na escola; observação do recreio para identificação de grupos de afinidade 
e rejeição e compreensão de visões de mundo e projetos de vida relacionado às experiências escolares 
e/ou de moradia no bairro; observação de aulas de uma turma selecionada da quarta-série; participa-
ção nas reuniões de pais e verificação da relação destes com a escola; entrevistas com os professores, 
diretores e outros funcionários; conversa com os alunos de quarta-série (selecionados de acordo com o 
desempenho) que revelem sua percepção sobre a escola, bairro que vive, amigos e família. 

É evidente que em se tratando de universidades públicas, a fixação do pesquisador formado esbar-
ra nos atuais limites institucionais dos concursos públicos. Para contornar esta limitação, na medida do 
possível temos lançado mão do expediente de bolsas de pesquisador.

São diversas as teses e dissertações já defendidas ou orientadas por pesquisadores integrantes de 
cada núcleo da rede, que foram elaboradas no âmbito das pesquisas realizadas pelo Observatório, tendo 
os seus autores se beneficiado da metodologia proposta e, ao mesmo tempo, contribuído com estudos 
aprofundados sobre diversos temas.
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Volume: 5, jun.
Página inicial: 1  -  Página final: 26

Título: Um ensaio sobre o controle da cidade e do 
cidadão contemporâneo 
Ano: 2006
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: Periódico
Título do periódico/revista: Cidades (Presidente 
Prudente Grupo de Estudos Urbanos) 

ISSN: 1679-3625
Volume: 3 n.5, jan./jun.
Página inicial: 37  -  Página final: 66

Título:	Universidad	y	cambio	de	época
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: Periódico eletrônico
Título do periódico/revista: Informativo Observatório 
das Metrópoles
Volume: Ano I - nº 21, 19 / 12 / 2007

Título: Estatuto da Metrópole - contribuição ao debate
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura, Olga Lúcia C. de 
Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Periódico eletrônico
Título do periódico/revista: Informativo Observatório 
das Metrópoles
Título:	Desastres	naturais	ou	negligência	humana?
Ano: 2008

Linha de Pesquisa:  METROPOLIzAÇÃO, DINâMICAS INTRAMETROPOLITANAS  
 E O TERRITóRIO NACIONAL

Sublinha:  DINâMICA INTRAMETROPOLITANA

Atividade: a)  Inclusão, na base de dados, de municípios do entorno das RMs e que não se in-
cluem nos limites institucionalizados;

 b)  Análise do grau da integração desses municípios na dinâmica das aglomerações;

 c)  Estudo de outras aglomerações urbanas dos estados;

 d)  Elaboração de matriz origem destino, por município, do movimento pendular 
para todas as unidades aglomerativas do Brasil;e) Mapeamento dos fluxos do 
movimento pendular intrametropolitano e inter aglomerações.

 f)  Análise dos fluxos do movimento pendular intrametropolitanos para detecção 
de novas centralidades, identificação das espacialidades “dormitórios” e 
levantamento de novos tipos de demandas por equipamentos e serviços;

 g)  Cruzamento das informações do movimento pendular com outros indicadores 
sociais e demográficos, criando um perfil do morador em trânsito;

 h)  Análise da configuração de novas espacialidades, articulando em complexos 
urbanos, conjuntos de regiões metropolitanas, aglomerações e centros urbanos;

 i) Estudo da capacidade institucional para gestão urbano-regional, complexificada 
com as espacialidades emergentes;

 j)  Construção de tipologia de municípios das áreas metropolitanas segundo o grau 
de concentração dos problemas urbano-habitacionais e condições fiscais para 
empreender ações cooperativas.

ANEXO II

PRODUÇÃO ACADÊMICA COMPLETA
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Nome dos autores: Rosa Moura, Luís Antônio Andrade 
e Silva
Meio de divulgação: Periódico eletrônico
Título do periódico/revista: Revista Eletrônica 
Geografar (http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/
geografar)
ISSN: 1981-089X
Volume: v.3, n.1, Jan./jun.
Página inicial: 58  -  Página final: 72

Título: Metropolização e territórios emergentes no Sul 
do Brasil
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: Seminário “Desigualdades 
socioespaciais: urbanização, população e 
territorialidades em rede”. Ouro Preto. 

Título:	Institucionalização	de	Regiões	Metropolitanas:	
qual	o	sentido.
Ano: 2006
Nome dos autores: Rosa Moura, Diócles Libardi, M. 
Isabel Barion
Meio de divulgação: Periódico
Título do periódico/revista: Revista Paranaense de 
Desenvolvimento. Ponto de Vista. (IPARDES)
ISSN: 0556-6916
Volume: 111, jul./dez.
Página inicial: 129  -  Página final: 143

Título: Metropolização:	Hierarquia,	Configurações	e	
Tendências: Notas preliminares sobre os resultados do 
REGIC 2007
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: III Seminário Nacional da 
Rede Observatório das Metrópoles. Maringá.

Título: Aglomeração transfronteiriça: integração 
regional	ou	constituição	de	um	enclave?
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa moura, Nelson Ari Cardoso
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: 7º Colóquio de 
Transformações Territoriais do Comitê Acadêmico de 
Desenvolvimento Regional da AUGM (Associação das 
Universidades do Grupo Montevideo), Curitiba.

Título: Diversidade, Desigualdade e Inserção 
Diferenciada na Divisão Social do Trabalho
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura, Diócles Libardi, Sandra 
T. da Silva, M. Isabel Barion, Nelson Ari Cardoso
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: XII Encontro Nacional da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional (Anpur), Belém.

Título: Semelhanças e Diferenças no Processo de 
Urbanização do Sul do Brasil
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura, Gislene Santos
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: X Simpósio Nacional de 
Geografia Urbana, SIMPURB, Florianópolis.

Título: Quantificação	e	mapeamento	dos	movimentos	
pendulares dos municípios do Estado do Paraná, 2000
Ano: 2008
Nome dos autores: Marley Deschamps, Anael Cintra, 
Paulo Delgado, Rosa Moura
Meio de divulgação: Periódico
Título do periódico/revista: Primeira Versão, Ipardes. 
Cutitiba.
ISSN: 1808-5091
Volume: 8, jul.
Página inicial: 1  -  Página final: 79

Título: Movimento	pendular	e	perspectivas	de	
pesquisas em aglomerados urbanos 
Ano: 2006
Nome dos autores: Rosa Moura, Maria Luísa Castello 
Branco, Olga Lúcia C. de Freitas Firkwowski
Meio de divulgação: Periódico
Título do periódico/revista: São Paulo em Perspectiva. 
Fundação SEADE. São Paulo.
ISSN: 1806-9452
Volume: 19 Número: 4, out./dez.
Página inicial: 121  -  Página final: 133

Título: Análise dos movimentos pendulares nos 
municípios de Santa Catarina: uma abordagem 
regional
Ano: 2008
Nome dos autores: Marley Deschamps, Anael Cintra
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: IV Seminário Internacional 
sobre desenvolvimento regional . Santa Cruz do Sul-RS.

Título: Movimento Pendular para trabalho na 
região	metropolitana	de	Curitiba:	uma	análise	das	
características	de	quem	sai	e	quem	fica.	
Ano: 2008
Nome dos autores: Marley Deschamps, Anael Cintra
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: XVI Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais. Caxambu.

Título: Análise dos movimentos pendulares nos 
municípios	da	Região	Metropolitana	de	Curitiba.
Ano: 2007
Nome dos autores: Marley Deschamps, Anael Cintra
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: V Encontro Nacional sobre 
Migrações. Campinas.

Título: Nota sobre as novas dinâmicas populacionais 
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em	Santa	Catarina:	fluxos	pendulares	e	movimentos	
migratórios internacionais. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Gislene Santos
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: Seminário “Desigualdades 
socioespaciais: urbanização, população e 
territorialidades em rede”.Ouro Preto .

Título: A	(re)distribuição	espacial	da	população	
brasileira e possíveis impactos sobre a 
metropolização.
Ano: 2008
Nome dos autores: José Irineu Rangel Rigotti
Meio de divulgação: digital
Título do periódico/revista: 32º Encontro Anual da 
Anpocs. Caxambu.
Página inicial: 1  -  Página final: 26

Título: fecundidade abaixo da reposição, população 
estacionária por migração e efeitos sobre estrutura 
etária.
Ano: 2008
Nome dos autores: André Junqueira Caetano
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Revista Brasileira de 
Estudos da População. Rio e Janeiro.
ISSN: 0102-3098
Volume: 25
Página inicial: 325  -  Página final: 334

Título: A estrutura sócio-espacial da Região 
Metropolitana	de	Belém:	reflexões	sobre	a	
distribuição	dos	tipos	sócio-ocupacionais	de	1009	a	
2000
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Claudia Duarte Cardoso, José 
Júlio Ferreira Lima, Lucinda Freitas de Assis Sena, 
Ricardo Bruno N. dos Santos, Sandra Helena Ribeiro 
Cruz
Meio de divulgação: impressa
Título do periódico/revista: Novos Cadernos NAEA. 
Belém.
ISSN: 1516-6481
Volume: 10
Página inicial: 143  -  Página final: 183

Título: Conselhos Gestores e Regulação: a Assistência 
Social em tempos de transição
Ano: 2009
Nome dos autores: Carla Cecília R. Almeida
Meio de divulgação: Impresso - no prelo

Título: Os movimentos populacionais no Rio Grande 
do Sul: uma visão inter e intra-regional através dos 
Coredes.
Ano: 2005
Nome dos autores: Maria de Lourdes Jardim, Tanya M. 
de Barcellos 

Meio de divulgação: impresso e digital (www.fee.tche.br)
Título do periódico/revista: Ensaios FEE
ISSN: 0101-1723 
Volume: 26
Página inicial: 143  -  Página final: 169

Título: SULANCAXMUAMBA: rede social que alimenta 
a migração de retorno 
Ano: 2005
Nome dos autores: LYRA, M. R. S. B.
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: São Paulo em Perspectiva - 
Movimentos Migratório nas Metrópoles 
Volume: 19
Página inicial: 144  -  Página final: 154

Artigo	Internacional
Título: Coerción en las prácticas urbanas y 
fragmentación de la cohesión social: una mirada desde 
las ciudades brasileñas.
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: Periódico
Título do periódico/revista: PAPELES de Relaciones 
Ecosociales y Cambio Global,  Centro de Investigación 
para la paz/FUHEM, Madrid.
ISSN: 1885799X 
Volume: 101
Página inicial: 89  -  Página final: 98

Título: La dimensión regional de las aglomeraciones 
urbanas	brasileñas	y	los	retos	de	gestión	
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura, Olga Lúcia C. de 
Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Periódico
Título do periódico/revista: PAMPA : Revista 
Interuniversitaria de Estudios Territoriales.  La Rioja.
ISSN: 1669-3299
Volume: 3
Página inicial: 121  -  Página final: 144

Título: A aglomeração urbana transfronteiriça de foz 
do	Iguaçu	(BR),	Ciudad	del	Este	(PY)	e	Puerto	Iguazú	
(AR)
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura, Nelson Ari Cardoso
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: IV Seminario Internacional 
de la Red de Investigación sobre Áreas Metropolitanas 
de Europa y América Latina – RIDEAL, Ciudad Juárez, 
México

Título: Diversidade, desigualdade e inserção 
diferenciada na divisão social do trabalho: a 
identificação	dos	“vários	Paranás”	e	sua	absorção	pelo	
planejamento do Estado
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura, Sandra T. da Silva, M. 
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Isabel Barion, Nelson Ari Cardoso, Diócles Libardi
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: Memorias del X 
Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 
Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII)RII - 
Santiago de Querétaro, México.

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Trajetória	e	perspectivas	da	gestão	
das metrópoles 
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: Capítulo de livro
Título do livro: Planejamento urbano no Brasil: 
trajetória, avanços e perspectivas.
Nome dos organizadores: Geraldo Magela Costa, Jupira 
Gomes de Mendonça,
Número do Volume:1 
Página inicial: 102  -  Página final: 119
ISBN: 978-85-7654-067-0
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: C/Arte, (Coleção Estado da Arte)

Título do capítulo: O metropolitano no urbano 
brasileiro:	identificação	e	fronteiras
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura, Paulo delgado, Marley 
Deschamps, Maria Luísa Castello Branco
Meio de divulgação: Capítulo de livro
Título do livro: As metrópoles e a questão social 
brasileira
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Orlando Alves dos Santos Junior
Página inicial: 127  -  Página final: 155
ISBN: 978857106364-8
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Revan/Observatório das Metrópoles 

Título do capítulo: Redes e fronteiras: o caso da 
migração de sul-catarinenses para os EUA.
Ano: 2008
Nome dos autores: Gislene Santos
Meio de divulgação: Capítulo de livro
Título do livro: A emergência da multiterritorialidade: a 
ressignificação da relação do humano com o espaço. 
Nome dos organizadores: Álvaro Luiz Heidrich, Benhur 
Pinós da Costa, Cláudia Luísa Zeferino Pires, Vanda Ueda 
Página inicial: 85  -  Página final: 100
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: Editora Ulbra

Título do capítulo: Dinâmica e crescimento 
demográfico	da	RMBH	-	1960-2000
Ano: 2008
Nome dos autores: André Junqueira Caetano, José 
Irineu Rangel Rigotti
Meio de divulgação: impresso

Título do livro: Metrópole - território, sociedade e 
política: o caso da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 
Nome dos organizadores: Luciana Teixeira de Andrade, 
Jupira Gomes de Mendonça, Carlos Aurélio Pimenta de 
Faria
Número do Volume: 1
Página inicial: 21  -  Página final: 43
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788560778157
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Editora PUC Minas

Título do capítulo: Movimento pendular de estudantes 
do	ensino	superior	público	na	RMM:	viajando	para	
estudar na UEM
Ano: 2008
Nome dos autores: Ivana Veraldo, Adeir Archanjo da 
Mota, Everton Henrique Faria; Franciele Alves da Silva, 
Mariana Amália de Carvalho Castro.
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Retratos da Região Metropolitana de 
Maringá: subsídios para a elaboração de políticas 
públicas participativas.
Nome dos organizadores: Ana Lúcia Rodrigues e Celene 
Tonella
Número do Volume: 
Página inicial: 61  -  Página final: 83 
ISBN: 978-85-7628-202-0
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM

Título do capítulo: Mobilidade urbana, trânsito e o 
perfil	do	usuário	de	transporte	coletivo	em	Maringá,	
Paiçandu	e	Sarandi	(PR)	
Ano: 2009
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Celso Nicola 
Romano, Adriano José Scalabrini
Meio de divulgação: Impresso - no prelo
Título do livro: Retratos da Região Metropolitana de 
Maringá: subsídios para a elaboração de políticas 
públicas participativas
Nome dos organizadores: Ana Lúcia Rodrigues e Celene 
Tonella
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM. 

Título do capítulo: O que é a Região Metropolitana 
de	Maringá:	os	múltiplos	recortes	espaciais	e	
institucionais	relacionados	à	cidade	de	Maringá
Ano: 2009
Nome dos autores: Adeir Archanjo da Mota 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Retratos da região metropolitana de 
maringá: subsídios para a elaboração de políticas 
públicas participativas.
Nome dos organizadores: Ana Lúcia Rodrigues, Celene 
Tonella
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Número do Volume: 1 
ISBN: 978-85-7628-202-0
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM

Título do capítulo: Planos	diretores	participativos	
para pequenos municípios paranaenses: limites e 
possibilidades de implementação do Estatuto da 
Cidade
Ano: 2009
Nome dos autores: Ana Flávia Galinari, Ana Lúcia 
Rodrigues, Beatriz Fleury e Silva, Fabíola C. de Souza 
Cordovil, Gisela Barcelos, Sílvia Horvath Bastian
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Retratos da região metropolitana de 
maringá: subsídios para a elaboração de políticas 
públicas participativas
Nome dos organizadores: Ana Lúcia Rodrigues, Celene 
Tonella
Número do Volume: 1
ISBN: 978-85-7628-202-0
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM

Título do capítulo: Movimentos pendulares no Rio 
Grande do Sul: um foco sobre as aglomerações urbanas. 
Ano: 2009
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos, Maria de 
Lourdes Jardim
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, Economia e Sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos (org.). 
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: FEE (no prelo)

LIVRO

Título do livro: O	Espaço	Alternativo,	vida	e	forma	
urbana nas baixadas de Belém
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Claudia Duarte Cardoso
Número do Volume:1
ISBN: 85-247-0268-0
Cidade da editora: Belém
Nome da editora: Editora da UFPA

RELATÓRIO

Título do relatório: Como Anda a Metrópole. Região 
Metropolitana	de	Curitiba	
Ano: 2006
Nome dos autores: Rosa Moura, Equipe de 
pesquisadores do IPARDES

Meio de divulgação: Livro (prelo) e eletrônica 
(http://www.ipardes.gov.br/pdf/como_andam_as_
metropoles_2006.pdf)
Número de páginas: 190

Título	do	relatório:	Desafios	Metropolitanos.	
Nota Técnica: Subsídio à Abordagem da Dimensão 
Territorial do Desenvolvimento Nacional no Plano 
Plurianual e no Planejamento Governamental de 
Longo	Prazo.	Dimensão	5	-	Dinâmica	Demográfica,	
Urbana e Rural.
Ano: 2006
Nome dos autores: Luiz Cesar de Queiroz, Rosa Moura, 
Paulo Delgado, Marley Deschamps
Meio de divulgação: Impressa
Número de páginas: 84

Título	do	relatório:	O	perfil	do	usuário	de	transporte	
coletivo	em	maringá,	sarandi	e	paiçandu
Ano: 2006
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Digital
Número de páginas: 52

Título	do	relatório:	Relatório	Quantitativo	da	
pesquisa:Desigualdades Socioespaciais no RN
Ano: 2008
Nome dos autores: Rita de Cássia da Conceição Gomes, 
Maria do Livramento Miranda Clementino, Valdenildo 
Pedro da Silva e Anieres Barbosa da Silva
Meio de divulgação: -
Número de páginas: 20

Título do relatório: fluxo migratório para a região 
metropolitana do recife no período 1990-2000.
Ano: 2008.
Nome dos autores: Maria Rejane Souza Brito
Meio de divulgação: mimeo
Número de páginas: 10

Título	do	relatório:	Diagnóstico	econômico	dos	
municípios da Baixada fluminense
Ano: 2008
Nome dos autores: Gabriel Strautman, Luciana Corrêa 
do Lago
Meio de divulgação: Site do Observatório
Número de páginas: 30

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Os Brasileiros na Europa: notas introdutórias
Ano: 2008
Nome dos autores: José Irineu Rigotti, Duval Magalhães 
Fernandes 
Meio de divulgação: digital
Nome do Evento: Brasileiros no Mundo : I Conferência 
sobre as Comunidades Brasileiras no Exterior
Natureza do Evento: conferência
Cidade: Rio de Janeiro
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Título: A	(re)distribuição	espacial	da	população	
brasileira e possíveis impactos sobre a metropolização
Ano: 2008
Nome dos autores: José Irineu Rigotti
Meio de divulgação: digital
Nome do Evento: 32o. Encontro Anual da ANPOCS
Natureza do Evento: encontro anual
Cidade: Caxambu

Título: Movimentos migratórios para o estado da 
Bahia: efeitos diretos e indiretos da migração de 
retorno
Ano: 2008
Nome dos autores: Cláudia Cristina Rios Caxias da 
Costa, José Irineu Rangel Rigotti
Meio de divulgação: digital
Nome do Evento: XVI Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais
Natureza do Evento: encontro
Cidade: Caxambu
Página inicial: 1  -  Página final: 19

Título: Metropolização
Ano: 2008
Nome dos autores: José Irineu Rangel Rigotti
Meio de divulgação: digital
Nome do Evento: III Seminário Nacional Observatório 
das Metrópoles - Território, coesão social e governança 
democrática
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá
Página inicial: 1  -  Página final: 25

Título: Metropolização:	Hierarquia,	Configurações	e	
Tendências: Notas preliminares sobre os resultados do 
REGIC 2007
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: CD-Rom Anais
Nome do Evento: III Seminário Nacional da Rede 
Observatório das Metrópoles.
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Metropolização e territórios emergentes no Sul 
do Brasil 
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: CD-Rom Anais
Nome do Evento: Seminário “Desigualdades 
socioespaciais: urbanização, população e 
territorialidades em rede
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Ouro Preto

Título: Aglomeração transfronteiriça: integração 
regional	ou	constituição	de	um	enclave?
Ano: 2008

Nome dos autores: Rosa Moura, Nelson Ari Cardoso
Meio de divulgação: CD-Rom dos Anais 
Nome do Evento: 7º Colóquio de Transformações 
Territoriais do Comitê Acadêmico de Desenvolvimento 
Regional da AUGM (Associação das Universidades do 
Grupo Montevideo)
Natureza do Evento: Colóquio
Cidade: Curitiba

Título: Diversidade, Desigualdade e Inserção 
Diferenciada na Divisão Social do Trabalho
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura, Diócles Libarde, 
Sandra T. da Silva, M. Izabel Barion, Nelson Ari Cardoso
Meio de divulgação: CD-Rom Anais
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional (Anpur)
Natureza do Evento: Encontro Nacional
Cidade: Belém

Título: Semelhanças e Diferenças no Processo de 
Urbanização do Sul do Brasil
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura, Gislene Santos
Meio de divulgação: CD-Rom Anais
Nome do Evento: X Simpósio Nacional de Geografia 
Urbana, SIMPURB
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Florianópolis

Título: A aglomeração urbana transfronteiriça de foz do 
Iguaçu	(BR),	Ciudad	del	Este	(PY)	e	Puerto	Iguazú	(AR)
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura, Nelson Ari Cardoso
Meio de divulgação: CD-Rom Anais
Nome do Evento: IV Seminario Internacional de la Red 
de Investigación sobre Áreas Metropolitanas de Europa 
y América Latina – RIDEAL
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Ciudad Juárez, México

Título: Diversidade, desigualdade e inserção 
diferenciada na divisão social do trabalho: a 
identificação	dos	“vários	Paranás”	e	sua	absorção	pelo	
planejamento do Estado
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosa Moura, Sandra T. da Silva, M. 
Isabel Barion, Nelson Ari Cardoso, Diócles Libarde
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Nome do Evento: Memorias del X Seminario 
Internacional de la Red Iberoamericana de 
Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII)RII
Natureza do Evento: Seminário Internacional
Cidade: Santiago de Querétaro - México

Título: Análise dos movimentos pendulares nos 
municípios de Santa Catarina: uma abordagem 
regional
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Ano: 2008
Nome dos autores: Marley Deschamps, Anael Cintra
Meio de divulgação: CD-Rom Anais
Nome do Evento: IV Seminário Internacional sobre 
desenvolvimento regional
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Santa Cruz do Sul-RS

Título: Movimento Pendular para trabalho na 
região	metropolitana	de	Curitiba:	uma	análise	das	
características	de	quem	sai	e	quem	fica
Ano: 2008
Nome dos autores: Marley Deschamps, Anael Cintra, 
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Nome do Evento: XVI Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais 
Natureza do Evento: Encontro Nacional
Cidade: Caxambu

Título: Análise dos movimentos pendulares nos 
municípios	da	Região	Metropolitana	de	Curitiba	
Ano: 2007
Nome dos autores: Marley Deschamps, Anael Cintra
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Nome do Evento: V Encontro Nacional sobre Migrações 
Natureza do Evento: Encontro Nacional
Cidade: Campinas

Título: Nota sobre as novas dinâmicas populacionais 
em	Santa	Catarina:	fluxos	pendulares	e	movimentos	
migratórios internacionais 
Ano: 2008
Nome dos autores: Gislene Santos
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Nome do Evento: Seminário “Desigualdades 
socioespaciais: urbanização, população e 
territorialidades em rede”
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Ouro Preto 

Título: Os	processos	de	institucionalização	e	
espacialização da Região Metropolitana e Metrópole 
no Brasil
Ano: 2007
Nome dos autores: Adeiar Archanjo MOta, Ricardo 
Tows, Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Digital e Impresso
Nome do Evento: II Seminário Nacional Metrópole: 
Governo, Sociedade e Território
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Análise	de	Correspondência	na	Tipificação	do	
Espaço da Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2007
Nome dos autores: Isolde Previdelli, Rosangela 
Getirana Santana, Margareth Udo, Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: IV Semana de Estatística

Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: A	metropolização	do	Sul:	Porto	Alegre,	Curitiba	
e Maringá
Ano: 2006
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: Seminário Observatório das 
Metrópoles: A Questão Metropolitana e dos Desafios 
do Desenvolvimento Nacional
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Belo Horizonte

Título: Dinâmica e organização do espaço 
metropolitano	de	Natal:uma	leitura	a	partir	do	
terciário
Ano: 2007
Nome dos autores: Rita de Cássia da Conceição 
Gomes;Anieres Barbosa da Silva
Meio de divulgação: digital
Nome do Evento: IX Colóquio Internacional de 
geocrítica
Natureza do Evento: Colóquio Internacional
Cidade: Porto Alegre RS

Título: Movimentos pendulares no Rio Grande do Sul: 
um foco sobre as aglomerações urbanas.
Ano: 2008
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos, Maria de 
Lourdes Jardim 
Meio de divulgação: home-page
Nome do Evento: XVI Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais, ABEP
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Caxambu, MG

Título: Os movimentos populacionais no Rio  
Grande do Sul: uma visão inter e intra regional 
através dos Conselhos regionais de Desenvolvimento 
(Coredes)
Ano: 2005
Nome dos autores: Maria de Lourdes Jardim, Tanya M. 
de Barcellos 
Meio de divulgação: home-page (http://revistas.fee.
tche.br/index.php/ensaios/article/viewArticle/2079)
Nome do Evento: IV Encontro Nacional Sobre 
Migrações, GT Migração, Associação Brasileira de 
Estudos Populacionais (ABEP
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Rio de Janeiro/RJ

Título: O	Regional	e	o	Metropolitano:	desafios	do	
Desenvolvimento Nacional
Ano: 2005
Nome dos autores: Lívia Miranda
Meio de divulgação: CD Rom, Anais.
Nome do Evento: IX Simpósio Nacional de geografia 
Urbana
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Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Manaus

Título: Tendências	da	organização	econômica	dos	
espaços metropolitanos.
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz César de Queiroz Ribeiro, 
Marcelo Gomes Ribeiro
Meio de divulgação: CD dos Anais
Nome do Evento: XIV Semana de Planejamento Urbano 
e Regional
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Metropolização	e	as	estruturas	produtivas:	
convergências e divergências espaço-temporais
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz César de Queiroz Ribeiro, 
Marcelo Gomes Ribeiro
Meio de divulgação: Site do Observatório (http://www.
observatoriodasmetropoles.ufrj.br)
Nome do Evento: III Seminário Nacional Observatório 
das Metrópoles.
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

BANCO DE DADOS

Nome: Movimentos pendulares
Fonte: Censo Demográfico 2000
Data de Referência: 2000
Unidade do banco: Pessoa
Referência espacial: municípios

MONOGRAFIA

Título: Monografia	de	Especialização	-	Brasileiros	na	
Itália	–	a	migração	motivada	pelo	direito	à	cidadania	
italiana. Ano: 2008
Nome do autor: R. Dalla Félix Costa
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Especialização em Relações 
Internacionais

Título: Monografia	de	Graduação	-	Migração	rural-
urbana: os momentos do processo migratório entre 
o	distrito	de	Água	Azul	e	o	município	de	Curitiba	(PR)	
(1960-2008).	
Ano: 2008
Nome do autor: Soares A. de Assunção
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Geografia

Título: Monografia	de	Graduação	-	Segregação	
socioespacial	na	cidade	de	Curitiba:	condomínios	
fechados horizontais no bairro Campo Comprido
Ano: 2008
Nome do autor: Juliana Rombaldi

Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Geografia

Título:	Iniciação	Científica:	Dinâmica	e	caracterização	
migratória do Colar Metropolitano do Vale do Aço
Ano: 2009
Nome do autor: Thiago Vieira da Silva Matos - 
Orientador: José Irineu Rangel Rigotti
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Iniciação	Científica	-	Mapeando	os	deficientes	
no estado de Minas Gerais: uma análise exploratória 
através	do	censo	demográfico	de	Minas	Gerais
Ano: 2006
Nome do autor: Emerson Augusto Baptista - 
Orientador: José Irineu Rangel Rigotti
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Iniciação	Científica:	Análise	espacial	dos	fluxos	
populacionais em Minas Gerais
Ano: 2006
Nome do autor: Luciene Marques da Conceição - 
Orientador: José Irineu Rangel Rigotti
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Iniciação	Científica	-	Distribuição	Espacial	da	
População Brasileira
Ano: 2005
Nome do autor: Arthur Cerazo - Orientador: José Irineu 
Rangel Rigotti
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Satisfação	de	Usuários	de	Transporte	Coletivo	
por	Área	de	Expansão	Demografica	
Ano: 2006
Nome do autor: Nayara Krupek, Isolde Terezinha Santos 
Previdelli
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Estatística

Título: Elaboração do delineamento amostral para 
pesquisa	sobre	a	qualidade	do	transporte	coletivo	em	
Maringá
Ano: 2006
Nome do autor: Nayara Krupek, Ana Lúcia Rodrigues
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Perfil	dos	Usuários	de	Transporte	Coletivo	da	
Região Metropolitana de Maringá. 
Ano: 2006
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Nome do autor: Eduardo Gallina Missiagia
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Estatística

Título: O	transporte	coletivo	em	Maringá:	um	estudo	
sobre os usuários da empresa TCCC-Transporte 
Coletivo	Cidade	Canção
Ano: 2006
Nome do autor: Adriano José Scalabrini, Ana Lúcia 
Rodrigues
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Sociologia

DISSERTAÇÃO

Título: Migrações na Região do Vale do Aço, MG
Ano: 2009
Nome do autor: Fabiano Couto Milagres
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: A migração de retorno para o estado da Bahia: 
uma	análise	demográfico-espacial
Ano: 2007
Nome do autor: Cláudia Cristina Rios Caxias da Costa
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Microrregião de Divinopólis: migrações nos 
períodos de 1986-1991 e 1995-2000
Ano: 2007
Nome do autor: Vani Aparecida de Oliveira
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Projeção	da	população	de	Minas	Gerais	a	partir	

dos dados de energia elétrica
Ano: 2009
Nome do autor: José Erimá Fernandes
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: A relação urbano rural no contexto da 
metrópole: um enforque nos assentamentos rurais da 
RMNatal
Ano: 2008
Nome do autor: Rosa Maria Rodrigues Lopes
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: Geografia

TESE

Título: Arranjos urbano-regionais no Brasil 
Ano: 2009
Nome do autor: Rosa Moura
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Produção e transformação do 
espaço urbano e regional

Título: Migrações e os indicadores do Milênio
Ano: 2009
Nome do autor: Danny Zahreddine
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Planejamento e Produção do Espaço em áreas 
de Transição Rural-urbana: O caso da RM Recife
Ano: 2008
Nome do autor: Lívia Miranda
Instituição: Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Urbano da RM Recife
Área de conhecimento: Planejamento Urbano, 
Metropolização, Produção do Espaço

Linha de Pesquisa:  METROPOLIzAÇÃO, DINâMICAS INTRAMETROPOLITANAS  
E O TERRITóRIO NACIONAL

Sublinha:  DINâMICA INTRAMETROPOLITANA

Atividade:  A equipe do Observatório Pernambuco deve caracterizar com variáveis mais 
diretamente vinculadas a políticas urbanísticas cada um dos tipos [Tipologia 
das cidades brasileiras definida em trabalho anterior] e propor ao debate ru-
mos de política urbana, com ênfase na articulação com demais políticas terri-
toriais e na concepção de diretrizes adequadas à diversidade das cidades de 
menor tamanho

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Cidadania e Desenvolvimento local: a 
centralidade do território
Ano: 2007

Nome dos autores: Jan Bitoun
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: X Colóquio Internacional 
sobre o Poder local: o Futuro da Gestão. Salvador.
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LIVRO

Título do livro: As Novas Tipologias das Cidades 
Brasileiras	(2008)
Ano: 2009
Nome dos autores: Jan Bitoun, Tânia Bacelar, Livia 
Miranda, Ana Cristina Fernandes
Numero da Edição: Primeira
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Fase/Observatório das Metrópoles

Título do livro: Sistema nacional de Informações 
das	Cidades:	Classificação/tipologia	das	Cidades	
Brasileiras	(Relatório	da	atividade	5.1)
Ano: 2009
Nome dos autores: Jan Bitoun, Tânia Bacelar, Livia 
Miranda, Ana Cristina Fernandes.
Cidade: Rio de Janeiro

RELATÓRIO

Título do relatório: Uma	classificação	-	Tipologia	para	
as Cidades Brasileiras, 2008
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Cristina Fernandes, Jan Bitoun, 
Tânia Bacelar, Lívia Miranda, Anselmo Cesar
Meio de divulgação: Mimeo
Número de páginas: 40

Título do relatório: Sistema nacional de Informações 
das	Cidades:	Classificação/tipologia	das	Cidades	
Brasileiras	(Relatório	da	atividade	5.1)
Ano: 2005
Nome dos autores: Ana Cristina Fernandes, Tania 
Bacelar de Araújo, Lívia Miranda, Jan Bitoun, Angela 
Souza
Meio de divulgação:online
Disponivel em: http://www.
observatoriodasmetropoles.ufrj.br/produtos/mc_tcb_
rel_2.pdf

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Cidade e Região: Uma Tipologia das Cidades 
Brasileiras.
Ano: 2006
Nome dos autores: Ana Cristina Fernandes
Nome do Evento: Mestrado em Desenvolvimento e 
Planejamento Territorial da Universidade Federal do 
Pará
Natureza do Evento: Conferência
Cidade: Goiânia

Título: Tipologia das Cidades Brasileira
Ano: 2005
Nome dos autores: Ana Cristina Fernandes, Lívia 
Miranda, Jan Bitoun, Angela Souza
Meio de divulgação: Impresso

Nome do Evento: XI Encontro nacional da ANPUR
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Manaus

Título: Tipologia das Cidades Brasileiras
Ano: 2005
Nome dos autores: Ana Cristina Fernandes, Tania 
bacelar de Araújo, Lívia Miranda, Jan Bitoun, Angela 
Souza
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: Simpurb
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Manaus

Título: Uma Tipologia para as Cidades Brasileiras
Ano: 2005
Nome dos autores: Ana Cristina Fernandes, Tania 
Bacelar de Araújo, Lívia Miranda, Jan Bitoun, Angela Souza
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: Programa de Pós Graduação em 
Arquitetura CCHLA- UFRN
Natureza do Evento: Palestra
Cidade: Natal 

Título: Cidadania e Desenvolvimento local: a 
centralidade do território
Ano: 2007
Nome dos autores: Jan Bitoun
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: X Colóquio Internacional sobre o 
Poder local: o Futuro da Gestão
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Salvador

Título: A nova Tipologia das Cidades Brasileiras
Ano: 2005
Nome dos autores: Tânia Bacelar
Nome do Evento: II Conferência Nacional das Cidades
Natureza do Evento: Outra
Cidade: Brasília

Título: Nova Tipologia das Cidades Brasileiras
Ano: 2005
Nome dos autores: Tânia Bacelar
Nome do Evento: Sexta Reunião Ordinária do Conselho 
nacional das Cidades
Natureza do Evento: Outra
Cidade: Brasília

Título: A Metropolização e os Urbanos Brasileiros
Ano: 2008
Nome dos autores: Jan Bitoun, Anselmo Cesar Bezerra
Nome do Evento: III Seminário Nacional Território, 
Coesão Social e Governança Democrática
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Região	de	Influência	de	Cidades	-	REGIC
Ano: 2006
Nome dos autores: jan Bitoun
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Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: II Encontro nacional de Produtores 
e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e 
Territoriais - IBGE
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

BANCO DE DADOS

Nome: Classificação/Tipologia	das	Cidades	Brasileiras
Fonte: Fase, Observatório das Metrópoles, UFPE
Data de Referência: 2005
Tamanho: População Brasil
Unidade do banco: pessoas, domicílios
Referência espacial: Municipios

Nome: Classificação/tipologia	das	cidades	brasileiras,	
2008
Fonte: FASE, UFPE, Observatório das Metrópoles PE

Data de Referência: 2009
Tamanho: População Brasil
Unidade do banco: Pessoas, domicílio
Referência espacial: Municipio

TESE

Título: A contribuição das geotecnologias para o 
planejamento regional em Alagoas 
Ano: 2004-atual
Nome do autor: Neison Cabral Ferreira Freire
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco, 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas 
Área de conhecimento: Doutorado em Geografia

Linha de Pesquisa:  METROPOLIzAÇÃO, DINâMICAS INTRAMETROPOLITANAS  
E O TERRITóRIO NACIONAL

Sublinha:  ESTUDO DE CASO

Atividade:  Estudo da dinâmica das atividades terciárias na Região Metropolitana de 
Porto Alegre (1985/2003, em anos selecionados), buscando desvendar o 
papel exercido pelas atividades terciárias no desenvolvimento da economia 
metropolitana, seja na função de indutoras seja na função de induzidas pelas 
atividades ditas produtivas (agropecuária e indústria).

ARTIGO NACIONAL

Título: Economia dos serviços na Região 
Metropolitana	de	Porto	Alegre	(RMPA):	uma	primeira	
leitura
Ano: 2009
Nome dos autores: José Antonio Fialho Alonso
Meio de divulgação: impresso e home-page (www.fee.
tche.br)
Título do periódico/revista: Indicadores Econômicos 
FEE
ISSN: 0103-3905
Volume: 36 n. 3 - no prelo

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Dinâmica e organização do espaço 
metropolitano	de	Natal:	uma	leitura	a	partir	do	setor	
terciário
Ano: 2007
Nome dos autores: Rita de Cássia da Conceição Gomes, 
Anieres Barbosa da Silva
Meio de divulgação: Digital

Título do periódico/revista: Revista Scripta Nova 
(http://www.ub.edu/geocrit/nova.htm)

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: O	papel	das	atividades	terciárias	no	
desenvolvimento	econômico
Ano: 2009
Nome dos autores: José Antonio Fialho Alonso
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, Economia e Sociedade: 
Transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos (org.) 
Numero da Edição: 1 
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: Fee (no prelo)

Título do capítulo: Mudanças estruturais e mobilidade 
espacial dos serviços na Região Metropolitana de 
Porto	Alegre	(RMPA):	1995-05	
Ano: 2009
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Nome dos autores: José Antonio Fialho Alonso
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, Economia e Sociedade: 
Transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos (org.) 
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: FEE (no prelo)

Título do capítulo: Gênese	e	Institucionalização	da	
Região	Metropolitana	de	Porto	Alegre	(RMPA)
Ano: 2009
Nome dos autores: José Antonio Fialho Alonso
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, Economia e Sociedade: 
Transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos (org.) 
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: FEE (no prelo)

Título do capítulo: Caracterização geral da Região 
Metropolitana	de	Porto	Alegre	(RMPA).	
Ano: 2006
Nome dos autores: José Antonio Fialho Alonso, Ricardo 
Brinco
Meio de divulgação: CD-Rom
Título do livro: Como Anda a Metrópole de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: Rosetta Mammarella
ISBN: 85-7173-049-0
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: FEE

LIVRO

Título do livro: Território, Economia e Sociedade: 
transformações na RMPA
Ano: 2009
Nome dos autores: José Antonio Fialho Alonso, Rosetta 
Mammarella, Tanya M. de Barcellos
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: FEE

RELATÓRIO

Título do relatório: O terciário na RMNATAL_relatório 
sintético
Ano: 2008
Nome dos autores: Rita de Cássia da Conceição Gomes, 
Anieres Barbosa da Silva
Meio de divulgação: digital 
Número de páginas: 20

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Dinâmica organização do espaço metropolitano 
de	Natal:	uma	leitura	a	partir	do	setor	terciário
Ano: 2007
Nome dos autores: Rita de Cássia da Conceição Gomes, 
Anieres Barbosa da Silva
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: IX Colóquio Internacional de 
Geocrítica
Natureza do Evento: Outra
Cidade: Porto Alegre 
Disponível em: http://www.ub.es/geocrit/9porto/
ricassia.htm

Título: Economia dos serviços na Região 
Metropolitana	de	Porto	Alegre	(RMPA):	uma	primeira	
leitura
Ano: 2007
Nome dos autores: José Antonio Fialho Alonso
Meio de divulgação: home-page
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da Anpur
Natureza do Evento: Encontro Nacional
Cidade: Belém, PR

Título: Mudanças estruturais e mobilidade espacial 
dos serviços na RMPA: 1995-2005
Ano: 2008
Nome dos autores: José Antonio Fialho Alonso
Meio de divulgação: CD
Nome do Evento: 4º Encontro de Economia Gaúcha
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Porto Alegre/RS

DISSERTAÇÃO

Título: Setor informal da economia e a dinâmica dos 
territórios nas praias da cidade do Natal/RN
Ano: 2008
Nome do autor: Gilberto Oliveira Fernandes
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: Geografia
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Linha de Pesquisa:  METROPOLIzAÇÃO, DINâMICAS INTRAMETROPOLITANAS  
E O TERRITóRIO NACIONAL

Sublinha:  ESTUDO DE CASO

Atividade:  Análise do papel da indústria no processo de desconcentração urbano/
metropolitano, com ênfase na indústria automobilística implantada no 
aglomerado metropolitano de Curitiba, e suas repercussões no âmbito da 
migração (expatriados), inserção diferenciada dos municípios na dinâmica, e 
demais expressões espaciais do referido processo.

ARTIGO NACIONAL

Título: Considerações sobre as escalas espaciais de 
análise	da	indústria	no	Brasil	
Ano: 2005
Nome dos autores: Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Revista da ANPEGE 
(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Geografia).
ISSN: 1679-768X
Volume: 2
Página inicial: 67  -  Página final: 80

Título: Internacionalização	e	novos	conteúdos	de	
Curitiba.	Revista	paranaense	de	desenvolvimento
Ano: 2005
Nome dos autores: Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Revista Paranaense de 
Desenvolvimento
ISSN: 0556-6916
Volume: 107
Página inicial: 93  -  Página final: 107

Título: Renault: a montadora e os fornecedores. 
Elementos de pesquisa comparada entre Brasil e 
frança
Ano: 2008
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, 
Patrícia Baliski
Meio de divulgação: CD-ROM - Anais do XV Encontro 
Nacional de Geógrafos 
Título do periódico/revista: XV Encontro Nacional de 
Geógrafos – São Paulo (SP)

Título: Análise preliminar sobre as relações existentes 
entre	as	proximidades	geográfica	e	organizacional	na	
Renault
Ano: 2007
Nome dos autores: Patrícia Baliski, Olga Lúcia C. de 
Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Impresso (Caderno de Resumos da 
25ª Semana do Geógrafo)
Título do periódico/revista: 25ª Semana do Geógrafo – 
Curitiba (PR)

Título: Proximidade,	Indústria	Automobilística	e	
Espaço	Urbano	em	Curitiba
Ano: 2007
Nome dos autores: Patrícia Baliski, Olga Lúcia C. de 
Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Digital CD-ROM
Título do periódico/revista: X Simpósio Nacional de 
Geografia Urbana – Florianópolis (SC)

Título: Relação	entre	a	proximidade	geográfica	
e	a	proximidade	organizacional	na	indústria	
automobilística	no	Paraná	
Ano: 2007
Nome dos autores: Patrícia Baliski, Olga Lúcia C. de 
Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Impresso (Livro de Resumos do 
15º EVINCI)
Título do periódico/revista: 15º EVINCI – Evento de 
Iniciação Científica – Curitiba (PR)

Título: Escalas	de	proximidade	da	indústria	
automobilística	no	Paraná
Ano: 2006
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, 
Patrícia Baliski
Meio de divulgação: Digital CD-ROM - Anais do XIV 
Encontro Nacional de Geógrafos
Título do periódico/revista: XIV Encontro Nacional de 
Geógrafos – Rio Branco (AC)

Título: Organização industrial em rede: considerações 
sobre a Audi/VW e Renault no Paraná
Ano: 2005
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, 
Helena Lisboa, Luciano Felix da Silva, Maria Lucia 
Kuzma 
Meio de divulgação: Digital – CD-ROM (Anais do X 
Encontro de Geógrafos da América Latina)
Título do periódico/revista: X Encontro de Geógrafos da 
América Latina – São Paulo (SP)

Título: A inserção do Paraná na lógica do capital 
mundial:	território	e	trabalho	na	nova	indústria	
automobilística
Ano: 2005
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, 
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Benilde M. Lenzi Motim, Silvia Maria P. Araujo
Meio de divulgação: CD-ROM (Anais do X Encontro de 
Geógrafos da América Latina)
Título do periódico/revista: X Encontro de Geógrafos da 
América Latina – São Paulo (SP)

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Internacionalização e produção de novos 
espaços urbanos em Curitiba (Brasil)
Ano: 2007
Nome dos autores: Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Hipertexto - Digital (http://
conferencias.iscte.pt/viewpaper.php?id=205&cf=3)
Título do periódico/revista: The First International 
Conference of Young Urban Researchers (FICYUrb) – 
Lisboa (Portugal)

Título: L’aménagement	du	territoire	à	Curitiba:	entre	
la ville et la région métropolitaine
Ano: 2007
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski 
Meio de divulgação: Impresso e CD-ROM
Título do periódico/revista: Colloque International 
Étalement Urbaine et ville fragmentée à travers le 
monde, des théories aux faits – Orleans (França)

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: A dimensão espacial da 
implantação	da	indústria	automobilística	no	
Aglomerado	Metropolitano	de	Curitiba.
Ano: 2007
Nome dos autores: Olga Lúcia C.de Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Trabalho e capital em trânsito: a 
indústria automobilística no Brasil 
Nome dos organizadores: Silvia Maria Pereira de Araujo
Página inicial: 49  -  Página final: 78
ISBN: 9788573351897 
Cidade da editora: Curitiba
Nome da editora: Ed. da UFPR 

Título do capítulo: A	indústria	automobilística	Renault	
e suas estratégias espaciais: estudo comparado entre 
Brasil e frança 
Ano: 2007
Nome dos autores: Olga Lúcia C.de Freitas Firkowski 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Territorio, Ciudad, Educación. Actas del 
Seminario Internacional de Investigadores Brasileños 
en Europa 
Nome dos organizadores: Carlos Augusto de Amorim 
Cardoso, Doralice Sátyro Maia, Ivaine Maria Tonini, 
Ruth Maria da Costa Ataíde
Página inicial: 253  -  Página final: 265
Numero da Edição: 
ISBN: 9788461191130

Cidade da editora: Barcelona
Nome da editora: APEC (Asociación de Investigadores y 
Estudiantes Brasileños em Cataluña)

Título do capítulo: Urbanização, crise urbana e cidades 
no	século	XXI:	um	olhar	a	partir	da	realidade	paranaense
Ano: 2006
Nome dos autores: Olga Lúcia C.de Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Panorama da Geografia Brasileira II
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Luiz Cruz Lima, Eustógio Wanderley Correia Dantas 
Página inicial: 57  -  Página final: 66
Numero da Edição: 
ISBN: 8574196266 
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annablume

Título do capítulo: Dinâmica populacional e 
urbanização
Ano: 2005
Nome dos autores: Olga Lúcia C.de Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Paraná espaço e memória. Diversos 
olhares histórico-geográficos
Nome dos organizadores: Adalberto Scortegagna, 
Cláudio Rezende, Rita Triches
Página inicial: 304  -  Página final: 323
ISBN: 8599310011 
Cidade da editora: Curitiba
Nome da editora: Editora Bagozzi

Título do capítulo: Características	geofísicas	e	infra-
estruturas	urbanas	do	recorte	político-institucional	da	
Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Adeir Archanjo da Mota
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Min. Cidades

Título do capítulo: Mobilidade e Transporte para 
população crescente: A segregação pela ausência de 
integração
Ano: 2008
Nome dos autores: Willian Antonio Borges, Ana Lúcia 
Rodrigues, Gislaine Elizete Beloto e Fabíola Castelo de 
Souza Cordovil 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
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Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: MCidades

LIVRO

Título do livro: Indústria,	ordenamento	do	território	e	
transportes. A contribuição de André fischer
Ano: 2008
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, 
Eliseu Savério Sposito
Número do Volume: 01
Página inicial: 07  -  Página final: 160
ISBN: 9788577430598
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Expressão Popular

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Renault: a montadora e os fornecedores. 
Elementos de pesquisa comparada entre Brasil e 
frança
Ano: 2008
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, 
Patrícia Baliski
Meio de divulgação: CD-ROM - Anais 
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geógrafos 
Natureza do Evento: Encontro Nacional
Cidade: São Paulo (SP)

Título: Análise preliminar sobre as relações existentes 
entre	as	proximidades	geográfica	e	organizacional	na	
Renault
Ano: 2007
Nome dos autores: Patrícia Baliski, Olga Lúcia C. de 
Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Impresso (Caderno de Resumos da 
25ª Semana do Geógrafo)
Nome do Evento: 25ª Semana do Geógrafo
Natureza do Evento: Semana do Geógrafo
Cidade: Curitiba (PR)

Título: Proximidade,	Indústria	Automobilística	e	
Espaço	Urbano	em	Curitiba
Ano: 2007
Nome dos autores: Patrícia Baliski, Olga Lúcia C. de 
Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Digital CD-ROM
Nome do Evento: X Simpósio Nacional de Geografia 
Urbana 
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Florianópolis (SC)

Título: Relação	entre	a	proximidade	geográfica	
e	a	proximidade	organizacional	na	indústria	
automobilística	no	Paraná	
Ano: 2007
Nome dos autores: Patrícia Baliski, Olga Lúcia C. de 
Freitas Firkowski

Meio de divulgação: Impresso (Livro de Resumos do 15º 
EVINCI)
Nome do Evento: 15º EVINCI – Evento de Iniciação Científica 
Natureza do Evento: Evento de Iniciação Científica 
Cidade: Curitiba (PR)

Título: Escalas	de	proximidade	da	indústria	
automobilística	no	Paraná
Ano: 2006
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, 
Patrícia Baliski
Meio de divulgação: Digital CD-ROM - Anais 
Nome do Evento: XIV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Encontro Nacional
Cidade: Rio Branco (AC)

Título: Organização industrial em rede: considerações 
sobre a Audi/VW e Renault no Paraná
Ano: 2005
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, 
Helena Lisboa, Luciano Felix da Silva, Maria Lucia Kuzma 
Meio de divulgação: Digital – CD-ROM Anais 
Nome do Evento: X Encontro de Geógrafos da América 
Latina
Natureza do Evento: Encontro de Geógrafos 
Cidade: São Paulo (SP)

Título: A inserção do Paraná na lógica do capital mundial: 
território	e	trabalho	na	nova	indústria	automobilística
Ano: 2005
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski, 
Benilde M. Lenzi Motim, Silvia Maria P. Araujo
Meio de divulgação: Digital – CD-ROM Anais
Nome do Evento: X Encontro de Geógrafos da América 
Latina
Natureza do Evento: Encontro de Geógrafos 
Cidade: São Paulo (SP)

Título: Internacionalização e produção de novos espaços 
urbanos	em	Curitiba	(Brasil)
Ano: 2007
Nome dos autores: Olga Lúcia C. de Freitas Firkowski
Meio de divulgação: Hipertexto - Digital (http://
conferencias.iscte.pt/viewpaper.php?id=205&cf=3)
Nome do Evento: The First International Conference of 
Young Urban Researchers (FICYUrb)
Natureza do Evento: Conferência
Cidade: Lisboa (Portugal)

Título: L’aménagement	du	territoire	à	Curitiba:	entre	la	
ville et la région métropolitaine 
Ano: 2007
Nome dos autores: Olga Lucia C. de Freitas Firkowski 
Meio de divulgação: Impresso e CD-ROM
Nome do Evento: Colloque International Étalement 
Urbaine et ville fragmentée à travers le monde, des 
théories aux faits
Natureza do Evento: Colloque International
Cidade: Orleans (França)
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Título: Condomínios fechados e/ou 
pseudocondomínios horizontais na R.M.M .
Ano: 2008
Nome dos autores: Vercezi, J. T., Mendes, C. M., Töws, 
R. L.
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: III Seminário Nacional do 
Observatório das Metrópoles
Natureza do Evento: Comunicação
Cidade: Maringá 
Página inicial: 01
Página final: 20

MONOGRAFIA

Título: A inserção de fazenda Rio Grande na dinâmica 
da	indústria	automobilística.
Ano: 2006
Nome do autor: Maria Lucia Kuzma
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Geografia

Título: O periurbano na Região Metropolitana de 
Curitiba:	o	caso	de	Piraquara
Ano: 2008
Nome do autor: Emanuele Gonçalves Stumm. 
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Geografia

Título: Inclusão e Exclusão Social: até que ponto as novas 
tecnologias	reforçam	ou	minimizam	a	segregação?
Ano: 2008
Nome do autor: Letycia Rodrigues de Souza Mangoni
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Geografia

Título: Padrão de localização das médias e grandes 
indústrias	no	Aglomerado	Metropolitano	de	Curitiba
Ano: 2008
Nome do autor: Patrícia Baliski
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Geografia

DISSERTAÇÃO

Título: Riscos	ambientais	relacionados	à	indústria	
automobilística	no	Aglomerado	Metropolitano	de	
Curitiba
Ano: 2008
Nome do autor: Helena Lisboa
Instituição: Universidade Federal do Paraná 
Área de conhecimento: Geografia

Título: A internacionalização da economia urbana: 
uma	análise	do	setor	hoteleiro	de	Curitiba	(PR)	
Ano: 2007
Nome do autor: Diani Eiri Camilo Mossato

Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Geografia

Título: Palmas	(TO),	uma	capital	para	todos?
Ano: 2007
Nome do autor: Fernanda Oliveira Rocha Xavier
Instituição: Universidade Federal do Paraná 
Área de conhecimento: Geografia

Título: O	capital	transnacional	na	indústria	da	madeira:	
crescimento	econômico	e	produção	do	espaço	urbano
Ano: 2007
Nome do autor: Soeli Regina L. Uba
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Geografia

Título: Indústria	e	produção	do	espaço	urbano	em	
Araucária
Ano: 2006
Nome do autor: Madianita Nunes da Silva
Instituição: Universidade Federal do Paraná 
Área de conhecimento: Geografia

Título: O processo de planejamento urbano e suas 
temporalidades.	Uma	análise	da	influência	da	
legislação	urbanística	na	produção	do	espaço	urbano	
em	Belo	Horizonte
Ano: 2005
Nome do autor: Pedro Carlos de Alcântara Fabiano
Instituição: Universidade Federal do Paraná 
Área de conhecimento: Geografia

Título: A ocupação urbana em Almirante Tamandaré: 
um	desafio	a	sustentabilidade
Ano: 2005
Nome do autor: Maria Luiza Malucelli Araújo
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Geografia

TESE

Título: Conflitos	ambientais	urbanos:	o	lugar	enquanto	
categoria	de	análise	no	processo	de	intervenção	pública	
Ano: 2007
Nome do autor: Rosirene Martins Lima 
Instituição: Universidade Federal do Paraná 
Área de conhecimento: Interdisciplinar - Meio 
Ambiente e Desenvolvimento

Título: A relação de lugares e não-lugares e a sua 
contribuição para o palimpsesto urbano: um estudo 
da apropriação do serviço de acesso à Internet nos 
Faróis	do	Saber	de	Curitiba
Ano: 2007
Nome do autor: Karin Sylvia Graeml 
Instituição: Universidade Federal do Paraná
Área de conhecimento: Interdisciplinar - Meio 
Ambiente e Desenvolvimento
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Linha de Pesquisa:  METROPOLIzAÇÃO, DINâMICAS INTRAMETROPOLITANAS  
E O TERRITóRIO NACIONAL

Sublinha:  ESTUDO DE CASO

Atividade:  Análise do processo de transformação da economia metropolitana de Goiânia, 
do ponto de vista da economia do Estado de Goiás e da região Centro Oeste, no 
que se refere às atividades produtivas mais significativas. Serão aprofundados 
os aspectos referentes ao trabalho/emprego, com ênfase à informalidade, à 
mobilidade da população e às alterações espaciais resultantes do processo 
de interação entre essas variáveis. Será também investigada a influência da 
região frente a outras regiões do país. Ao mesmo, serão considerados os 
efeitos sociais, políticos e ambientais gerados pela ocupação desordenada do 
cerrado e pela expansão do agronegócio no Centro-Oeste. 

ARTIGO NACIONAL

Título: Ocupação	e	urbanização	dos	Cerrados:	desafios	
para a sustentabilidade
Ano: 2008
Nome dos autores: Moysés, A.& Silva, Eduardo. R.
Meio de divulgação: Impresso e meio digital
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópoles
ISSN: 1517-2422
Volume: 20
Página inicial: 197  -  Página final: 220

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Ocupação e urbanização dos Cerrados do 
Centro-Oeste e a formação de uma Rede urbana 
concentrada e desigual
Ano: 2007
Nome dos autores: Moysés, A.& Silva, Eduardo. R.
Meio de divulgação: Meio eletrônico
Nome do Evento: XII ENANPUR
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belém - Pará

Linha de Pesquisa:  METROPOLIzAÇÃO, DINâMICAS INTRAMETROPOLITANAS  
E O TERRITóRIO NACIONAL

Sublinha:  ESTUDO DE CASO

Atividade:  Análise do processo de descentralização produtiva da economia metropolitana 
[São Paulo] na década de 90 e suas repercussões no mercado de trabalho e na 
estrutura sócio-ocupacional.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Dinâmica	econômica	intra-urbana	e	
desigualdade sócio-espacial na Região Metropolitana 
de São Paulo no período 1990-2006
Ano: 2008

Nome dos autores: Rafael Soares Serrao
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: VI Congresso Português de Sociologia
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Lisboa / Portugal

Linha de Pesquisa:  METROPOLIzAÇÃO, DINâMICAS INTRAMETROPOLITANAS  
E O TERRITóRIO NACIONAL

Sublinha:  ESTUDO DE CASO

Atividade:  Estudo do emprego formal na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), no 
período 1989-2006

ARTIGO NACIONAL

Título: O emprego formal na Região Metropolitana de 
Porto Alegre: algumas considerações sobre o período 
1989-2007

Ano: 2008
Nome dos autores: Sheila S. Wagner STERNBERG
Meio de divulgação: Impresso 
Título do periódico/revista: Indicadores econômicos FEE
ISSN: 0103-3905
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Volume: 36
Série: 4 (no prelo)

Título: Mercado de Trabalho no RS, no período 1999-
2005: um contraste entre a RMPA e os municípios não 
metropolitanos
Ano: 2007
Nome dos autores: Sheila S. Wagner Sternberg
Meio de divulgação:Impresso 
Título do periódico/revista: Indicadores Econômicos 
FEE
ISSN: 0103-3905
Volume: 34
Série: 4
Página inicial: 143  -  Página final: 166

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: O emprego industrial na Região 
Metropolitana de Porto Alegre, no período 1989-06
Ano: 2009
Nome dos autores: Sheila S. Wagner Sternberg
Meio de divulgação: impresso

Título do livro: Território, economia e sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos 
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: FEE

MONOGRAFIA

Título: Um Estudo sobre Estruturação Urbana, 
Emprego/Desemprego e Pobreza nos Municípios 
Conurbados da Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2008
Nome do autor: Luiz Modesto Costa
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Sociologia

Linha de Pesquisa:  DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	NAS	
METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  DESCRIÇÃO, ANÁLISE DA DINâMICA E EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO 
TERRITóRIO DAS METRóPOLES - 1980/2000

Atividade:  Atualização e expansão da análise da organização social dos territórios das 
metrópoles e a identificação das tendências de transformação de longo prazo - 
1980/2000

ARTIGO NACIONAL

Título: Estudo sobre a vulnerabilidade socioambiental 
na	Região	Metropolitana	de	Curitiba
Ano: 2008
Nome dos autores: Marley Deschamps
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópole, 
EDUC: São Paulo
ISSN: 1517-2422
Volume: 19
Página inicial: 191  -  Página final: 219

Título: Estrutura urbana e vulnerabilidade social na 
Região	Metropolitana	de	Curitiba	
Ano: 2008
Nome dos autores: Marley Deschamps, Paulo Delgado
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: VII Colóquio de 
Transformações Territoriais - Curitiba

Título: Análise sócio-ocupacional da estrutura intra-
urbana da Região Metropolitana de fortaleza.

Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno 
Meio de divulgação: Eletrônico
Título do periódico/revista: Mercator
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Editora: EDUC, São Paulo.
Volume: 18
Página inicial: 251  -  Página final: 273

Título: Dinâmica Metropolitana e Segregação Sócio-
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Título: Pobreza e Segregação Social em uma 
metrópole periférica.
Ano: 2004



148   As Metrópoles Brasileiras no Milênio
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ISBN: 85-232-0393-1
Cidade da editora: Salvador
Nome da editora: EDUFBA

Título do capítulo: Habitação	e	Infra-Estrutura	Urbana	
em Salvador e Região Metropolitana.
Ano: 2008
Nome dos autores: Gilberto Corso Pereira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Anda Salvador

Nome dos organizadores: 
Número do Volume: 1
Página inicial: 137  -  Página final: 156
Numero da Edição: 2ª
ISBN: 85-232-0393-1
Cidade da editora: Salvador
Nome da editora: EDUFBA

Título do capítulo: Condições de Vida, Violências e 
Extermínio.
Ano: 2008
Nome dos autores: Jairnilson Silva Paim
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Anda Salvador
Nome dos organizadores: Inaiá Maria Moreira de 
Carvalho, Gilberto Corso Pereira
Número do Volume: 1
Página inicial: 157  -  Página final: 172
Numero da Edição: 2ª
ISBN: 85-232-0393-1
Cidade da editora: Salvador
Nome da editora: EDUFBA

Título do capítulo: Os	Espaços	Públicos	da	Salvador	
Contemporânea.
Ano: 2008
Nome dos autores: ângelo Serpa
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Anda Salvador
Nome dos organizadores: Inaiá Maria Moreira de 
Carvalho, Gilberto Corso Pereira
Número do Volume: 1
Página inicial: 173  -  Página final: 188
Numero da Edição: 2ª
ISBN: 85-232-0393-1
Cidade da editora: Salvador
Nome da editora: EDUFBA

Título do capítulo: Metropolização e Turismo no Litoral 
Norte de Salvador: de um deserto a um território de 
enclaves?
Ano: 2008
Nome dos autores: Sylvio Carlos Bandeira de Mello 
Silva, Barbara-Christine Nentwig Silva, Silva Sá de 
Carvalho
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Anda Salvador
Nome dos organizadores: Inaiá Maria Moreira de 
Carvalho, Gilberto Corso Pereira
Número do Volume: 1
Página inicial: 189  -  Página final: 211
Numero da Edição: 2ª
ISBN: 85-232-0393-1
Cidade da editora: Salvador
Nome da editora: EDUFBA

Título do capítulo: Cooperação e Coordenação na 
Região Metropolitana de Salvador
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Ano: 2008
Nome dos autores: Celina Souza
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Anda Salvador
Nome dos organizadores: Inaiá Maria Moreira de 
Carvalho, Gilberto Corso Pereira
Número do Volume: 1
Página inicial: 213  -  Página final: 228
Numero da Edição: 2ª
ISBN: 85-232-0393-1
Cidade da editora: Salvador
Nome da editora: EDUFBA

Título do capítulo: Caracterização socioambiental das 
praias de Lauro de freitas.
Ano: 2008
Nome dos autores: Cristina Maria Macêdo de Alencar, 
Peter José Schweizer, Sylvio Carlos Bandeira de Mello 
Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Transformações Territoriais - de rural a 
metropolitano
Nome dos organizadores: Inaiá Maria Moreira de 
Carvalho, Gilberto Corso Pereira
Número do Volume: 1
Página inicial: 131  -  Página final: 150
Cidade da editora: Campinas
Nome da editora: Alínea

Título do capítulo: Turismo:	prática	social	de	
apropriação e dominação do litoral.
Ano: 2007
Nome dos autores: Sylvio Carlos Bandeira de Mello 
Silva, Luzia Neide M. T. Coriolano
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: O Tursimo e a Relação Sociedade-
Natureza: reaalidades, conflitos e resistências.
Nome dos organizadores: Luzia Neide M. T. Coriolano, 
Fábio Perdigão Vasconcelos
Número do Volume: 1
Página inicial: 33  -  Página final: 56
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: EDUECE

Título do capítulo: Brasil:	Dinâmica	Demográfica	
Metropolitana
Ano: 2007
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: As metrópoles e a questão social 
Brasileira.
Nome dos organizadores: Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, 
Orlando Junior
Página inicial: 123  -  Página final: 126
ISBN: 9788571063648
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Editora Revan

Título do capítulo: Esperança além-mar: Portugal no 
arquipélago imigratório brasileiro
Ano: 2007
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: 
Nome dos organizadores: Jorge Malheiros
Número do Volume: 
Página inicial: 39  -  Página final: 58
ISBN: 9789898000309
Cidade da editora: Lisboa / Portugal
Nome da editora: Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural (ACIDI)

Título do capítulo: Prefácio
Ano: 2007
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso 
Título do livro: Cidades Brasileiras: atores, processos e 
gestão pública.
Nome dos organizadores: Lima A. J.
Página inicial: 7  -  Página final: 9
ISBN: 9788575262580
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Ed. Autêntica

Título do capítulo: Valorização Imobiliária E Renovação 
Urbana : o caso das Operações Urbanas Consorciadas 
faria Lima e águas Espraiada
Ano: 2006
Nome dos autores: Laura Cristina Ribeiro Pessoa, Lucia 
Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ciências Sociais Na Atualidade - 
Realidades E Imaginários
Nome dos organizadores: Teresinha Bernardo, Paulo 
Edgar Resende
Página inicial: 107  -  Página final: 123
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: PAULUS

Título do capítulo: Um olhar sobre a habitação em São 
Paulo 
Ano: 2007
Nome dos autores: Suzana Pasternak, Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Habitação social nas metrópoles 
brasileiras: uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São 
Paulo no final do século XX
Nome dos organizadores: Adauto Cardoso
Página inicial: 82  -  Página final: 113
ISBN: 978 85 89478-19-9
Cidade da editora: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Nome da editora: Antac/Finep

Título do capítulo: Apresentação
Ano: 2007
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, Luiz 
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Eduardo Wanderley, Mariangela Belfiori-Wanderley
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Desigualdade e a Questão Sociaql
Nome dos organizadores: Luiz Eduardo Wanderley, 
Mariangela Belfiori-Wanderley, Robert Castel
Numero da Edição: 02
ISBN: 8528302334
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: EDUC

LIVRO

Título do livro: Como anda fortaleza
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz Renato Bezerra Pequeno, Luiz 
Cesar de Queiroz Ribeiro (oprganizadores)
Número do Volume: 11
Página inicial: 1  -  Página final: 248
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Brasilia
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do livro: Como	Anda	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 100
Numero da Edição: 1
Série: Como Andam as Regiões Metropolitanas
ISBN: 9788560133772
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do livro: Novas periferias metropolitanas - a 
expansão	metropolitana	em	Belo	Horizonte:	dinâmica	
e	especificidades	no	Eixo	Sul
Ano: 2006
Nome dos autores: Heloisa Soares de Moura Costa, 
Geraldo Magela Costa, Jupira Gomes de Mendonça, 
Roberto Luis de Melo Monte-Mór
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 467
Numero da Edição: 1
ISBN: 8576540304
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: C/Arte

Título do livro: Metrópole: território, sociedade e 
política.	O	caso	da	Região	Metropolitana	de	Belo	
Horizonte.
Ano: 2008
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, Jupira 
Gomes Mendonça, Carlos Aurélio Pimenta de Faria 
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 444
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-60778-15-7
Cidade da editora: Belo Horizonte

Nome da editora: Editora PUC Minas

Título do livro: RMNatal: um retrato de 2000
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino
ISBN: 9 788561-693015
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: NAPP-UFRN

Título do livro: Atlas Eletronico da Região 
Metropolitana de Natal
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino; Sérgio Almeida
ISBN: 9788561693008
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: NAPP-UFRN

Título do livro: Atualização e expansão da análise da 
organização social dos territórios das metrópoles e 
a	identificação	das	tendências	de	transformação	de	
longo	prazo	-	1980/2000;	Região	Metropolitana	de	
Porto	Alegre	(Relatório	de	Pesquisa)
Ano: 2009
Nome dos autores: Rosetta Mammarella (coord)
Número do Volume: CD-Rom
ISBN: 978-85-7173-066-3
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: FEE

Título do livro: Como Anda a Metrópole de Porto Alegre
Ano: 2006
Nome dos autores: Rosetta Mammarella (coord)
Número do Volume: CD-Rom
ISBN: 85-7173-049-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

Título do livro: ESTRUTURA SOCIAL E SEGMENTAÇÃO 
URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO 
ALEGRE	(RMPA)	EM	2000	-	Documentos	FEE	nr	67
Ano: 2009
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos,  Rosetta 
Mammarella, Mirian Regina Koch 
Série: (no prelo)
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

Título do livro: Como Anda Salvador
Ano: 2006
Nome dos autores: Inaiá Maria Moreira de Carvalho, 
Gilberto Corso Pereira (Orgs.)
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 186
Numero da Edição: 1ª
ISBN: 85-232-0393-1
Cidade da editora: Salvador
Nome da editora: EDUFBA
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Título do livro: Como Anda Salvador
Ano: 2008
Nome dos autores: Inaiá Maria Moreira de Carvalho, 
Gilberto Corso Pereira (Orgs.)
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 228
Numero da Edição: 2ª
ISBN: 85-232-0393-1
Cidade da editora: Salvador
Nome da editora: EDUFBA

RELATÓRIO

Título do relatório: Análise da estrutura intra-urbana 
e sócio-ocupacional da Região Metropolitana de 
fortaleza-2000
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Dantas, Clélia Lustosa, 
Florice Raposo, Vera Mamede, Cleide Bernal, Arthur 
Felipe Molina, Joisa Barroso, Thêmis Aragão, José 
Borzacchiello
Meio de divulgação: Impresso

Título do relatório: Como	Anda	a	RMBH
Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, André 
Junqueira Caetano, André Mourthé Oliveira, Juliana 
Gonzaga Jayme, Jupira Gomes Mendonça, Magda 
de Almeida Neves, Maria Helena Lacerda Godinho, 
Mônica Abranches, Tarcísio Rodrigues Botelho
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 45

Título do relatório: Dinâmicas socioterritoriais e 
planejamento urbano na Região Central de Minas 
Gerais
Ano: 2008
Nome dos autores: Jupira Gomes de Mendonça, 
Fernanda Borges de Moraes, Roberto Luis de Melo 
Monte-Mór, Celina Borges Lemos, Maria Cristina 
Villefort Teixeira, Alice Viana de Araujo, Selena Duarte 
Lage e Lage, Igor Bernardes Almeida, L. V. Machado 
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 45

Título do relatório: Belo	Horizonte	Estudos	Urbanos	
Transformações recentes na estrutura urbana
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Fernandes Caldas; Jupira 
Gomes de Mendonça; Lélio Nogueira do Carmo
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 513

Título do relatório: DESCRIÇÃO, ANáLISE DA 
DINâMICA E EVOLUÇÃO DA ORGANIzAÇÃO SOCIAL 
DO TERRITóRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
MARINGá – 1991 A 2000
Ano: 2008

Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Suzana 
Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 140

Título do relatório: PRIMEIRO RELATóRIO: INSTITUTO 
DO MILÊNIO/CNPQ: Observatório das Metrópoles: 
território,	coesão	social	e	governança	democrática	/	
Ano: 2006
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues et ali
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 86

Título do relatório: 2º.	RELATóRIO	DO	PROJETO	
INSTITUTO DO MILÊNIO:ANáLISE COMPARATIVA 
ENTRE AS METRóPOLES – 1991 e 2000 - REGIÃO 
METROPOLITANA DE MARINGá 
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues et ali
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 229

Título do relatório: Distribuição Espacial dos 
Indicadores de Renda e Mercado de Trabalho do RMM
Ano: 2008
Nome dos autores: Rafaela Gil
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 30

Título do relatório: Análises	da	Caracteristicas	Sociais	
das Mulheres Residentes na Região Metropolitana de 
Maringá
Ano: 2006
Nome dos autores: Fernando de Pierri, Rosangela 
Getirana Santana
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 36

Título do relatório: Um estudo da estrutura urbana 
emprego/desemprego na região Metropolitana de 
Maringá	a	partir	da	dinâmica	socioespacial	-	2000
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz Modesto Costa
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 80

Título do relatório: Distribuição espacial dos 
indicadores educacional e de condição domiciliar da 
Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2007
Nome dos autores: Rafael Rios de Oliveira
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 42

Título do relatório: Diagnóstico	do	Processo	de	
violência na Região Metropolitana de Maringá: 
Análise dos Dados da funasa, Datasus e IBGE
Ano: 2006
Nome dos autores: Edemilson Modesto de Camargo, 
Dirlei Robson Busolin



156   As Metrópoles Brasileiras no Milênio

Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 95

Título do relatório: Caderno	Temático:	Região	
Metropolitana de Natal
Ano: 2005
Nome dos autores: Maria do Livramento M. 
Clementino e Outros
Meio de divulgação: eletrônica
Número de páginas: 67

Título do relatório: Como Anda natal: Análise da 
Conjuntura Social
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino e Outros
Meio de divulgação: eletrônica
Número de páginas: 154

Título do relatório: Estrutura	Produtiva	e	mercado	de	
Trabalho na Região Metropolitana de Natal
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria do livramento miranda 
Clementino, marconi gomes da Silva willian eufrásio 
Nunes e Outros
Meio de divulgação: eletrônica
Número de páginas: 121

Título do relatório: Tipologia socio-espacial numa 
metropole em formação
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria do livramento miranda 
Clementino; Zoraide Souza Pessoa
Meio de divulgação: eletrônica
Número de páginas: 166

Título do relatório: A Região Metropolitana de Natal: 
caracterização(	cartilha	1)	
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria do livramento M. Clementino 
e Outros
Meio de divulgação: eletrônica
Número de páginas: 17

Título do relatório: A	Questão	Ambiental	na	RMNatal	(	
cartilha	2)
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria do Livramento M. 
Clementino e Outros
Meio de divulgação: eletrônica
Número de páginas: 35

Título do relatório: A RMNatal: Indicadores 
demográficos	(	cartilha	3)
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria do livramento M. Clementino 
e Outros
Meio de divulgação: eletrônica
Número de páginas: 22

Título do relatório: Plano Estratégico de Camaçari
Ano: 2007
Nome dos autores: Inaiá Maria Moreira de Carvalho, 
Iracema Brandão Guimarães, Paulo Henrique de 
Almeida, Ronald Lyra, Carmem Teixeira, Gilberto Corso 
Pereira
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 16
Título do relatório: A DINâMICA ESPACIAL DA 
DESIGUALDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO 
PAULO
Ano: 2009
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 75

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Estrutura urbana e vulnerabilidade social na 
Região	Metropolitana	de	Curitiba	
Ano: 2008
Nome dos autores: Marley Deschamps, Paulo Delgado
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Nome do Evento: VII Colóquio de Transformações 
Territoriais 
Natureza do Evento: Colóquio
Cidade: Curitiba

Título: A Estruturação Sócio-Ocupacional do Território 
da Região Metropolitana de Maringá - 1991 a 2000
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XVI Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Caxambu

Título: O	perfil	sócio-espacial	da	região	Metropolitana	
de Maringá
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: III Seminário Internacional de 
História: Instituições, Fronteiras e Política na História 
Sul Americana
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Anpocs
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino
Meio de divulgação: mídia digital
Nome do Evento: Seminário Temático “A metrópole e a 
questão social” 
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu
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Título: Organização	do	GT	“A	Cidade	Questão	Social”	
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria do Livramento Clementino e 
Orlando Santos Junior
Meio de divulgação: mídia digital
Nome do Evento: ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: Estrutura social e segmentação do espaço 
metropolitano. Um retrato da Região Metropolitana 
de Porto Alegre em 2000
Ano: 2005
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos, Rosetta 
Mammarella
Meio de divulgação: home page (http://www.fee.
rs.gov.br/sitefee/download/metropole/02.pdf)
Nome do Evento: Encontro da Associação Latino-
Americana de Sociologia – ALAS
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Porto Alegre, RS

Título: Padrões sociais de territorialidade e 
condomínios	fechados	na	metrópole	gaúcha
Ano: 2008
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos, Rosetta 
Mammarella
Meio de divulgação: Home-Page (http://www.fee.tche.
br/sitefee/pt/content/publicacoes/pg_tds_detalhe.
php?ref=046)
Nome do Evento: 4º Encontro de Economia Gaúcha
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Porto Alegre, RS

Título: Estrutura sócio ocupacional e espacial em Porto 
Alegre:	um	estudo	comparativo	entre	1991	e	2000
Ano: 2006
Nome dos autores: Mirian Regina Koch
Meio de divulgação: CD-Rom
Nome do Evento: IX Sem. Intern. Red IberoAmericana 
de Investigadores s/ Globalizacion y Territorio
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Bahia Blanca, Argentina

Título: Uma	abordagem	tipológica	da	estrutura	
socioespacial da Região Metropolitana de Porto 
Alegre em 1991 e 2000 
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosetta Mammarella e Tanya M. de 
Barcellos
Meio de divulgação: CD-Rom
Nome do Evento: X Seminário Internacional da Red 
iberoamericana de Investigadores sobre Globalización 
y Território
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Querétaro, México

Título: O	que	significam	os	Indicadores	de	
Desenvolvimento	Humano	

Ano: 2005
Nome dos autores: Jan Bitoun
Meio de divulgação: CD-Rom
Nome do Evento: O Atlas de Desenvolvimento Humano 
no Recife - Prefeitura do Recife e PNUD
Natureza do Evento: Conferência
Cidade: Recife

Título: Desigualdades entre os recifenses nos 
seus espaços de residência: Alguns indicadores 
sociodemográficos
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: XVI Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais da ABEP
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Caxambu

Título: Repensando a ‹periferia› metropolitana à luz 
da mobilidade casa-trabalho.
Ano: 2007
Nome dos autores: Luciana Corrêa do Lago
Meio de divulgação: CD Anais
Nome do Evento: 31º Encontro Anual da ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: Mapeamento	e	classificação	dos	vazios	
urbanos de Salvador
Ano: 2008
Nome dos autores: Gilberto Corso Pereira, Silvana Sá 
de Carvalho
Meio de divulgação: Impresso e On-line (http://www.
ub.es/geocrit/-xcol/364.htm)
Nome do Evento: X Colóquio Internacional de 
Geocrítica
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Barcelona

Título: A	Divided	City:	Social	Geography	oy	Salvador	
Metropolitan Region
Ano: 2006
Nome dos autores: Gilberto Corso Pereira, Inaiá Maria 
Moreira de Carvalho
Meio de divulgação: Impresso e CD
Nome do Evento: UDMS 2006 - 25th Urban Data 
Mangement Symposium
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Aalborg

Título: Geografia	Social	da	Metrópole:	Salvador	e	sua	
Região Metropolitana
Ano: 2007
Nome dos autores: Gilberto Corso Pereira, Inaiá Maria 
Moreira de Carvalho
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da ANPUR
Natureza do Evento: Congresso



158   As Metrópoles Brasileiras no Milênio

Cidade: Belém

Título: Dinâmica Metropolitana e Vulnerabilidade 
Social
Ano: 2007
Nome dos autores: Inaiá Maria Moreira de Carvalho
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: XXXI Encontro Anual da ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: Dinâmica intrametropolitana e organização 
socioespacial na Região Metropolitana de São Paulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: XVI Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu / MG

Título: Estrutura sócio-espacial e sua evolução na 
Região Metropolitana de São Paulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: 32º Encontro Anual da ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu / MG

Título: Squatter	settlement	as	a	kind	of	perverse	
outcome.	History	of	popular	housing	policies	in	São	
Paulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: First ISA Forum of Sociology - 
Sociological Research and Public Debate
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Barcelona / Espanha

Título: Squatter	settlement	as	a	kind	of	perverse	
outcome.	History	of	popular	housing	policies	in	São	
Paulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: 13th International Plannig History 
Society Conference
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Chicago / EUA

Título: URBAN	SEGREGATION:	A	Theoretical	Approach
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso

Nome do Evento: 13th International Plannig History 
Society Conference
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Chicago / EUA

Título: Segregações Urbanas
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: III Seminário da Rede Brasil – 
Portugal de Estudos Urbanos
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Coimbra / Portugal

Título: Estrutura Sócio-Ocupacional e sua Evolução 
Espacial na Região Metropolitana de São Paulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Anais
Nome do Evento: Nuevos Pactos en la Construcción de 
la Cohesión Social en las Ciudades Latinoamericanas
Natureza do Evento: Workshop
Cidade: Santiago do Chile / Chile

Título: Globalização e desigualdades sócio-espaciais 
nas cidades brasileiras
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Anais
Nome do Evento: 7º Curso Luso-Brasileiro - Questões 
da Cidade Contemporânea Novas Estratégias de Projeto 
e Intervenção Urbana
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

Título: Dinâmica Intra–Metropolitana e Organização 
Social dos Territórios na Região Metropolitana de São 
Paulo
Ano: 2007
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: 31º Encontro Anual da Anpocs
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu / MG

Título: Región Metropolitana de São Paulo: 
Desigualdad	y	Segregación	Socio-Espacial
Ano: 2007
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: Las Periferias Urbanas y la Expansión 
del Urbanismo Disperso: Jornadas de Debate y 
Perspectivas.
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Barcelona / Espanha

Título: Valorização	Imobiliária	e	Requalificação	
Urbana: as Operações Urbanas Consorciadas faria 
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Lima e água Espraiada
Ano: 2007
Nome dos autores: Laura Cristina Ribeiro Pessoa, Lucia 
Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: XII Congresso Brasileiro de Sociologia
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Recife / Pernambuco

Título: Desigualdade Sócio-Espacial, Segregação e 
Novas Centralidades em São Paulo
Ano: 2006
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: II Colóquio Internacional de Ciências 
Sociais
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Natal / Rio Grande do Norte

Título: Desigualdade Sócio-Espacial, Segregação e 
Novas Centralidades em São Paulo
Ano: 2006
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: II Seminário Brasil-Portugal de 
Estudos Urbanos
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Aracaju / Sergipe

Título: The	City	of	Extremes	Aspects	of	Socio-Spatial	
Inequalities	in	the	city	of	São	Paulo
Ano: 2006
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: 42nd ISoCaRP Congress 2006
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Istanbul / Turquia

Título: O turismo e o rio: limites e possibilidades do 
Tietê na Região Metropolitana de São Paulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Dulce Maria Tourinho Baptista
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: 60º Reunião anual do SBPC
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Campinas / São Paulo

Título: Turismo e Cidade 
Ano: 2008
Nome dos autores: Clarissa Gagliardi
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: III Seminário da Rede Brasil-Portugal 
de Estudos Urbanos: cidades e novos léxicos urbanos
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Coimbra / Portugal

Título: Parco	Energetico	Diffuso:	Coltivare	il	Sole
Ano: 2008

Nome dos autores: Clarissa Gagliardi, Elinana Cangi, 
Rita Corrieri, Francesca de Benedictis, Antonietta 
Favorito
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: 6º corso di pianificazione e Gestione 
dei Centri Storici Minori e dei Sistemi Paesistico-
Ambientali
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Orvieto / Itália

Título: Regularização	Urbanística	e	Fundiária	do	
Loteamento	Jaguary:	exemplo	a	ser	seguido?
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Camila D›ottaviano
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: Reconversão e Regulação de 
Loteamentos de Gênese Ilegal: Análise Comparativa 
Brasil-Portugal
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

Título: Intra-metropolitan	dynamic	and	social	
organization	in	the	São	Paulo	Metropolitan	Region
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, Maria 
Camila D›ottaviano, Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: IXe Conference Internationale 
d’Histoire Urbaine
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Lyon / França

BANCO DE DADOS

Nome: METRODATA
Fonte: IBGE- Censo 
Data de Referência: 2000
Tamanho: População
Unidade do banco: Pessoa
Referência espacial: AED

Nome: Dados censitários dos moradores nos 
municípios da Região Metropolitana de Maringá
Fonte: IBGE/Metrodata
Data de Referência: 1980, 1991, 2000
Tamanho: Amostra
Unidade do banco: Pessoa, domicílio
Referência espacial: AED, setor censitário, município

Nome: Banco	de	dados	Geográficos	da	Região	
Metropolitana de Natal
Fonte: IBGE
Data de Referência: 24-04/2006
Tamanho: versão 1.0
Unidade do banco: pessoas
Referência espacial: AED

Nome: Atlas Intra-Metropolitano de Desenvolvimento 
Humano	da	Região	Metropolitana	do	Recife
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Fonte: IBGE
Data de Referência: 2009
Tamanho: Amostra
Unidade do banco: pessoas, domicilios 
Referência espacial: Unidades de Desenvolvimento 
Humano Metropolitanas, municípios, bairros, unidades 
de desenvolvimento humano municipais.

Nome: Salvador e sua Região Metropolitana
Fonte: IBGE
Data de Referência: 1991-2000
Tamanho: Amostra
Unidade do banco: Domicílio
Referência espacial: AED e Municípios

MONOGRAFIA

Título: Os	desafios	da	governança	metropolitana
Ano: 2007
Nome do autor: Terezinha Cabral de Albuquerque Neta
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: Ciências Sociais

Título: Integração territorial das polícias militar e 
civil: uma proposta de criação de áreas integradas de 
segurança	pública	na	cidade	de	Natal
Ano: 2007
Nome do autor: André Luiz Vieira de Azevedo e César 
Rodrigues Castro
Instituição: Centro de Estudos Superiores da Polícia 
Militar do RN
Área de conhecimento: Superior de Polícia

Título: Enquanto isso, lá no miolo da cidade...
Ano: 2007
Nome do autor: Rafael de Aguiar Arantes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Área de conhecimento: Ciências Sociais

Título: Os muros da vergonha. Segregação sócio-
espacial e espoliação urbana em Salvador.
Ano: 2006
Nome do autor: Diogo Reyes da Costa Silva
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Área de conhecimento: Ciências Sociais

Título: Produção de informações sócio-espaciais sobre 
Salvador e sua Região Metropolitana
Ano: 2006
Nome do autor: Nicélia Carvalho Miranda
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Área de conhecimento: Geografia

Título: Das	chácaras	ao	modelo	verticalizado	de	
moradia: Tatuapé de ontem e hoje
Ano: 2007
Nome do autor: Rafael Soares Serrao
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP

Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: A Transformação do Bairro da Mooca: de 
vila	operária	aos	novos	padrões	urbanos	(iniciação	
científica)
Ano: 2008
Nome do autor: Fernanda Paniguel Teixeira
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: A Construção da Vila Operária Maria zélia e sua 
inserção	na	Metrópole	Paulista	(iniciação	científica	em	
andamento)
Ano: 2009
Nome do autor: Luciano Lima
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: A transformação do Distrito da freguesia do ó: 
do	cinturão	verde	até	os	condomínios	verticalizados
Ano: 2007
Nome do autor: Rita de Cássia Anderson de Haro
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Uma ocupação desordenada: a represa do 
Guarapiranga
Ano: 2007
Nome do autor: Simone de Souza Santos
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Sepultamento e Classes Sociais: As 
transformações	dos	ritos	funerários	ocorridos	a	partir	
da construção do Cemitério da Consolação na Cidade 
de São Paulo
Ano: 2007
Nome do autor: Adriana Paes Landim
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia 

Título: Metrópole, Desigualdade sócio-espacial e 
governança urbana: análise compara do caso de São 
Paulo	(iniciação	científica)
Ano: 2006
Nome do autor: Ludmila Gustavo de Castro
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Resposta ao tempo: Espacialização da 
Produção	Cultural	Urbana	em	São	Paulo	(iniciação	
científica)
Ano: 2006



As Metrópoles Brasileiras no Milênio   161

Nome do autor: Carolina Teixeira Nakagawa
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Metrópole, Desigualdades Sócio-Espaciais e 
Governança Urbana: Análise Comparada do Caso de 
São	Paulo	(iniciação	científica)
Ano: 2005
Nome do autor: Karla Cybelle Nunes da Silva
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Metrópole, Desigualdades Sócio-Espaciais e 
Governança Urbana: Análise Comparada do Caso de 
São	Paulo	(iniciação	científica	-	em	andamento)
Ano: 2008
Nome do autor: ângela Priscila Rodrigues Souza
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Metrópole, Desigualdades Sócio-Espaciais e 
Governança Urbana: Análise Comparada do Caso de 
São	Paulo	(iniciação	científica	-	em	andamento)
Ano: 2008
Nome do autor: Clarissa Neder
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Das	chácaras	ao	modelo	verticalizado	de	
moradia: Tatuapé de ontem e hoje
Ano: 2007
Nome do autor: Rafael Soares Serrao
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: A Transformação do Bairro da Mooca: de 
vila	operária	aos	novos	padrões	urbanos	(iniciação	
científica)
Ano: 2008
Nome do autor: Fernanda Paniguel Teixeira
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: A Construção da Vila Operária Maria zélia e sua 
inserção	na	Metrópole	Paulista	(iniciação	científica	em	
andamento)
Ano: 2009
Nome do autor: Luciano Lima
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: A transformação do Distrito da freguesia do ó: 
do	cinturão	verde	até	os	condomínios	verticalizados

Ano: 2007
Nome do autor: Rita de Cássia Anderson de Haro
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Uma ocupação desordenada: a represa do 
Guarapiranga
Ano: 2007
Nome do autor: Simone de Souza Santos
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Sepultamento e Classes Sociais: As 
transformações	dos	ritos	funerários	ocorridos	a	partir	
da construção do Cemitério da Consolação na Cidade 
de São Paulo
Ano: 2007
Nome do autor: Adriana Paes Landim
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia 

Título: Metrópole, Desigualdade sócio-espacial e 
governança urbana: análise compara do caso de São 
Paulo	(iniciação	científica)
Ano: 2006
Nome do autor: Ludmila Gustavo de Castro
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Resposta ao tempo: Espacialização da 
Produção	Cultural	Urbana	em	São	Paulo	(iniciação	
científica)
Ano: 2006
Nome do autor: Carolina Teixeira Nakagawa
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Metrópole, Desigualdades Sócio-Espaciais e 
Governança Urbana: Análise Comparada do Caso de 
São	Paulo	(iniciação	científica)
Ano: 2005
Nome do autor: Karla Cybelle Nunes da Silva
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Metrópole, Desigualdades Sócio-Espaciais e 
Governança Urbana: Análise Comparada do Caso de 
São	Paulo	(iniciação	científica	-	em	andamento)
Ano: 2008
Nome do autor: Angela Priscila Rodrigues Souza
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia
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Título: Metrópole, Desigualdades Sócio-Espaciais e 
Governança Urbana: Análise Comparada do Caso de 
São	Paulo	(iniciação	científica	-	em	andamento)
Ano: 2008
Nome do autor: Clarissa Neder
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

DISSERTAÇÃO

Título: Meio urbano, suas vocações e suas regras: 
atividades	terciárias	e	instrumentos	de	organização	
em busca do desenvolvimento do território de Belo 
Horizonte
Ano: 2007
Nome do autor: Lívia de Oliveira Monteiro
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: A desigualdade socioespacial expressa pelas 
variáveis do sistema de informação sobre nascidos 
vivos, em três municípios da Região Metropolitana de 
Maringá-Paraná, 2006-
Ano: 2008
Nome do autor: Kelen Marja Predebon
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Enfermagem

Título: Prevalência e distribuição espacial de anemia 
em escolares que ingressaram na primeira série do 
ensino	fundamental	das	escolas	públicas	de	Maringá-
PR no ano de 2007
Ano: 2008
Nome do autor: Fernanda Shizue Nishida
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Enfermagem

Título: O	processo	de	urbanização	turística	em	Natal:	a	
perspectiva	do	residente.	Programa	de	Pós-graduação	
em	Geografia
Ano: 2007
Nome do autor: Karina Messias da Silva
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: Geografia

Título: Trabalhadores	de	verão:	Políticas	Públicas,	
turismo	e	emprego	no	litoral	potiguar.	
Ano: 2007
Nome do autor: Jean Henrique Costa
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: Geografia

Título: Juventude e vulnerabilidade social: no contexto 
intra-urbano de Natal, RN.
Ano: 2008
Nome do autor: Algéria Varela da Silva
Instituição: UFRN

Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS

Título: Configuração	sócio-ocupacional	da	Região	
Metropolitana de Natal. 2008
Ano: 2008
Nome do autor: Configuração sócio-ocupacional da 
Região Metropolitana de Natal. 2008
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: GEOGRAFIA

Título: Juventude	em	transição	para	o	mundo	do	
trabalho
Ano: 2007
Nome do autor: Cláudia Monteiro Fernandes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Área de conhecimento: Ciências Sociais

Título: O turismo histórico-cultural como estratégia de 
sustentabilidade para a cidade de Cairu-BA.
Ano: 2008
Nome do autor: Rosana Decat França
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Área de conhecimento: Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Social

Título: Os portos de Salvador e Aratu: organização e 
dinâmica atual nos contextos urbano e metropolitano.
Ano: 2008
Nome do autor: Ricardo Bahia Rios
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Área de conhecimento: Geografia

Título: Meio Ambiente e Sustentabilidade: agenda 21 
local	(em	andamento	-	início	em	2007)
Ano: 2007
Nome do autor: Augusto Cesar Salomão Mozine
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: As cidades do meu tempo: a experiência do 
turismo em Bananal/SP 
Ano: 2005
Nome do autor: Clarissa Gagliardi
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

TESE

Título: Mercado de trabalho, ocupações e 
rendimentos: a Região Metropolitana de Natal na 
década de 1990
Ano: 2008
Nome do autor: Marconi Gomes da Silva
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCAIS

Título: Crítica	à	avaliação	de	política	de	programa	
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de	intervenção	em	assentamentos	precários	(em	
andamento)
Ano: 2005
Nome do autor: Miriam Fernanda Lopes Barros
Instituição: FAU/USP - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Área de conhecimento: Urbanismo

Título: Segregação urbana e inserção ocupacional na 
Região Metropolitana de São Paulo na década de 90 
(em	andamento)
Ano: 2003
Nome do autor: Ana Clara Demarchi Bellan
Instituição: FAU/USP - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Área de conhecimento: Urbanismo

Título: Territórios	alisados,	trajetórias	fluidas,	
narrativas	rugosas.	A	história	da	remoção	de	uma	
favela
Ano: 2008
Nome do autor: Ana Clara Demarchi Bellan
Instituição: FAU/USP - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Área de conhecimento: Urbanismo

Título: Casa,	doce	lar:	o	habitat	doméstico	percebido	e	
vivenciado
Ano: 2007
Nome do autor: Érica Negreiros de Camargo
Instituição: FAU/USP - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Área de conhecimento: Urbanismo

Título: Participação	comunitária	e	programas	de	
desenvolvimento urbano
Ano: 2006
Nome do autor: Maria José de Albuquerque
Instituição: FAU/USP - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Área de conhecimento: Urbanismo

Título: Terra: legalidade e valor
Ano: 2006
Nome do autor: Conceição de Maria Ferraz de Varón
Instituição: FAU/USP - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Área de conhecimento: Urbanismo

Título: Mercado Imobiliário informal em favelas e o 
processo de estruturação da cidade
Ano: 2005
Nome do autor: Nelson Baltrusis
Instituição: FAU/USP - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Área de conhecimento: Urbanismo

Título: Relação	Porto/Cidade	em	Vitória/ES	(em	
andamento	-	início	em	2006)

Ano: 2006
Nome do autor: Flavia Nico Vasconcelos
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: festas italianas na cidade de São Paulo: 
imigração	inserção	no	espaço	urbano	e	patrimônio	
cultural	(em	andamento	-	início	em	2004)
Ano: 2004
Nome do autor: Silvio Pinto Ferreira Júnior
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Expansão urbana e industrialização no 
município	de	Mogi	das	Cruzes/SP	(em	andamento	-	
início	em	2003)	
Ano: 2003
Nome do autor: Joaquim Fernandes Filho
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Do elefante branco à pérola capixaba: um 
estudo	da	companhia	siderúrgica	de	Tubaraão	quanto	
às relações de trabalho e a migração sob a ótica do 
processo de globalização
Ano: 2008
Nome do autor: Danièlle de Oliveira Bresciani
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: O capital social dos refugiados: bagagem 
cultural	versus	políticas	públicas
Ano: 2008
Nome do autor: Andrea Maria Calazans Pacheco 
Pacífico
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Redimensionando	a	esfera	pública:	o	papel	e	as	
práticas	das	ONG›s	ambientalistas	e	suas	interações	
com os demais atores sociais
Ano: 2007
Nome do autor: Martha Mercado
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: (supervisão	de	pós-doutorado	-	em	
andamento)
Ano: 2007
Nome do autor: Luis Renato Pequeno
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia
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Título: (supervisão	de	pós-doutorado	-	em	
andamento)
Ano: 2007
Nome do autor: Maria ângela de Souza
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: fechados na região metropolitana de São 
Paulo:	fim	do	modelo	centro	rico	versus	periferia	
pobre?
Ano: 2008
Nome do autor: Maria Camila Loffredo D’Otaviano
Instituição: FAU/USP - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Área de conhecimento: Urbanismo

Título: Organização do espaço e desenvolvimento 
regional no Extremo Sul da Bahia: os segmentos 
produtivos	da	celulose	e	do	turismo.
Ano: 2007
Nome do autor: Ednice de Oliveira Fontes
Instituição: Universidade Federal de Sergipe
Área de conhecimento: Geografia

Título: Globalização e fiesta na Bahia. Impactos 
e	tendências	da	implantação	de	indústria	
automobilística	na	Região	Metropolitana	de	Salvador.
Ano: 2008
Nome do autor: ângela Maria de Almeida Franco
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Linha de Pesquisa:  DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	NAS	
METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  DESCRIÇÃO, ANÁLISE DA DINâMICA E EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO 
TERRITóRIO DAS METRóPOLES - 1980/2000

Atividade:  Análise da relação entre estruturação sócio-espacial das metrópoles e a 
organização morfológica das metrópoles

ARTIGO NACIONAL

Título: Organização socioespacial e mobilidade 
residencial na RM Recife
Ano: 2004
Nome dos autores: Lívia Miranda, Jan Bitoun
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópoles
Volume: 12
Série: 15172422
Página inicial: 123
Página final: 144

Título: Análise Sócio-ocupacional da Estrutura Intra-
Urbana da Região Metropolitana de fortaleza
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Mercator

Título: Desigualdades socioespaciais nas cidades do 
agronegócio
Ano: 2007
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Denise Elias
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Revista Brasileira de 
Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR)
Volume: 09
Página inicial: 25

Página final: 40

Título: Espaço Urbano no Brasil Agrícola Moderno e 
Desigualdades Socioespaciais
Ano: 2006
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Denise Elias
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Terra Livre
Volume: 02
Página inicial: 13
Página final: 33

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Políticas	Habitacionais,	Favelização	e	
Desigualdades Socioespaciais nas Cidades Brasileiras: 
Transformações e Tendências
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Scripta Nova

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Dinâmica de crescimento 
populacional:	O	efetivo.	A	densidade.	O	crescimento	
geométrico.
Ano: 2008
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Nome dos autores: Florice Raposo Pereira, Eustógio 
Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como anda Fortaleza
Nome dos organizadores: Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, 
Luis Renato Bezerra Pequeno
Número do Volume: 5
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do capítulo: Estrutura Urbana e Mobilidade na 
Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Vera Mamede Accioly
Meio de divulgação: 
Título do livro: Como anda Fortaleza
Nome dos organizadores: Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, 
Luis Renato Bezerra Pequeno
Número do Volume: 1
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do capítulo: Aspectos	socioeconômicos	e	
demográficos	da	Região	Metropolitana	de	Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Simone 
Pereira da Costa, Lígia Carla Ferrari, Luiz Modesto Costa 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: Tipologias sócio-ocupacional e 
socioespacial: As desigualdades sociais da Região 
Metropolitana de Ma
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12 
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: Demografia	no	Capitalismo:	
Desigualdade socioespacial na Região 
Ano: 2008
Nome dos autores: Lígia Carla Ferrari, Adeir Archanjo 
da Mota
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 

Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: Tipologias sócio-ocupacional e 
socioespacial: As desigualdades sociais da Região 
Metropolitana de Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: Condomínios fechados na Região 
Metropolitana de São Paulo: consolidação de um 
novo padrão de exclusão social e segregação espacial
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Camila Loffredo D’Ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Globalização e Marginalidade. 
Transformações urbanas. Experiências nacionais e 
internacionais na teoria e na prática.
Nome dos organizadores: Márcio Moraes Valença
Cidade da editora: Natal / Rio Grande do Norte
Nome da editora: Ed. UFRN

Título do capítulo: Reflexões	sobre	a	
insustentabilidade do agronegócio
Ano: 2006
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Denise Elias
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Desenvolvimento sustentável: desafios 
e discussões
Nome dos organizadores: Daniel R. de C. Pinheiro
Página inicial: 261
Página final: 290
Cidade da editora: Fortaleza / Ceará
Nome da editora: Ed. Fortaleza

Título do capítulo: Transformações no Espaço Intra-
urbano
Ano: 2006
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Agronegócio e Novas Dinâmicas 
Socioespaciais
Nome dos organizadores: Denise Elias; Luis Renato 
Bezerra Pequeno.
Página inicial: 339
Página final: 384
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Cidade da editora: Fortaleza / Ceará
Nome da editora: Ed. Fortaleza

LIVRO

Título do livro: Estrutura Social e Segmentação Urbana 
na	Região	Metropolitana	de	Porto	Alegre	(RMPA)	em	
2000 - Documentos fEE n. 67
Nome dos autores: Rosetta Mammarella , Tanya M. de 
Barcellos 
Série: (no prelo)
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

RELATÓRIO

Título do relatório: Análise da Estruturação Intra-
Metropolitana da Região Metropolitana do Recife
Ano: 2007
Nome dos autores: Jan Bitoun, Lívia Miranda, Maria 
ângela A. Souza, Maria Rejane Brito Lyra
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 92

Título do relatório: A Dinâmica Espacial da 
Desigualdade na Região Metropolitana de São Paulo
Ano: 2009
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 75

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Estrutura urbana e mobilidade pendular na 
Região Metropolitana de fortaleza
Ano: 2007
Nome dos autores: Vera Mamede Accioly, Maria Clélia 
Lustosa da Costa
Meio de divulgação: Anais (digital)
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da ANPUR.
Integração Sulamericana, fronteira e desenvolvimento 
urbano e regional Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belém
Página inicial: 1 

Título: Mobilidade urbana e desigualdade 
socioespacial na Região Metropolitana de fortaleza
Ano: 2008
Nome dos autores: Vera Mamede Accioly
Meio de divulgação: Anais (digital)
Nome do Evento: VII Seminário nacional sobre 
território e cultura 
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Goiânia

Título: Mobilidade urbana e desigualdade 
socioespacial na Região Metropolitana de fortaleza

Ano: 2008
Nome dos autores: Vera Mamede Accioly, Cleiton 
Marinho Lima Nogueira
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: III Seminário Nacional do 
Observatório das Metrópoles
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá
Página inicial: 1
Página final: 18

Título: Os passos da vida: a análise da migração da 
comunidade Vezezinha
Ano: 2006
Nome dos autores: Francisco Oliveira de Sousa Neto, 
José Auricélio Góis, Eustógio Wanderley Correia Dantas 
Meio de divulgação: Anais (digital)
Nome do Evento: XIV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Rio Branco

Título: A estrutura sócio espacial da Região 
Metropolitana do Recife: consideraçoes sobre a 
distribuição	dos	tipos	sócio-ocupacionais	em	2000
Ano: 2006
Nome dos autores: Lívia Miranda, Jan Bitoun
Meio de divulgação: 
Nome do Evento: Seminário Nacional a Questão 
Metropolitana e os Desafios do Desenvolvimento 
Nacional
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Belo Horizonte

Título: Organização Socioespacial e Mobilidade 
Residencial na RM Recife
Ano: 2004
Nome dos autores: Lívia Miranda
Meio de divulgação: Anais
Nome do Evento: XXVIII Encontro Anual da ANPOCS
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Caxambu

Título: Análise da Estruturação Intra-Metropolitana da 
Região Metropolitana do Recife
Ano: 2006
Nome dos autores: Jan Bitoun, Lívia Miranda, Maria 
ângela de Almeida Souza, Maria Rejane Brito Lyra
Meio de divulgação: impresso
Nome do Evento: Seminário Nacional A questão 
Metropolitana e o Território Nacional
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Belo Horizonte

Título: Segregación	espacial	y	territorio	en	los	grandes	
centros urbanos
Ano: 2008
Nome dos autores: Félix Ruiz Sánchez
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: GT – OIDP
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Natureza do Evento: Seminário
Cidade: La Paz / Bolívia

Título: Condomínios fechados na região 
Metropolitana de São Paulo: consolidação de um 
novo padrão de exclusão social e segregação espacial.
Ano: 2005
Nome dos autores: Maria Camila Loffredo D’Ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: IGU-Meeting Natal 2005 – Encontro 
da União Internacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Natal / Rio Grande do Norte

Título: Análise e Planejamento Ambiental Urbano em 
Trecho da Região Metropolitana de fortaleza
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, Sara 
Vieira Rosa
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geografia
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Intra-urban	social-occupational	structure
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: International Planning History Society 
- 13th Biennial Conference
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Chicago / EUA

Título: Análise Sócio-ocupacional da Estrutura Intra-
urbana da Região Metropolitana de fortaleza
Ano: 2007
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: Encontro Nacional da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional (ANPUR)
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Belém / Pará

Título: Desenvolvimento urbano e degradação da 
paisagem na cidade do agronegócio
Ano: 2007
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Denise Elias, Francisco Rerisson Carvalho Máximo
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: Seminário nacional sobre o 
tratamento de áreas de preservação permanente em 
meio urbano e restrições ambientais ao parcelamento 
do solo
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

Título: Desigualdades socioespaciais nas cidades do 
agronegócio

Ano: 2007
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Denise Elias
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: Encontro Nacional da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional 
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Belém / Pará

Título: Processos	de	Planejamento	Urbano:	Desafios	
Para os Centros Regionais e para as Cidades Médias
Ano: 2006
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: II CIMDEPE - Simpósio sobre Cidades 
Médias
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Uberlândia / MG

Título: Condição de Moradia - Retrato das 
desigualdades sócio-espaciais
Ano: 2005
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: IX Simpósio Nacional de Geografia 
Urbana
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Manaus / Amazonas

Título: São	Paulo	Metropolitan	Area:	a	new	pattern	of	
urban development.
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila Loffredo D’ottaviano
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: II International Congress on 
Enviromental Planning and Managment
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Berlin / Alemanha

BANCO DE DADOS

Nome: Mobilidade Urbana na RMf
Fonte: IBGE- Censo e Metrofor
Data de Referência: 2000
Tamanho: População
Unidade do banco: Pessoa
Referência espacial: AED e Município

MONOGRAFIA

Título: O Processo de formação da região 
metropolitana de Maringá e a segregação
Ano: 2006
Nome do autor: Ligia Carla Cabanhas Ferrari
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Sociologia
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DISSERTAÇÃO 

Título: OS POBRES ESTÃO POR TODA A PARTE! O 
impacto	das	políticas	públicas	urbanas	na	segregação	
socioespacial	no	Recife	(Brasil)
Ano: 2006
Nome do autor: Ana Maria B.C. Melo
Instituição: Université de La Sorbonne Nouvelle –  
Paris III
Área de conhecimento: Geografia, Desenvolvimento, 
Urbanismo

TESE

Título: O processo de produção e fragmentação do 
espaço urbano de Olinda no contexto da Região 
Metropolitana do Recife
Ano: 2007 - em andamento
Nome do autor: Roberto Silva de Souza
Instituição: Programa de Pós-graduação em Geografia - 
Universidade Federal de Pernambuco
Área de conhecimento: Geografia Urbana, 
Desigualdades socioespaciais

Linha de Pesquisa:  DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  DESCRIÇÃO, ANÁLISE DA DINâMICA E EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL  
DO TERRITóRIO DAS METRóPOLES - 1980/2000

Atividade:  Análise da relação entre organização social do espaço metropolitano e o mercado 
imobiliário

ARTIGO NACIONAL

Título: Mercado Imobiliário e Estruturação do espaço 
na RMC.
Ano: 2007
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes 
Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópoles/
Observatório das Metrópoles
ISSN: 1517-2422 
Volume: 18
Página inicial: 77  -  Página final: 93

Título: A Dinâmica do Mercado Imobiliário Informal 
em	Curitiba	e	suas	implicações	para	Políticas	de	
Habitação	Social	
Ano: 2007
Nome dos autores: Gislene Pereira, Maria Fernanda 
Becker
Meio de divulgação: Digital - CD
Título do periódico/revista: Anais de Evento - XII 
Encontro Nacional da ANPUR

Título: Mercado Imobiliário e Estruturação do Espaço 
na	Região	Metropolitana	de	Curitiba	
Ano: 2007
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes 
Silva
Meio de divulgação: Digital - CD
Título do periódico/revista: Anais de Evento - Seminário 
território, Coesão Social e governança Democrática - 
Regiões Metropolitanas de Curitiba e Maringá

Título: Síntese	da	Pesquisa	“Mercado	Imobiliário	e	
Estruturação do Espaço na Região Metropolitana de 
Curitiba”.	

Ano: 2008
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes 
Silva
Meio de divulgação: Publicação eletrônica 
Título do periódico/revista: Página do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro IPPUR – UFRJ

Título: Resumo da Leitura Comentada: abordagem 
sobre	políticas	de	habitação	e	regularização	fundiária.	
Resultados	do	Seminário	“Plano	Diretor	e	os	Desafios	
para	sua	implementação”.	
Ano: 2007
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes 
Silva
Meio de divulgação: Publicação eletrônica
Título do periódico/revista: Página Observatório Paraná

Título: Procedimentos metodológicos e resultados 
preliminares	da	pesquisa	“Mercado	imobiliário	e	
estruturação do espaço na Região Metropolitana de 
Curitiba”.	
Ano: 2007
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes 
Silva
Meio de divulgação: Digital - CD
Título do periódico/revista: Seminário SEPPAU/UFPR

Título: A dimensão residencial na extensão urbana 
e	metropolização	de	Curitiba	(Pr):	Análise	das	
ocupações irregulares
Ano: 2007
Nome dos autores: Madianita Nunes Silva
Meio de divulgação: Digital - CD
Título do periódico/revista: Seminário SEPPAU/UFPR

Título: Mercado Imobiliário e Estruturação do Espaço 
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na	Região	Metropolitana	de	Curitiba
Ano: 2008
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes 
Silva
Meio de divulgação: CD e publicação eletrônica
Título do periódico/revista: Anais de Evento Simpósio 
Espaço Metropolitano, Turismo e Mercado Imobiliário, 
2008, Fortaleza (Ceará): Observatório das Metrópoles e
( www. http://sites.google.com/a/metrowiki.net/
observat-rio-das-metr-poles-workshop-fortaleza/)

Título: Estatuto da Cidade: novos caminhos para a 
gestão das cidades no Brasil
Ano: 2004
Nome dos autores: Gislene Pereira
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Urbanística
Página inicial: 20  -  Página final: 31

Título: Novas	Perspectivas	para	a	Gestão	da	Cidade:	
Estatuto da Cidade e mercado mobiliário
Ano: 2004
Nome dos autores: Gislene Pereira
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Desenvolvimento e Meio 
Ambiente: Cidade e Sustentabilidade
Volume: 09
Página inicial: 77  -  Página final: 92

Título: Tendência do urbanismo contemporâneo - o 
Estatuto da Cidade
Ano: 2004
Nome dos autores: Gislene Pereira, Yara Vicentini
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Acervo – Revista do arquivo 
Nacional
ISSN: 0102-700-x 
Volume: 17
Série: 1
Página inicial: 23  -  Página final: 34

Título: Indústria	e	produção	do	espaço	urbano	em	
Araucária
Ano: 2007
Nome dos autores: Madianita Nunes Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: RAE’GA – O espaço 
geográfico em análise, Revista do Departamento e 
Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em 
Geografia, Universidade Federal do Paraná, nº 14, 2° 
semestre de 2007
ISSN: 1516-4136 
Volume: 14

Título: A construção do espaço urbano: consolidação 
da industrialização em Araucária
Ano: 2006
Nome dos autores: Madianita Nunes Silva

Meio de divulgação: Impresso e Digital - CD
Título do periódico/revista: Pensar a Cidade: Cadernos 
do Núcleo de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Araucária, Prefeitura do Município de Araucária e GTU 
Internacional, nº 1
Volume: 1

Título: Da formação Urbana ao Empreendedorismo 
Imobiliário: A nova face da metrópole goianiense
Ano: 2007
Nome dos autores: Aristides Moisés, Elcileni de Melo 
Borges, Eduardo Rodrigues da Silva, Marcelo Gomes 
Ribeiro
Meio de divulgação: eletrônico (www.mercator.ufc.br)
Título do periódico/revista: Revista de Geografia da 
UFC 
ISSN: 1984-2201
Volume: 06
Série: N. 12
Página inicial: 37  -  Página final: 50

Título: Novas tendências do empreendedorismo 
imobiliário na metrópole goianiense: a produção 
imobiliária de alto nível 
Ano: 2008
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges
Meio de divulgação: eletrônico (http://sites.google.
com/a/metrowiki.net/observat-rio-das-metr-poles-
workshop-fortaleza)
Título do periódico/revista: Publicações do Simpósio 
Fortaleza – Espaço Metropolitano, Turismo e Mercado 
Imobiliário – Fortaleza – CE – Trabalhos Completos.
Volume: 01
Tamanho: 265 k
Página final: 18 páginas

Título: Condomínios fechados na Região 
Metropolitana de Goiânia: recriação ou negação da 
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Ano: 2008
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges 
Meio de divulgação: eletrônico (http://sites.google.
com/a/metrowiki.net/observat-rio-das-metr-poles-
workshop-fortaleza)
Título do periódico/revista: Publicações do Simpósio 
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Tamanho: 1059 k
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Título: A	questão	de	definição	e	aferição	de	habitações	
Subnormais: informações de Goiás e da RMG 
Ano: 2008
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges
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Meio de divulgação: eletrônico (coletânea em CD-Rom)
Título do periódico/revista: Publicações do III Encontro 
Nacional do Observatório das Metrópoles – Território, 
coesão social e governança democrática - Maringá - PR 

Título: Dinâmica imobiliária e a nova paisagem urbana 
da RM de Goiânia: o impacto da produção de alto Nível 
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Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges
Meio de divulgação: eletrônico
Título do periódico/revista: trabalho aceito para 
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2009 (Florianópolis - SC) – Sessão Temática ST – 06 
– Processos e Transformações na configuração dos 
espaços urbanos
Página final: 19 páginas

Título: Considerações sobre as estratégias e ações dos 
promotores imobiliários na produção do espaço urbano
Ano: 2006
Nome dos autores: Adeir Archanjo da Mota, Cesar 
Miranda Mendes 
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Sociedade & Natureza. 
Uberlândia. 
Volume: 19
Página inicial: 153  -  Página final: 164

Título: Condomínios	Fechados:	as	novas	configurações	
do urbano e a dinâmica imobiliária
Ano: 2008
Nome dos autores: Mirian Regina Koch
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Indicadores Econômicos 
FEE
ISSN: 0103-3905
Volume: 35
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Página inicial: 99  -  Página final: 116

Título: O	desafio	dos	cortiços
Ano: 2007
Nome dos autores: Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Revista URBES
Volume: 44
Página inicial: 24  -  Página final: 27

Título: A valorização fundiária da propriedade urbana
Ano: 2006
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópole
Volume: 16
Página inicial: 121  -  Página final: 140

Título: Recuperação	ambiental	e	saúde	pública:	
Programa Guarapiranga

Ano: 2006
Nome dos autores: Nelson Baltrusis, Ana Lúcia Ancon
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Saúde e Sociedade
Volume: 15
Página inicial: 09  -  Página final: 21

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Dinâmica imobiliária na Região Metropolitana 
de	Curitiba:	o	mercado	formal	e	informal	e	a	
estruturação da metrópole. 
Ano: 2009
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes 
da Silva
Meio de divulgação: Publicação eletrônica
Título do periódico/revista: Revista Bitácora Urbano 
Territorial – Universidad Nacional de Colombia
ISSN: 0124- 7913 
Volume: 15

Título: Mercado	de	suelo	y	estruturación	del	espacio	
en	el	aglomerado	metropolitano	de	Curitiba	
Ano: 2008
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes 
Silva
Meio de divulgação: Publicação eletrônica 
Título do periódico/revista: Curso de Desarrollo 
Profesional Mercados Informales de Suelo y 
Regularización de Asentamientos en America Latina - 
Caracas, Venezuela 

Título: La	utopía	burguesa	reflejada	en	la	construcción	
de los condominios cerrados en la ciudad de Porto 
Alegre-Brasil
Ano: 2005
Nome dos autores: Vanda Ueda
Meio de divulgação: Home Page (http://www.
americanismo.es/texto-completo-Ueda_Vanda-La_
utopia_burguesa_reflejada_en_la_construccion_de-
721.html)
Título do periódico/revista: Scripta Nova (Barcelona), 
Volume: IX
Página inicial: 1

Título: Compacting	Porto	Alegre:	the	New	‘City	Gates’	
Project. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Meio de divulgação: Home Page (http://www.isocarp.
net/Data/case_studies/1174.pdf)
Título do periódico/revista: 44th ISOCARP Congress 
- Urban Growth without Sprawl - a way Towards 
Sustainable Urbanization.

Título: OS	“TERRITóRIOS	HABITACIONAIS”	NA	
METRóPOLE CONTEMPORâNEA - transformações 
tipológicas,	novas	configurações	socioespaciais,	
formas de produção e de apropriação
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Ano: 2008
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Meio de divulgação: CD-Rom
Título do periódico/revista: Memorias del X 
Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 
Investigadores sobre Globalización y Territorio
 

Título do capítulo: Análise	comparativa	da	questão	da	
habitação nas metrópoles
Ano: 2007
Nome dos autores: Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: As metrópoles e a questão social 
brasileira
Nome dos organizadores: Luis César Queiroz Ribeiro, 
Orlando Alves dos Santos Junior
Página inicial: 233
Página final: 238
Numero da Edição: 01
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Renavan

Título do capítulo: Condomínios fechados na Região 
Metropolitana de São Paulo: consolidação de um 
novo padrão de exclusão social e segregação espacial
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Camila Loffredro D’Ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Globalização e Marginalidade. 
Transformações urbanas. Experiências nacionais e 
internacionais na teoria e na prática
Nome dos organizadores: Márcio Moraes Valença
Numero da Edição: 01
Cidade da editora: Natal / Rio Grande do Norte
Nome da editora: Ed. UFRN

Título do capítulo: Calçada	(no	prelo)
Ano: 2009
Nome dos autores: Maria Camila Loffredro D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Le Mots de Ville
Nome dos organizadores: Christian Topalov
Cidade da editora: Paris / França
Nome da editora: Editora Robert Laffont

Título do capítulo: Calçada	(no	prelo)
Ano: 2009
Nome dos autores: Maria Camila Loffredro D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: As Palavras da Cidade
Nome dos organizadores: Maria Stella Martins Breciani
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Editora Romano-Guerra

Título do capítulo: Plano Diretor de Diadema 2001 - 
uma breve avaliação
Ano: 2007
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso

Título do livro: Planos Diretores Municipais: novos 
conceitos de planejamento territorial
Nome dos organizadores: Laura Bueno, Ricardo 
Cymbalista
Número do Volume: 290
Página inicial: 245
Página final: 254
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annablume

Título do capítulo: Os mistérios, os truques e os 
milagres do capital e o crescimento da informalidade 
urbana
Ano: 2007
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Cidade: impasses e perspectivas 
(Arquiteses 2)
Nome dos organizadores: Maria Lúcia Caira Gitahy, José 
Tavares Correia de Lira
Número do Volume: 01
Página inicial: 10
Página final: 25
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annablume

Título do capítulo: As áreas Especiais de Interesse 
Social	(Aeis)	em	Diadema
Ano: 2007
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Habitação social nas metrópoles 
brasileiras: uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo no final do século XX
Nome dos organizadores: Adauto Lúcio Cardoso
Número do Volume: 01
Página inicial: 324
Página final: 362
Cidade da editora: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Nome da editora: ANTAC

Título do capítulo: Las áreas Especial Interés social 
(AIES)	en	Diadema.	Haviendo	viable	el	acesso	a	la	
tiera	urbana
Ano: 2007
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Regularización de Asentamentos 
Informales en América Latina
Nome dos organizadores: Adriana de Araújo Laranjeira
Número do Volume: 
Página inicial: 52
Página final: 67 
Cidade da editora: Cambridge
Nome da editora: Lincoln Institute of Land Policy
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CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Realidade urbana contemporânea: 
um exercício reflexivo
Ano: 2009
Nome dos autores: Gislene Pereira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Olhares socioambientais sobre cenários 
rurais e urbanos
Nome dos organizadores: Myriam Del Vecchio
Cidade da editora: Curitiba
Nome da editora: Editora da UFPR

Título do capítulo: formas atuais de produção do 
espaço: a nova periferia metropolitana em Belo 
Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Jupira Gomes Mendonça, Luciana 
Teixeira de Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Producción inmobiliaria y 
reestructuración metropolitana en America Latina
Nome dos organizadores: Paulo Cesar Xavier Pereira, 
Rodrigo Hidalgo
Número do Volume: 1
Página inicial: 197
Página final: 210
Numero da Edição: 1
ISBN: 9789561410022
Cidade da editora: Santiago/São Paulo
Nome da editora: Pontifícia Universidade Católica do 
Chile/FAUUSP

Título do capítulo: Análise	comparativa	da	questão	da	
habitação nas metrópoles
Ano: 2007
Nome dos autores: Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: As metrópoles e a questão social 
brasileira
Nome dos organizadores: Luis César Queiroz Ribeiro, 
Orlando Alves dos Santos Junior
Número do Volume: 
Página inicial: 233
Página final: 238
Numero da Edição: 01
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Renavan

Título do capítulo: Condomínios fechados na Região 
Metropolitana de São Paulo: consolidação de um 
novo padrão de exclusão social e segregação espacial
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Camila Loffredro D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Globalização e Marginalidade. 
Transformações urbanas. Experiências nacionais e 
internacionais na teoria e na prática
Nome dos organizadores: Márcio Moraes Valença

Numero da Edição: 01
Cidade da editora: Natal / Rio Grande do Norte
Nome da editora: Ed. UFRN

Título do capítulo: Calçada	(no	prelo)
Ano: 2009
Nome dos autores: Maria Camila Loffredro D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Le Mots de Ville
Nome dos organizadores: Christian Topalov
Cidade da editora: Paris / França
Nome da editora: Editora Robert Laffont

Título do capítulo: Calçada	(no	prelo)
Ano: 2009
Nome dos autores: Maria Camila Loffredro D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: As Palavras da Cidade
Nome dos organizadores: Maria Stella Martins Breciani
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Editora Romano-Guerra

Título do capítulo: Plano Diretor de Diadema 2001 - 
uma breve avaliação
Ano: 2007
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Planos Diretores Municipais: novos 
conceitos de planejamento territorial
Nome dos organizadores: Laura Bueno, Ricardo 
Cymbalista
Número do Volume: 290
Página inicial: 245
Página final: 254
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annablume

Título do capítulo: Os mistérios, os truques e os 
milagres do capital e o crescimento da informalidade 
urbana
Ano: 2007
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Cidade: impasses e perspectivas 
(Arquiteses 2)
Nome dos organizadores: Maria Lúcia Caira Gitahy, José 
Tavares Correia de Lira
Número do Volume: 01
Página inicial: 10
Página final: 25
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annablume

Título do capítulo: As áreas Especiais de Interesse 
Social	(Aeis)	em	Diadema
Ano: 2007
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Habitação social nas metrópoles 
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brasileiras: uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo no final do século XX
Nome dos organizadores: Adauto Lúcio Cardoso
Número do Volume: 01
Página inicial: 324
Página final: 362
Cidade da editora: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Nome da editora: ANTAC

Título do capítulo: Las áreas Especial Interés social 
(AIES)	en	Diadema.	Haviendo	viable	el	acesso	a	la	
tiera	urbana
Ano: 2007
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Regularización de Asentamentos 
Informales en América Latina
Nome dos organizadores: Adriana de Araújo Laranjeira
Número do Volume: 
Página inicial: 52
Página final: 67
Cidade da editora: Cambridge
Nome da editora: Lincoln Institute of Land Policy

Título do capítulo: Condomínios	Horizontais	Fechados	
em Maringá: a nova forma de aprofundamento da 
segregação socioespacial
Ano: 2009
Nome dos autores: Altair Aparecido Galvão
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Retratos da Região Metropolitana de 
Maringá: Subsídios para a elaboração de Políticas 
Públicas Participativas
Nome dos organizadores: Ana Lúcia Rodrigues, Celene 
Tonella: 
ISBN: 978-85-7628-202-0
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM

Título do capítulo: Capital Imobiliário: Segregação e 
Marginalização no Aglomerado Urbano de Maringá - 
PR 
Ano: 2008
Nome dos autores: Adeir Archanjo da Mota
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Globalização e Marginalidade. 
Transformações Urbanas 
Nome dos organizadores: Marcio Morais Valença, 
Gislene Moura Cavalcante
Número do Volume: 1
Página inicial: 1
Página final: 20
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: Aspectos	da	Habitação	na	Região	
Metropolitana de Maringá
Ano: 2008

Nome dos autores: Maraivânia Conceição de Araújo, 
Altair Aparecido Galvão 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Maringá e Curitiba
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: Padrões sociais de territorialidade e 
condomínios	fechados	na	metrópole	gaúcha
Ano: 2009
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos, Rosetta 
Mammarella
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, Economia e Sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos 
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

Título do capítulo: Os empreendedores e o mercado 
imobiliário	na	tipologia	construtiva	‘condomínios	
residenciais horizontais’. 
Ano: 2009
Nome dos autores: Mirian Regina Koch
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, economia e sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos 
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

Título do livro: Território, economia e sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos 
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

Título do capítulo: As falácias sedutoras de um novo 
produto imobiliário globalizado: os condomínios 
fechados
Ano: 2009
Nome dos autores: Aristides Moyses 
Meio de divulgação: impresso
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Título do livro: Território, Economia e Sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos  
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

Título do capítulo: Porto Alegre: Incorporação 
imobiliária e reestruturação urbana na metrópole 
meridional do Brasil 
Ano: 2009
Nome dos autores: Vanda Ueda 
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, economia e sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos 
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

Título do capítulo: Loteamento e condomínio: 
segregação	ou	interação	socioespacial?	
Ano: 2009
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, economia e sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos 
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

Título do capítulo: Características	e	Condições	de	
Moradia	dos	Habitantes	Metropolitanos.	
Ano: 2006
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Meio de divulgação: CD-Rom
Título do livro: Como Anda a Metrópole de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: Rosetta Mammarella
ISBN: 85-7173-049-0
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: FEE

Título do capítulo: Loteamentos fechados e a produção 
do	espaço	urbano:	algumas	reflexões	para	o	debate
Ano: 2006
Nome dos autores: Vanda Ueda
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Cidades médias: produção do espaço 

urbano e regional
Nome dos organizadores: Eliseu Savério Sposito;, Maria 
Encarnação Beltrão Sposito;, Oscar Sobarzo 
Página inicial: 235
Página final: 241
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Expressão Popular

Título do capítulo: Incorporação imobiliária e 
reestruturação urbana na metrópole meridional do 
Brasil
Ano: 2009
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, economia e sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos 
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

Título do capítulo: 1. Tendências do Parcelamento do 
Solo	para	fins	Residenciais
Ano: 2008
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Bairros, Loteamentos e Condomínios 
– elementos para o projeto de novos territórios 
habitacionais
Nome dos organizadores: Irineu R. Castello
Página inicial: 147
Página final: 196
ISBN: 978-85-7025-983-7
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: Editora da UFRGS

Título do capítulo: 2. Loteamento x Condomínio/
Público	&	Privado
Ano: 2008
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Meio de divulgação: CD-Rom
Título do livro: Loteamentos e Condomínios – 
elementos para o projeto de novos territórios 
habitacionais. Módulos Didáticos
Nome dos organizadores: Iára Regina Castello
ISBN: 978-85-7025-984-4
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: Editora da UFRGS

Título do capítulo: Loteamentos	Reconfigurados
Ano: 2008
Meio de divulgação: CD-Rom, Mod.10
Título do livro: Bairros, Loteamentos e Condomínios 
– elementos para o projeto de novos territórios 
habitacionais. Módulos Didáticos
Nome dos organizadores: Iára Regina Castello
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ISBN: ISBN 978-85-7025-984-4.
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: Editora da UFRGS

Título do capítulo: Condomínios por Unidades 
Autônomas
Ano: 2008
Meio de divulgação: CD-Rom, Mod.11
Título do livro: Loteamentos e Condomínios – 
elementos para o projeto de novos territórios 
habitacionais. Módulos Didáticos
Nome dos organizadores: Iára Regina Castello
ISBN: 978-85-7025-984-4
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: Editora da UFRGS

Título do capítulo: 5.	Loteamentos	Configurados	por	
Condomínios
Ano: 2008
Meio de divulgação: CD-Rom, Mod.12
Título do livro: Bairros, Loteamentos e Condomínios 
– elementos para o projeto de novos territórios 
habitacionais
Nome dos organizadores: Iára Regina Castello 
ISBN: 978-85-7025-984-4
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: Editora da UFRGS

Título do capítulo: 6. Loteamento e condomínio: 
segregação	ou	interação	socioespacial?	
Ano: 2009
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, economia e sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto 
Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos 
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS

LIVRO

Título do livro: 1.Bairros, Loteamentos e Condomínios 
– elementos para o projeto de novos territórios 
habitacionais
Ano: 2008
Nome dos autores: Iára Regina Castello
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7025-983-7
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: Editora da UFRGS

RELATÓRIO

Título do relatório: Panorama do mercado empresarial 
de produção de moradias na Região Metropolitana de 

Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Jupira Gomes de Mendonça, Júnia 
Maria Ferrari de Lima
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 42

Título do relatório: Relatório	1	(Março	a	Setembro	de	
2008)
Ano: 2008
Nome dos autores: Simaia Mercês
Meio de divulgação: digital
Número de páginas: 11

Título do relatório: RELATóRIO REGIONAL SOBRE O 
MERCADO IMOBILIáRIO DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE MARINGá - RMM
Ano: 2008
Nome dos autores: Cesar Miranda Mendes, Jaqueline 
Telma Vercezi, Ricardo Luiz Töws
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 54

Título do relatório: Condomínios fechados: 
aprofundamento dos processos de segregação sócio-
espacial na Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2006
Nome dos autores: Christiane Guimarães, Ana Lúcia 
Rodrigues
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 80

Título do relatório: Mudanças no padrão de produção 
de	moradia	da	periferia	carioca:	a	verticalização	da	
Baixada fluminense
Ano: 2008
Nome dos autores: Denis Santos de Barro
Meio de divulgação: Impresso

Título do relatório: O mercado imobiliário e a 
mobilidade espacial na produção da segregação 
urbana:	a	metrópole	do	Rio	de	Janeiro	em	foco
Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Corrêa do Lago
Meio de divulgação: CD Rom

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: O	Significado	dos	Condomínios	Fechados	no	
Processo de Segregação Espacial nas Metrópoles
Ano: 2007
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos, Rosetta 
Mammarella
Meio de divulgação: Home-Page
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da ANPUR
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belém, PR

Título: Padrões sociais de territorialidade e 
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condomínios	fechados	na	metrópole	gaúcha
Ano: 2008
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos, Rosetta 
Mammarella
Meio de divulgação: Home-Page
Nome do Evento: 4º Encontro de Economia Gaúcha
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Porto Alegre, RS

Título: Padrões de moradia na Região Metropolitana 
de Porto Alegre: da irregularidade aos condomínios 
fechados 
Ano: 2008
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos, Rosetta 
Mammarella
Meio de divulgação: Home-Page
Nome do Evento: Simpósio Espaço Metropolitano, 
Turismo e Mercado Imobiliário
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Fortaleza, CE

Título: Os novos empreendimentos imobiliários e as 
transformações recentes no espaço urbano de Porto 
Alegre
Ano: 2005
Nome dos autores: Vanda Ueda
Meio de divulgação: Anais
Nome do Evento: X Encontro de Geógrafos da América 
Latina 
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: São Paulo

Título: Condomínios fechados: um olhar sobre a nova 
produção do espaço na área polarizada pelo Shopping 
Center Iguatemi. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Mirian Regina Koch
Meio de divulgação: Anais
Nome do Evento: II Seminário Nacional Metrópole: 
Governo, Sociedade e Território
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro, RJ

Título: As falácias sedutoras de um novo produto 
imobiliário globalizado: os condomínios fechados 
Ano: 2008
Nome dos autores: Rosetta Mammarella , Tanya M. de 
Barcellos 
Meio de divulgação: Home Page
Nome do Evento: Simpósio Espaço Metropolitano, 
turismo e Mercado Imobiliário
Natureza do Evento: simpósio
Cidade: Fortaleza, CA

Título: Expansão Urbana e a Construção de 
Condomínios fechados em São Leopoldo
Ano: 2007
Nome dos autores: Rodrigo Alves Capelani, Vanda Ueda
Nome do Evento: XXVII Encontro Estadual de Geografia

Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Santa Maria, RS

Título: A produção dos condomínios fechados em 
Novo	Hamburgo
Ano: 2007
Nome dos autores: Rodrigo Alves Capelani, Vanda Ueda
Nome do Evento: II Seminário Nacional Metrópole: 
Governo, Sociedade e Território
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro, RJ

Título: Condomínios	por	Unidades	Autônomas	-	
Mecanismos	de	Controle	Legal,	Critérios	Urbanísticos,	
Controle Social
Ano: 2007
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Nome do Evento: Palestra para técnicos das áreas de 
desenvolvimento e gestão territorial da METROPLAN/RS
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Porto Alegre, RS

Título: Porto Alegre: para onde cresce a cidade, para 
onde vão as pessoas, quais as formas de produção e 
controle do espaço urbano
Ano: 2006
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Meio de divulgação: Anais
Nome do Evento: Simpósio sobre Desenvolvimento do 
Ambiente Urbano, COMUDE/Porto Alegre
Natureza do Evento: simpósio
Cidade: Porto Alegre, RS

Título: Os	“Territórios	Habitacionais”	na	Metrópole	
Contemporânea	-	transformações	tipológicas,	novas	
configurações	socioespaciais,	formas	de	produção	e	
de apropriação.
Ano: 2008
Nome dos autores: Iára Regina Castello 
Meio de divulgação: CD-Rom
Nome do Evento: X Seminario Internacional de la Red 
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización 
y Territorio
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Santiago de Querétaro, México

Título: A Dinâmica do Mercado Imobiliário Informal 
em	Curitiba	e	suas	implicações	para	Políticas	de	
Habitação	Social	
Ano: 2007
Nome dos autores: Gislene Pereira, Maria Fernanda 
Becker
Meio de divulgação: Digital - CD - Anais de Evento
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da ANPUR
Natureza do Evento: Encontro Nacional
Cidade: Belém

Título: Mercado Imobiliário e Estruturação do Espaço 
na	Região	Metropolitana	de	Curitiba	
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Ano: 2007
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes
Meio de divulgação: Digital - CD - Anais de Evento 
Nome do Evento: Seminário território, Coesão Social e 
governança Democrática - Regiões Metropolitanas de 
Curitiba e Maringá
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Curitiba

Título: A dimensão residencial na extensão urbana 
e	metropolização	de	Curitiba	(Pr):	Análise	das	
ocupações irregulares
Ano: 2007
Nome dos autores: Madianita Nunes Silva
Meio de divulgação: Digital - CD
Nome do Evento: Seminário SEPPAU/UFPR
Natureza do Evento: Seminário 
Cidade: Curitiba

Título: Mercado Imobiliário e Estruturação do Espaço 
na	Região	Metropolitana	de	Curitiba
Ano: 2008
Nome dos autores: Gislene Pereira, Madianita Nunes 
Silva
Meio de divulgação: Digital – CD Anais
Nome do Evento: Simpósio Espaço Metropolitano, 
Turismo e Mercado Imobiliário
Natureza do Evento: Simpósio 
Cidade: Fortaleza (Ceará): 

Título: Panorama do mercado empresarial de 
produção de moradias na Região Metropolitana 
de	Belo	Horizonte:	questões	para	uma	agenda	de	
investigações
Ano: 2008
Nome dos autores: Jupira Gomes Mendonça, Júnia 
Maria Lima, Guilherme Grochowski 
Meio de divulgação: digital
Nome do Evento: Simpósio Espaço Metropolitano 
Turismo e Mercado Imobiliário
Natureza do Evento: simpósio
Cidade: Fortaleza
Página inicial: 01
Página final: 19

Título: Segregação residencial, metropolização e 
mercado imobiliário
Ano: 2008
Nome dos autores: Jupira Gomes de Mendonça, Iára 
Regina Castello, Gislene Pereira 
Meio de divulgação: impresso
Nome do Evento: III Seminário Nacional do 
Observatório das Metrópoles “Território, coesão social 
e governança democrática” 
Natureza do Evento: seminário
Cidade: Maringá

Título: Dinâmica imobiliária no Centro-Oeste brasileiro 
e sua Relação com o processo de Organização Social 

do espaço metropolitano de Goiana
Ano: 2007
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges, Eduardo Rodrigues da Silva, Marcelo Gomes 
Ribeiro
Meio de divulgação: comunicação oral/apresentação 
de Power Point 
Nome do Evento: Workshop Espaço Metropolitano, 
Turismo e Mercado Imobiliário 
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Belém - PA
Página final:  30 slides

Título: Dinâmica Imobiliária e sua relação com 
o processo de organização social do espaço 
metropolitano de Goiânia 
Ano: 2007
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges
Meio de divulgação: comunicação oral/apresentação 
de Power Point 
Nome do Evento: VIII Fórum de Pesquisa da 
Universidade Católica de Goiás (VI Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia) - Mesa Redonda: Produção e 
Organização do Espaço Social Metropolitano de Goiânia 
Natureza do Evento: Divulgação científica
Cidade: Goiânia - GO 
Página final: 32 slides

Título: Novas tendências do empreendedorismo 
imobiliário na metrópole goianiense: a produção 
imobiliária de alto nível 
Ano: 2008
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges
Meio de divulgação: comunicação oral/apresentação 
de Power Point 
Nome do Evento: Simpósio Espaço Metropolitano, 
Turismo e Mercado Imobiliário – Fortaleza – CE 
(Universidade Federal do Ceará/Observatório das 
Metrópoles/CNPq)
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Fortaleza - CE 
Volume: 01
Tamanho: 1253 k 

Título: Condomínios fechados na Região 
Metropolitana de Goiânia: recriação ou negação da 
cidade 
Ano: 2008
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges
Meio de divulgação: comunicação oral/apresentação 
de Power Point 
Nome do Evento: Simpósio Espaço Metropolitano, 
Turismo e Mercado Imobiliário – Fortaleza – CE 
(Universidade Federal do Ceará/Observatório das 
Metrópoles/CNPq)



178   As Metrópoles Brasileiras no Milênio

Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Fortaleza - CE 
Tamanho: 29 slides

Título: Novas tendências do empreendedorismo 
imobiliário na metrópole goianiense: a produção 
imobiliária de alto nível 
Ano: 2008
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges
Meio de divulgação: comunicação oral/apresentação 
de Power Point 
Nome do Evento: IX Fórum de Pesquisa da 
Universidade Católica de Goiás (VII Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia) – Comunicação de Pesquisa
Natureza do Evento: Divulgação científica
Cidade: Goiânia - GO
Tamanho: 39 slides 

Título: Validação de indicadores para o processo de 
avaliação do mercado imobiliário residencial e seu 
impacto	na	configuração	estrutural	das	Cidades:	o	
caso da RMG
Ano: 2008
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges, Eduardo Rodrigues da Silva, Henrique Valle de 
Lima, Lorrana Borges Rodrigues
Meio de divulgação: coordenação de Oficina/
apresentação de Power Point 
Nome do Evento: III Seminário Nacional do 
Observatório das Metrópoles – Território, coesão social 
e governança democrática (Universidade Estadual de 
Maringá/Observatório das Metrópoles/CNPq)
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá - PR
Página final:  33 slides

Título: Dinâmica imobiliária e a nova paisagem urbana 
da RM de Goiânia: o impacto da produção de alto 
Nível 
Ano: 2008
Nome dos autores: Aristides Moysés, Elcileni de Melo 
Borges
Meio de divulgação: Comunicação Oral/Sessão 
Temática
Nome do Evento: trabalho aceito para apresentação 
no XIII Encontro Nacional da ANPUR - 2009 - ST6 
- Processos e transformações na configuração dos 
espaços urbanos 
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Florianópolis – SC

Título: Condomínios fechados e/ou 
Pseudocondomínios	Horizontais	na	RMM
Ano: 2008
Nome dos autores: Jaqueline Telma Vercezi, Cesar 
Miranda Mendes, Ricardo Luiz Töws
Meio de divulgação: Digital

Nome do Evento: III Seminário Nacional- Território, 
coesão e governança metropolitana/Institutos do 
Milênio/CNPQ
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Subsídios para a análise da apropriação de 
Instrumentos do Estatuto da Cidade pelo mercado 
imobiliário: Projeto Pac zeis Santa felicidade – 
Maringá –PR
Ano: 2008
Nome dos autores: Henrique Fornazin, Ana Lúcia 
Rodrigues
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: III Seminário Nacional- Território, 
coesão e governança metropolitana/Institutos do 
Milênio/CNPQ
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Repensando a noção de periferia na metrópole 
do	Rio	de	Janeiro:	A	questão	imobiliária	em	foco
Ano: 2008
Nome dos autores: Denis Santos de Barros
Meio de divulgação: Anais
Nome do Evento: Jornada de IC UFRJ
Natureza do Evento: outra
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Intra-metropolitan	dynamic	and	social	
organization	in	the	São	Paulo	Metropolitan	Region
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, Maria 
Camila LoffredoD’ottaviano, Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: IX Conference Internationale 
d’Histoire Urbaine
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Lyon / França

Título: Gated	Communities	in	SPMA:	a	new	pattern	of	
urban	segregation?
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Camila Loffredro D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: 13th IPHS – International Planning 
History Society – Public Versus Private Planning: 
Themes, Trends and Tensions
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Chicago / EUA

Título: Slums	and	Gated	communities	in	the	RMSP:	
the	Metropolitan	social-territorial	Dissimilarity
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila Loffredro D’ottaviano, 
Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: International Seminar on Urban Form 
2007
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Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Ouro Preto / Minas Gerais

Título: Gated	residential	communities	in	São	
Paulo	Metropolitan	Area:	a	new	pattern	of	urban	
segregation?
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila Loffredro D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: International Seminar on Urban Form 
2007
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Ouro Preto / Minas Gerais

Título: Condomínios fechados na Região 
Metropolitana	de	São	Paulo:	fim	do	modelo	centro	
rico	versus	periferia	pobre?
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu / MG

Título: Habitamparo:	a	interdisciplinaridade	
resguardando o resgate da cidadania
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano, Sérgio 
Qualglia Silva, Glacir Teresinha Fricke, Jairo Bastidas 
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: II Semnário Mato-grossense de 
Habitação de Interesse Social.
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Cuiabá / Mato Grosso

Título: Projeto	Habitamparo:	Regularização	
Urbanística	e	Fundiária	do	Bairro	Jaguari	Experiência	
Piloto do Município de Amparo-SP.
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano, Glacir 
Teresinha Fricke, Fernando Atique 
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: Seminário Nacional sobre o 
Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em 
Meio Urbano e Restrições Ambientais ao Parcelamento 
do Solo
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

Título: Projeto RUMOS: assessoramento e capacitação 
do Quadro Técnico de Nova Odessa / SP, para a 
promoção do planejamento urbano e territorial 
participativo
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano, Nilce 
Cristina Aravecchia, Fernando Atique, Glacir Teresinha 
Fricke 
Meio de divulgação: Impresso

Nome do Evento: II Encontro de Extensão Universitária 
da Universidade São Francisco
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

Título: A Interdisciplinaridade no Resgate da 
Cidadania:	a	experiência	do	Projeto	HABITAMPARO
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila D’Ottaviano, Glacir 
Teresinha Fricke, Fernando Atique 
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: I Congresso Multidisciplinar da 
Universidade São Francisco
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Projeto RUMOS: desenvolvimento urbano 
versus	preservação	ambiental.	O	novo	desafio	do	
Planejamento Urbano
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila D’Ottaviano, Glacir 
Teresinha Fricke, Fernando Atique 
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: I Congresso Multidisciplinar da 
Universidade São Francisco
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Projeto Rumos: Assessoramento e capacitação 
do quadro técnico de Nova Odessa
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano, Glacir 
Teresinha Fricke, Fernando Atique 
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: 3º Congresso Brasileiro de Extensão 
Universitária
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Florianópolis / Santa Catarina

Título: Projeto	HABITAMPARO:	regularização	fundiária	
para a cidade de Amparo
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano, Nilce 
Cristina Aravecchia, Fernando Atique, Glacir Teresinha 
Fricke, Jairo Bastidas 
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: Congresso Brasileiro de Extensão 
Universitária
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Florianópolis / Santa Catarina

Título: Condomínios fechados na região 
Metropolitana de São Paulo: consolidação de um 
novo padrão de exclusão social e segregação espacial
Ano: 2005
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: IGU-Meeting Natal 2005 – Encontro 
da União Internacional de Geógrafos
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Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Natal / Rio Grande do Norte

Título: Projeto Rumos: Plano Diretor do Município de 
Nova Odessa - Região Metropolitana de Campinas, SP, 
Brasil
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano, Nilce 
Cristina Aravecchia, Fernando Atique, Glacir Teresinha 
Fricke 
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: XII SAL - Seminario de Arquitetura 
Latinoamericana
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Concepción / Chile

Título: Urban Planning in Metropolian Areas: urban 
development	versus	enviromental	preservation?	A	
case	study:	Nova	Odessa
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano, Glacir 
Teresinha Fricke, Fernando Atique 
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: II International Congress on 
Enviromental Planning and Managment
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Berlin / Alemanha

Título: São	Paulo	Metropolitan	Area:	a	new	pattern	of	
urban development
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Camila D’ottaviano
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: II International Congress on 
Enviromental Planning and Managment
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Berlin / Alemanha

Título: O crescimento da informalidade urbana no 3° 
Mundo
Ano: 2007
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: XIII Congresso Brasileiro de Sociologia
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Recife / Pernambuco

Título: O mercado imobiliário informal nas favelas de 
Guarulhos
Ano: 2005
Nome dos autores: Nelson Baltrusis
Meio de divulgação: Eletrônico
Nome do Evento: XI Encontro Nacional da Associação 
de Pós-graduação em Pesquisa em Planejamento 
Urbano e regional
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Salvador / Bahia

BANCO DE DADOS

Nome: Habitações	Populares	na	RMG	e	o	mercado	
informal	de	produção	de	moradia	(em	construção).
Fonte: AGEHAB – Agência Goiana de Habitação, 
Companhia Municipal de Obras e Habitação de Goiânia 
– COMOB, BB, CEF, Cooperativas, ONGs, movimentos 
populares - MPCP, programas governamentais (PAIH/
PSH, PAR – MCidades/CEF) 
Data de Referência: pós 1990
Tamanho/abrangência: RM de Goiânia
Unidade do banco: Unidade Habitacional
Referência espacial: município

Nome: Dinâmica do mercado imobiliário formal na 
RMG nos anos 2000
Fonte: ADEMI-GO/GRUPOM, SECOVI-GO, CRECI-GO, 
SINSDUSCON-GO, SEPLAM, CBIC, LARES, SINAPE/IBGE, 
RAIS, CAGED, SBPE/BACEN Data de Referência: 2000 
-2008
Tamanho/abrangência: RM de Goiânia
Unidade do banco: mercado/Unidade Habitacional
Referência espacial: Bairro/Localidade/AED

MONOGRAFIA

Título: Monografia	de	conclusão	de	curso	de	
Especialização - Praça Rui Barbosa: de lugar de 
convívio a espaço de passagem. 
Ano: 2007
Nome do autor: Ana Carolina Martins Gavriloff
Instituição: UFPR – Curso de Especialização “Cidade, 
Meio Ambiente e Políticas Públicas.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Monografia	de	conclusão	de	curso	de	
Especialização	-	As	calçadas	de	Curitiba
Ano: 2007
Nome do autor: Gisela Gitsuko Yendo
Instituição: UFPR – Curso de Especialização “Cidade, 
Meio Ambiente e Políticas Públicas.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Monografia	de	conclusão	de	curso	de	
Especialização - A interferência dos espaços 
socioeconômicos	segregados	na	composição	da	malha	
urbana	de	Curitiba	
Ano: 2008
Nome do autor: Débora Rocha Faria Jorge
Instituição: UFPR – Curso de Especialização “Cidade, 
Meio Ambiente e Políticas Públicas.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Monografia	de	conclusão	de	curso	de	
Especialização	-	Políticas	públicas	de	habitação	social:	
integração com o Aglomerado Metropolitano de 
Curitiba”.	
Ano: 2008
Nome do autor: Bruna Athayde Soares
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Instituição: UFPR – Curso de Especialização “Cidade, 
Meio Ambiente e Políticas Públicas.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: favela do Parolin - Urbanização de ocupação 
irregular. 
Ano: 2006
Nome do autor: Vivian Maistro Nolli
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Inclusão social e revitalização urbana em áreas 
centrais
Ano: 2006
Nome do autor: Maria Fernanda Prigol Becker
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Parque Tecnológico: Renovação urbana e 
desenvolvimento local
Ano: 2006
Nome do autor: Rodrigo Wiggers Bitencourt
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Projeto	de	urbanização	do	Jardim	Icaraí:	
consolidação do direito à cidade e à moradia _ 
Curitiba	PR
Ano: 2008
Nome do autor: Adrina Barth
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso de 
Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Projeto de Urbanização e Regularização 
Fundiária	da	Vila	Nori	-	Curitiba	-	PR
Ano: 2007
Nome do autor: Roberta Gehr
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso de 
Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Requalificação	da	Orla	Marítima	de	Antonina	
- PR
Ano: 2007
Nome do autor: André Luís Ribeiro Leite
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso de 
Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Plano de urbanização da Ilha de Valadares, 
Paranaguá - PR
Ano: 2007
Nome do autor: Danielle de Medeiros
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso de 
Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Assentamento ecológico - modelo para 
propostas urbanas e de moradia no Brasil.
Ano: 2007
Nome do autor: David Piovezan Pierin
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso de 
Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Requalificação	urbana	no	Centro	de	Bairro	do	
Portão	-	Curitiba	-	PR
Ano: 2007
Nome do autor: Kelly Dominoni
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso de 
Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Iniciação	Científica	-	Mercado	Imobiliário	e	
a estruturação do espaço na Região Metropolitana 
de	Curitiba.	Levantamento,	espacialização	e	
sistematização	do	mercado	imobiliário	formal
Ano: 2008
Nome do autor: Fernanda Pereira de Souza
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Iniciação	Científica	-	Mercado	Imobiliário	e	
a estruturação do espaço na Região Metropolitana 
de	Curitiba.	Espacialização	das	ofertas	imobiliárias	–	
identificação	de	tendências
Ano: 2008
Nome do autor: Viviane de Lara Reis
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Iniciação	Científica	-	Mercado	imobiliário	
informal	em	Curitiba
Ano: 2006
Nome do autor: Joana Zattoni Milano
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Iniciação	Científica	-	Ocupações	irregulares	em	
Curitiba
Ano: 2006
Nome do autor: Maria Fernanda Prigol Becker
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Iniciação	Científica	-	Ocupações	Irregulares	
em	Curitiba	-	caracterização	do	mercado	imobiliário	
informal
Ano: 2006
Nome do autor: Lucas Scalco
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
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Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Iniciação	Científica	-	Vazios	urbanos	em	
Curitiba
Ano: 2006
Nome do autor: Fernanda Pereira de Souza
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Iniciação	Científica	-	Vazios	urbanos	em	
Curitiba:	desafios	para	implementação	do	IPTU	
Progressivo no Tempo
Ano: 2006
Nome do autor: Viviane de Lara Reis
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Iniciação	Científica	-	Vazios	urbanos	em	
Curitiba:	Desafios	para	implementação	do	IPTU	
Progressivo no Tempo
Ano: 2005
Nome do autor: Ellen Silvia Aguilera
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Título: Iniciação	Científica	-	Mercado	Imobiliário	
Residencial	e	Expansão	Urbana	em	Belo	Horizonte
Ano: 2007
Nome do autor: Guilherme Araújo Grochowski - 
Orientador: Jupira Gomes de Mendonça
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional 

Título: Iniciação	Científica	-	Uma	região	em	
transformação: dinâmica imobiliária na UP Padre 
Eustáquio.
Ano: 2008
Nome do autor: Mariana Maia Martins - Orientador: 
Jupira Gomes de Mendonça
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

DISSERTAÇÃO

Título: A	pertinência	do	instrumento	das	operações	
urbanas	ao	paradigma	do	urbanismo	democrático	
e	includente:	reflexões	a	partir	da	análise	da	
regulamentação e aplicação do instrumento em Belo 
Horizonte

Ano: 2008
Nome do autor: Selena Duarte Lage e Lage
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Tendências do mercado empresarial de 
provisão	de	moradias	em	Belo	Horizonte:	um	estudo	
da	Região	de	Venda	Nova	(em	andamento)
Ano: 2007 (início)
Nome do autor: Lúcia Karine de Almeida
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Alianças estratégicas: o papel do Estado e 
do capital imobiliário na estruturação do espaço 
intraurbano	em	Belo	Horizonte	(em	andamento)
Ano: 2007 (inicio)
Nome do autor: Junia Maria Ferrari de Lima
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Expansão Urbana no Vale do Aço: os bairros 
“ipatinguenses”	(em	andamento)
Ano: 2008 (inicio)
Nome do autor: Kênia de Souza Barbosa
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Condomínios Urbanos: segregados ou 
segregadores?	
Ano: 2007
Nome do autor: Altair Aparecido Galvão, Celene Tonella
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Geografia

Título: As Idades da Cidade: A preservação do 
ambiente construído e a dinâmica imobiliária nas 
áreas residenciais cariocas
Ano: 2008
Nome do autor: Julio Dias
Instituição: IPPUR/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

Título: A estruturação do espaço urbano no município 
de Nilópolis: a ação dos agentes imobiliários e do 
poder	público	local.
Ano: em andamento
Nome do autor: Andre Lopes da Cunha
Instituição: IPPUR/UFRJ
Área de conhecimento: PUR
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ARTIGO NACIONAL

Título: Migração e divisão social do espaço na Região 
Metropolitana de Porto Alegre
Ano: 2007
Nome dos autores: Tanya M. de Barcellos, Maria de 
Lourdes Jardim
Meio de divulgação: impresso e eletrônico
Título do periódico/revista: Indicadores Econômicos FEE 
Cidade: Porto alegre
ISSN: 0103-3905 
Volume: 35
Série: 1
Página inicial: 121  -  Página final: 136

Título: Mobilidade populacional na RMPA nos anos 90
Ano: 2005
Nome dos autores: Maria de Lourdes Jardim, Tanya M. 
de Barcellos
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: São Paulo em Perspectiva
Cidade: São Paulo
ISSN: 0102-8839 
Volume: 19
Série: 4
Página inicial: 78  -  Página final: 95

Título: Migração na Metrópole
Ano: 2006
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: São Paulo em Perspectiva
Cidade: São Paulo
Volume: 19
Página inicial: 03  -  Página final: 154

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Governança local e regulação 
urbana	no	contexto	metropolitano:	reflexões	a	partir	
do	caso	de	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Jupira Gomes de Mendonça
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Planejamento urbano no Brasil: 
trajetória, avanços e perspectivas
Nome dos organizadores: Geraldo Magela Costa, Jupira 
Gomes de Mendonça
Número do Volume: 1
Página inicial: 187  -  Página final: 210

Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7654-067-0
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: C/Arte

Título do capítulo: Imigrantes Brasileiros em Portugal: 
associativismo	e	cidadania
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Patrícia Pereira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Diásporas, Redes e Guetos, conceitos e 
configurações no contexto transnacional.
Nome dos organizadores: Teresinha Bernardo, Claudelir 
Corrêa Clemente
Página inicial: 139  -  Página final: 166
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: EDUC

RELATÓRIO

Título do relatório: Análise dos fluxos Migratórios 
Inter-Estaduais de Maior Relevância para as 
Microrregiões e Municípios da Região Metropolitana 
do Recife
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Rejane Brito Lyra
Meio de divulgação: Mimeo
Número de páginas: 20
Cidade: Recife

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Uma análise da apropriação de instrumentos 
do Estatuto da Cidade pelo mercado imobiliário: 
Projeto Pac zeis Santa felicidade – Maringá –PR
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Luiz Modesto 
Costa
Meio de divulgação: Digital 
Disponível no site: (www.cch.uem.br/observatorio/
arquivo/artigos/T02_PPLA_A014_artigo.pdf)
Nome do Evento: PPLA - Seminário Política e 
Planejamento: Economia, Sociedade e Território
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Curitiba

Título: PAC Maringá: Segregação Socioespacial e 
Requalificação	Urbana
Ano: 2008

Linha de Pesquisa:  DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	NAS	
METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  DESCRIÇÃO, ANÁLISE DA DINâMICA E EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO 
TERRITóRIO DAS METRóPOLES - 1980/2000

Atividade:  Análise da organização social do espaço metropolitano e mobilidade residencial
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Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Impresso e Digital
Nome do Evento: II Seminário Nacional Observatório 
das Metrópoles: território, coesão social e governança 
democrática
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: As zonas Especiais de Interesse Social e o Plano 
Diretor de Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: II Workshop Sobre Plano Diretor Pós 
Implantação
Natureza do Evento: Workshop
Cidade: Maringá

Título: Análise	das	diferenças	sociais	nos	fluxos	
populacionais para a metrópole de Porto Alegre. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria de Lourdes Jardim, Tanya M. 
de Barcellos
Meio de divulgação: home Page
Disponível no site: (www.fee.tche.br/sitefee/pt/
content/publicacoes/pg_tds_detalhe.php?ref=016)
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais, ABEP
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Caxambu

MONOGRAFIA

Título: Urbanização	da	Vila	da	Paz	(Vila	Coqueiral)
Ano: 2005
Nome do autor: Débora Maria Couto Finelli
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

DISSERTAÇÃO

Título: Reocupação	do	centro	de	Belo	Horizonte.	As	
possibilidades de uma nova circulação viária

Ano: 2006
Nome do autor: Guilherme de Castro Leiva
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Aproximações entre Arquitetura e Urbanismo 
nas	intervenções	realizadas	no	Hipercentro	de	Belo	
Horizonte.	
Ano: 2006
Nome do autor: Daniel Medeiros de Freitas
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: A	pertinência	do	instrumento	das	operações	
urbanas	ao	paradigma	do	urbanismo	democrático	
e	includente.	Reflexões	a	partir	da	análise	da	
regulamentação e aplicação do instrumento em Belo 
Horizonte
Ano: 2008
Nome do autor: Selena Duarte Lage e Lage
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional

Título: Meio urbano, suas vocações e suas regras. 
Atividades	terciárias	e	instrumentos	de	organização	
em busca do desenvolvimento do território de Belo 
Horizonte
Ano: 2007
Nome do autor: Lívia de Oliveira Monteiro
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional

TESE

Título: O capital social dos refugiados: bagagem 
cultural	versus	políticas	públicas
Ano: 2008
Nome do autor: Andrea Maria Calazans Pacheco 
Pacífico
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Linha de Pesquisa:  DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  DESCRIÇÃO, ANÁLISE DA DINâMICA E EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO 
TERRITóRIO DAS METRóPOLES - 1980/2000

Atividade:  Estudo comparativo sobre o papel das atividades imobiliário-turísticas na 
transformação do espaço social das metrópoles nordestinas: Salvador, Recife, 
Natal e Fortaleza.

ARTIGO NACIONAL

Título: As metamorfoses do setor terciário e a 
terciarização contemporânea. 
Ano: 2007

Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: digital
Disponível no site: (www.mercator.ufc.br/index.php/
mercator/article/viewFile/43/17)
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Título do periódico/revista: Mercator
Cidade: São Paulo
Volume: 12
Página inicial: 17  -  Página final: 24

Título: Imaginário	social	nordestino	e	políticas	de	
desenvolvimento do turismo no Nordeste brasileiro 
Ano: 2007
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (ww.geografia.fflch.usp.br/
publicacoes/Geousp/Geousp22/Artigo_Eustogio.pdf)

Título do periódico/revista: Geousp
Cidade: São Paulo
Volume: 22
Página inicial: 9  -  Página final: 30

Título: Rede	urbana	colonial	cearense:	uma	crítica	à	
noção	de	rede	dendrítica.	
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Revista do Instituto do Ceará
Cidade: Fortaleza
Volume: 120
Página inicial: 145  -  Página final: 170

Título: Apropriação	do	espaço	público	pelo	comércio	
ambulante:	Fortaleza-Ceará-Brasil	em	evidência	(1975	
A	1995).	
Ano: 2005
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Hipertexto
Disponível no site: (www.ub.es/geocrit/sn/sn-202.htm)
Título do periódico/revista: Scripta Nova
Cidade: Barcelona
Volume: 9
Página inicial: 1  -  Página final: 16

Título: Elaboração	da	imagem	turística	do	Ceará:	entre	
publicidade	turística	e	propaganda	política
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas, 
Raimundo Freitas Aragão
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Geosul
Cidade: Florianópoles
Volume: 21
Página inicial: 45  -  Página final: 62

Título: Turismo	Geoeducativo	e	Integração	Municipal	
no Ceará.
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: http://www.ivt.coppe.ufrj.br/
caderno/ojs/viewissue.php?id=24%20class

Título do periódico/revista: Caderno Virtual do Turismo
Cidade: Rio de janeiro
Volume: 7
Página inicial: 41  -  Página final: 51

Título: Turismo e Modernização dos Santuários 
Cearenses:	A	Lógica	Mítica	do	Espetáculo.	
Ano: 2007
Nome dos autores: OLIVEIRA, Christian D. M. de ; 
PEREIRA, I. D. ; NASCIMENTO, A. S. ; HOLANDA, A. K. C. 
; CABRAL, B. D. ; MENDES, M. F
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (http://www.eca.usp.br/
turismocultural/Retc01.htm)
Título do periódico/revista: Revista Eletrônica de 
Turismo Cultural
Cidade: São Paulo
Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 26

Título: fESTAS POPULARES RELIGIOSAS E SUAS 
DINâMICAS ESPACIAIS
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (http://www.mercator.ufc.br/index.
php/mercator/search/results)
Título do periódico/revista: Mercator
Cidade: Fortaleza
Volume: 11
Página inicial: 23  -  Página final: 32

Título: Do	Estudo	do	Meio	ao	Turismo	Geoeducativo:	
Renovando	as	práticas	pedagógicas	em	Geografia
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Digital
Disponnível no site: (http://www.revistas.ufg.br/index.
php/bgg/search/results)
Título do periódico/revista: Boletim Goiano de 
Geografia
Cidade: Goiania
Volume: 26
Página inicial: 31  -  Página final: 47

Título: O litoral do Rio Grande do Norte: dinâmica e 
modelo espacial.
Ano: 2008
Nome dos autores: Andrea de Castro Panizza; Jérôme 
Fournier
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (http://confins.revues.org/
index3473.html)
Título do periódico/revista: Confins-Revista franco-
brasileira de geografia
Cidade: Paris/Rio de Janeiro
Volume: 3
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Título: Dinâmica imobiliária e turismo: novas relações, 
novos riscos
Ano: 2007
Nome dos autores: Alexsandro Ferreira Cardoso da 
Silva, ângela Lúcia de Araújo Ferreira
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópoles
Cidade da editora: São Paulo
ISSN: 1517422
Volume: 18
Série: 01
Página inicial: 109  -  Página final: 134

Título: Novas	tipologias	habitacionais	perante	a	
expansão	do	capital	imobiliário-turístico	em	Natal,	
RN.
Ano: 2006
Nome dos autores: Alexsandro Ferreira Cardoso da 
Silva, Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha, Maria do 
Livramento Miranda Clementino
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópoles
Cidade da editora: São Paulo
ISSN: 1517422 
Volume: 16
Série: 01
Página inicial: 141  -  Página final: 162

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Educação	Geográfica,	Patrimônio	e	Turismo:	
em busca de novos santuários.. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Aurora Geography Journal
Volume: 1
Página inicial: 40  -  Página final: 63

Título: La	Forêt	Atlantique,	entre	l’occupation	et	
préservation
Ano: 2006
Nome dos autores:, Andrea de Castro Panizza ;, Jérôm 
Fournier
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Grafigéo
Volume: 30
Página inicial: 59  -  Página final: 67

Título: Estudo da morfologia urbana e da 
diferenciação	sócio-espacial	a	partir	de	uma	imagem	
Spot5: exemplo do Município de Ubatuba, SP, Brasil. 
Ano: 2005
Nome dos autores: Andrea de Castro Panizza
Meio de divulgação: digital
Disponível no site: (www.mercator.ufc.br/index.php/
mercator/search/results)

Título do periódico/revista: Mercator
Volume: 4
Página inicial: 89  -  Página final: 98

Título: Três	momentos	da	urbanização	turística:	
estado, mercado e desenvolvimento regional no 
Nordeste brasileiro, 1997-2007 
Ano: 2008
Nome dos autores: Alexsandro Ferreira Cardoso da 
Silva, ângela Lúcia de Araújo Ferreira
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-
270/sn-270-89.htm)
Título do periódico/revista: Scripta Nova
Cidade: Barcelona
ISSN: 1138788 
Volume: 11 
Série: 01
Página inicial: 01  -  Página final: 17

Título: Perdas e ganhos na produção imobiliária: uma 
agenda	pública	para	o	futuro
Ano: 2007
Nome dos autores: Alexsandro Ferreira Cardoso da 
Silva, ângela Lúcia de Araújo Ferreira
Meio de divulgação: digital 
Disponível no site: (http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-
24544.htm)
Título do periódico/revista: Scripta Nova
Cidade: Barcelona
ISSN: 1138788 
Volume: 11
Série: 01
Página inicial: 01  -  Página final: 17

Título: A	Política	de	Incentivo	ao	Turismo	em	
fortaleza, Brasil, Ampliando a Desigualdade e a 
Segregação Socioespacial
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza, 
Amíria Bezerra Brasil
Meio de divulgação: Digital (http://www.invi.uchile.cl/
derechociudad/ponencias/Jornada/Panel%201/3.%20
Bezerra,%20De%20Almeida.pdf])
Título do periódico/revista: Anales del XIII Encuentro 
ULACAV. Instituto Nacional de la Vivienda/Universidad 
de Chile

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Imaginário	Social	Nordestino	e	
Advento do Turismo 
Ano: 2008
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Semi-Árido: diversidades naturais e 
culturais
Nome dos organizadores: Falcão, Cleire LIma da Costa; 
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Falcão Sobrinho, José; Rodrigues, Raimundo Nonato
Número do Volume: 1
Página inicial: 237  -  Página final: 247
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: Do sertão ao litoral. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Pensar o Mundo do Amanhã
Nome dos organizadores: Felipe Araújo; José Élcio 
Batista
Número do Volume: 1
Página inicial: 273  -  Página final: 278
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Demócrito Rocha

Título do capítulo: O Pescador na Terra
Ano: 2007
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ceará: um novo olhar geográfico
Nome dos organizadores: SILVA, J. B.; CAVACANTI, T. C.; 
DANTAS, E. W. C.. (Org.)
Número do Volume: 1
Página inicial: 15  -  Página final: 27
Numero da Edição: 2
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Democrito Rocha

Título do capítulo: Cidades	Litorâneas	Marítimas	
Tropicais: construção da segunda metade do século 
XX, fato no século XXI. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Panorama da Geografia Brasileira 2.
Nome dos organizadores: SILVA, J. B da; LIMA, LIMA, L. 
C.; DANTAS, E. W. C
Número do Volume: 1
Página inicial: 79  -  Página final: 89
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annablume

Título do capítulo: Litoralização do Ceará: fortaleza, da 
Capital do Sertão à Cidade do Sol .
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Sertão, natureza e sociedade no 
nordeste brasileiro
Nome dos organizadores: SILVA, J. B. da. DANTAS, E. W. 
C. ZANELLA, E. MEIRELES, A. J. Número do Volume: 1
Página inicial: 269  -  Página final: 278

Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: Nordeste Brasileiro fragmentado: 
de uma região com bases naturais a uma de 
fundamentação	econômica.	
Nome dos autores: DANTAS, E. W. C. ; ARAGAO, R. F. ; 
LIMA, E. L. V. ; THERY, H. . 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ceará: um novo olhar geográfico
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Tércia Correia Cavalcante, Eustógio W. C. Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 15  -  Página final: 27
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Demócrito Rocha

Título do capítulo: A Complexidade Territorial do 
Turismo: Atores, Cenários e Relacionamentos. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteito de 
Oliveira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Panorama da Geografia Brasileira 1
Nome dos organizadores: Silva, J. Bozarcchiello da; 
Lima, Luiz Cruz; Elias, Denise
Número do Volume: 1
Página inicial: 151  -  Página final: 164
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annamblume

Título do capítulo: Pensando	a	Geografia	Como	Ciência	
do Espaço-Tempo. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: III Seminário em Comemoração ao Dia 
do Geógrafo
Nome dos organizadores: Luis Cruz Lima
Número do Volume: 1
Página inicial: 31  -  Página final: 42
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: EdUECE

Título do capítulo: A GEOGRAfIA DAS fESTAS DO 
INTERIOR: Mediações Culturais entre Religiosidade, 
Turismo e Educação.
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Sertão, natureza e sociedade no 
nordeste brasileiro
Nome dos organizadores: SILVA, J. Borzacchiello da 
(Org.) ; DANTAS, E. W. C. (Org.) ; ZANELLA, E. (Org.) ; 
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MEIRELES, A. J. A. (Org.).
Número do Volume: 1
Página inicial: 61  -  Página final: 77
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: Turismo Religioso no Brasil: 
Construindo	um	investimento	sócio-cultural.	
Ano: 2005
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Análises Regionais e Globais do Turismo 
Brasileiro
Nome dos organizadores: Luiz Gonzaga Godoi Trigo
Número do Volume: 1
Página inicial: 187  -  Página final: 220
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Roca

Título do capítulo: Para além do muro alto: ‘turismo 
imobiliário’	e	novas	configurações	socioespaciais	na	
região metropolitana de Natal
Ano: 2008
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferrreira, 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Globalização e Marginalidade: o Rio 
Grande do Norte em foco
Nome dos organizadores: Márcio Moraes Valença, 
Maria Fialho Bonates
Número do Volume: 02
Página inicial: 457  -  Página final: 468
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 9788572733939
Cidade da editora: Natal, RN
Nome da editora: Editora da UFRN

Título do capítulo: Competitividade	turística	e	
racionalidade	espacial	do	litoral	potiguar
Ano: 2008
Nome dos autores: 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Globalização e marginalidade: o Rio 
Grande do Norte em Foco
Nome dos organizadores: Marcio Moraes Valença, 
Mariana Fialho Bonates
Número do Volume: 1
Página inicial: 623  -  Página final: 630
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 9788572733939
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: Edufrn

Título do capítulo: Tendências atuais do turismo 

potiguar.	A	internacionalização	e	a	interiorização
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Aparecida Pontes da Fonseca
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Dinâmica e gestão do território potiguar
Nome dos organizadores: Elinas Nunes, Edilson Alves 
Carvalho, Edna Maria Furtado,Maria Aparecida Pontes 
da Fonseca
Número do Volume: 1
Página inicial: 213  -  Página final: 233
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 978-85-7273-379-3
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: Edufrn

Título do capítulo: Dinâmica Imobiliária, Turismo e 
Meio Ambiente: novos cenários metropolitanos
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva, Maria Aparecida 
Pontes da Fonseca
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Natal: uma metrópole em formação
Nome dos organizadores: Maria Livramento Miranda 
Clementino, Zoraide Souza Pessoa
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 26
Numero da Edição: 1 
ISBN: no prelo
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: EDUC

LIVRO

Título do livro: Geografia	do	Turismo	na	Cultura	
Carnavalesca: O Sambódromo do Anhembi. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Número do Volume: 1
Página inicial: 01  -  Página final: 150
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Paulistana

Título do livro: Maritimidade	nos	Trópicos
Ano: 2009
Nome dos autores: DANTAS, E. W. C.
Número do Volume: 1
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Editora da UFC

RELATÓRIO

Título do relatório: Estudo	comparativo	sobre	o	papel	
das	atividades	imobiliário-turísticas	na	transformação	
do	espaço	social	das	metrópoles	nordestinas:	
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Salvador, Recife, Natal e fortaleza. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Dantas. ; 
Alexsandro Ferreira. ; Maria Clementino Livramento; 
ângela Maria Souza; Gilberto Corso. 
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 223

Título do relatório: Estudo	comparativo	sobre	o	papel	
das	atividades	imobiliário-turísticas	na	transformação	
do	espaço	social	das	metrópoles	nordestinas:	
Salvador, Recife, Natal e fortaleza
Ano: 2008
Nome dos autores: Alexsandro Ferreira Cardoso da 
Silva, Eustógio Dantas, Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Maria ângela Almeida, Gilberto Corso
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 300

Título do relatório: Produção	do	Espaço	Turístico	
e	Mercado	Imobiliário:	um	estudo	comparativo	–	
Nordeste/Brasil”.	Pro	-	reitoria	de	Pesquisa	da	UFRN
Ano: 2007
Nome dos autores: ângela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva
Meio de divulgação: Hipertexto (acesso restrito)
Número de páginas: 30

Título do relatório: Relatório do 1º Encontro Regional 
da	Pesquisa	“Estudo	comparativo	sobre	o	papel	das	
atividades	imobiliário-turísticas	na	transformação	do	
espaço	social	das	metrópoles	nordestinas:	Salvador,	
Recife,	Natal	e	Fortaleza”
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza
Meio de divulgação: mimeo

Título do relatório: Relatório do Encontro Nacional 
das Pesquisas sobre a Relação entre o Mercado 
Imobiliário e a Dimensão Sócio-Espacial da Exclusão/
Integração nas Metrópoles. Belém: Observatório das 
Metrópoles
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza 
(coord.)
Meio de divulgação: mimeo

Título do relatório: Relatório	do	II	Workshop:	Espaço	
Metropolitano, Turismo e Mercado Imobiliário
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza 
(coord.)
Meio de divulgação: mimeo

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: As	Políticas	Públicas	de	Desenvolvimento	
Turístico	no	Nordeste.	

Ano: 2008
Nome dos autores: Eustógio Dantas, Andrea Paniza, 
Alexandre Queiroz Pereira
Nome do Evento: Espaço metropolitano, turismo e 
mercado imobiliário
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Fortaleza

Título: O	Imobiliário	Turístico	e	os	Desdobramentos	
Socioespaciais	no	Litoral	Nordestino.	
Ano: 2008
Nome dos autores: Eustógio Dantas, Andrea Paniza, 
Alexandre Queiroz Pereira
Nome do Evento: Espaço metropolitano, turismo e 
mercado imobiliário
Natureza do Evento: Simpósio

Título: Espaço litorâneo e estruturação urbana: os 
planos para a Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Alexandre Queiroz Pereira
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (http://www.agb.org.br/
eventos/?evento=2)
Nome do Evento: XV Encontro nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: São Paulo

Título: Litoral de Caucaia: Evolução e Dinâmicas Sócio-
Espaciais. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Enos Feitosa de Araujo
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Semana de Geógrafos do Ceará-
EdUECE
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Fortaleza

Título: Turismo em Caucaia: espaços litorâneos em 
destaque na Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Enos Feitosa de Araujo
Natureza do Evento: Congresso
Título: Especulação Imobiliária e Turismo no Litoral da 
Região Metropolitana de Fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Enos Feitosa de Araujo
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: XXVI Encontro Universitario de 
Iniciação à Pesquisa 
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Fortaleza
Página inicial: 1  -  Página final: 15

Título: Veraneio Litorâneo em Caucaia: uma 
introdução	ao	estudo	do	processo	de	(re)produção	do	
Espaço Urbano. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Edson Oliveira de Paula



190   As Metrópoles Brasileiras no Milênio

Meio de divulgação: ANAIS de congresso
Nome do Evento: Semana dos Geógrafos do Ceará
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Fortaleza

Título: A	emergência	das	Práticas	de	Lazer	na	Região	
Metropolitana de fortaleza e o processo de Produção 
do	Espaço:	o	Veraneio	Marítimo	em	Caucaia-CE.	
Ano: 2008
Nome dos autores: Edson Oliveira de Paula
Meio de divulgação: ANAIS de congresso
Nome do Evento: Semana dos Geógrafos do Ceará
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Fortaleza

Título: Veraneio	Marítimo:	Implicações	no	processo	de	
expansão metropolitana na Região Metropolitana de 
Fortaleza	(RMF).	
Ano: 2007
Nome dos autores: Edson Oliveira de Paula, Enos 
Feitosa de Araujo, Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: ANAIS 
Nome do Evento: VII Encontro de Pesquisa e Pós-
graduação, Iniciação Científica e Tecnológica e Inovação 
Tecnológica. 
Natureza do Evento: encontro
Cidade: Fortaleza

Título: Veraneio na zona costeira da região 
metropolitana de fortaleza: o caso de Aquiraz. 
Ano: 2005
Nome dos autores: Alexandre Queiroz Pereira
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: VI ENCONTRO NACIONAL DA ANPEGE
Natureza do Evento: ENCONTRO
Cidade: Fortaleza

Título: Vilegiatura	marítima	no	Nordeste	brasileiro.
Ano: 2008
Nome dos autores: Eustógio Dantas, Andrea Paniza, 
Alexandre Queiroz Pereira 
Meio de divulgação: ANAIS do X Colóquio Internacional 
de Geocrítica
Nome do Evento: X Colóquio Internacional de 
Geocrítica
Natureza do Evento: Colóquio
Cidade: Barcelona
Página inicial: 1
Página final: 20

Título: Urbanização litorânea no nordeste brasileiro: 
vileigiatura	marítima	na	Bahia,	Pernambuco,	Rio	
Grande do Norte e Ceará. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Eustógio Dantas, Andrea Paniza, 
Alexandre Queiroz Pereira 
Meio de divulgação: Digital 
Disponível no site: (http://sites.google.com/a/
metrowiki.net/observat-rio-das-metr-poles-workshop-

fortaleza/trabalhos-apresentados)
Nome do Evento: Simpósio Fortaleza: Espaço 
metropolitano, turismo e mercado imobiliário, 2008
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Fortaleza

Título: Especulação Imobiliária e Turismo no Ceará. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Cleide Bernal
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (http://www.oktiva.com.br/
sispub/image-data/1893/sits/files/ESPECULACAO%20
IMOBILIARIA%20E%20TURISMO%20NO%20CE.pdf)
Nome do Evento: II Seminário Internacional de Turismo 
Sustentável
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Fortaleza
Página inicial: 1
Página final: 16

Título: ESPECULAÇÃO IMOBILIáRIA E TURISMO NO 
NORDESTE. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Cleide Bernal
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (http://sites.google.com/a/
metrowiki.net/observat-rio-das-metr-poles-workshop-
fortaleza/trabalhos-apresentados)
Nome do Evento: Simpósio Fortaleza: Espaço 
metropolitano, turismo e mercado imobiliário, 2008
Natureza do Evento: Simposio
Cidade: Fortaleza

Título: Turismo litorâneo: transformações sócio-
espaciais em Caucaia. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Enos Feitosa de Araujo, Eustógio 
Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (http://www.agb.org.br/
eventos/?evento=2)
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: São Paulo

Título: Turismo em fortaleza-CE e a construção da 
imagem da cidade. 
Ano: 2007
Nome dos autores: HOLANDA, A. K. C.; DANTAS, E. W. 
C. 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: XI Encontro Geógrafos da América 
Latina
Natureza do Evento: encontro
Cidade: Bogotá

Título: O	veraneio	marítimo	e	a	formação	de	
territórios urbanos na Região Metropolitana de 
fortaleza. 
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Ano: 2007
Nome dos autores: Alexandre Queiroz Pereira
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: II Seminário Nacional Metrópole: 
Governo, Sociedade E Território
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Carnavalização	e	Complexidade	Turística:	uma	
geografia	da	paisagens	rituais	nos	eventos	da	Grande	
fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: VII Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Geografia
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Ordenamento	Turístico	e	Redimensionamento	
de	seus	Impactos	no	Parque	Nacional	de	Jericoacoara	
- Ceará. 
Ano: 2006
Nome dos autores: LIMA, I. ; DANTAS, E. W. C. 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: XIV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Rio Branco

Título: Turismo	Geoeducativo	em	Municípios	
Cearenses: Uma Integração Regional. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Congresso Multidisciplinar de 
Comunicação para o Desenvolvimento Regional
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Bernardo do Campo

Título: E-culturismo:	uma	proposição	político-cultural	
na	Geografia	do	Turismo..	
Ano: 2005
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: VI Encontro Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Geografia
Natureza do Evento: encontro
Cidade: Fortaleza

Título: Entre	o	turismo	e	a	floresta:	a	análise	das	
transformações espaço-temporais em uma cidade 
litorânea,	o	caso	de	Ubatuba	(SP,	Brasil).	
Ano: 2005
Nome dos autores: Andrea de Castro Panizza; Ailton 
Luchiari; Jérôme Fournier. 
Meio de divulgação: ANAIS

Nome do Evento: X Encontro Geógrafos da América Latina
Natureza do Evento: encontro
Cidade: São Paulo

Título: Turismo e Religiosidade no interior do estado de 
São Paulo: os casos de Avaré e Guapiara. 
Ano: 2005
Nome dos autores: OLIVEIRA, Christian D. M. de; BRAZIL, 
G. A.; MONTICELLI, R. . 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: XI Encontro Nacional de Turismo com 
Base Local
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Recife

Título: A relação entre o residente e o meio ambiente na 
produção	do	espaço	turístico	em	Natal/RN
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Aparecida Pontes da Fonseca, 
Karina Messias da Silva
Meio de divulgação: Cd-rom/ANAIS 
Nome do Evento: XII Simpósio Brasileiro de Geografia 
Física Aplicada
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Natat
Página inicial: 1  -  Página final: 20

Título: O papel do residente na produção do espaço 
turístico	em	Natal.
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Aparecida Pontes da Fonseca, 
Karina Messias da Silva
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: Associação Nacional de Pós Graduação 
em Turismo
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Belo Horizonte
Página inicial: 1  -  Página final: 20

Título: Competitividade,	turismo	e	diferenciação	
espacial no Pólo Costa das Dunas/RN/Brasil
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Aparecida Pontes da Fonseca, 
Rosana Mara Mazaro
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: V Seminário da Associação Nacional de 
Pós Graduação em Turismo
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Belo Horizonte
Página inicial: 1  -  Página final: 20

Título: Tendências	atuais	do	turismo	potiguar
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Aparecida Pontes da Fonseca
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: São Paulo
Página inicial: 1  - Página final: 20
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Título: Investimentos	turísticos	internacionais	no	
litoral do nordeste brasileiro
Ano: 2007
Nome dos autores: ângela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva, Maria Aparecida 
Pontes da Fonseca
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: XI Encuentro de Geógrafos de 
América Latina - XI EGAL
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Bogotá 
Página inicial: 1  - Página final: 20

Título:	Novas	dinâmicas	imobiliárias	e	redefinição	da	
estrutura territorial - o caso da área metropolitana de 
Natal
Ano: 2007
Nome dos autores: ângela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva
Meio de divulgação: Cd-rom/ ANAIS
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da ANPUR 
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belém 
Página inicial: 1  -  Página final: 20

Título: Três	momentos	da	urbanização	turística:	
estado, mercado e desenvolvimento regional no 
Nordeste brasileiro, 1997-2007
Ano: 2008
Nome dos autores: Alexsandro Ferreira Cardoso da 
Silva, ângela Lúcia de Araújo Ferreira
Meio de divulgação: Hipertexto
Nome do Evento: X Colóquio Internacional Geocrítica 
:diez años de cambios en el mundo, en la geografía y 
en las ciencias sociales, 1999-2008
Natureza do Evento: colóquio
Cidade: Barcelona
Página inicial: 1  -  Página final: 19

Título: Perdas e ganhos na produção imobiliária: uma 
agenda	pública	para	o	futuro
Ano: 2007
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 
Meio de divulgação: hipertexto
Nome do Evento: IX Colóquio Internacional de 
Geocrítica: Los problemas del mundo actual soluciones 
y alternativas desde la geografía y las ciencias sociales
Natureza do Evento: Colóquio
Cidade: Porto Alegre
Página inicial: 1  -  Página final: 20

Título: O Desencontro dos Territórios de 
Oportunidades	para	Investimentos	Imobiliário-
Turísticos	no	Litoral	Pernambucano:	PRODETUR-NE	
versus Setor Privado 
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Angela de Almeida Souza

Meio de divulgação: Internet
Disponível no site: http://sites.google.com/a/
metrowiki.net/observat-rio-das-metr-poles-workshop-
fortaleza/trabalhos-apresentados
Nome do Evento: Simpósio Espaço Metropolitano, 
Turismo e Mercado Imobiliário 
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Fortaleza

Título: Turismo em Cidades Litorâneas e 
Transformações Sócio-espaciais em
Ano: 2008
Nome dos autores: Kainara Lira dos Anjos
Meio de divulgação: Internet
Disponível no site: http://sites.google.com/a/
metrowiki.net/observat-rio-das-metr-poles-workshop-
fortaleza/trabalhos-apresentados
Nome do Evento: Simpósio Espaço Metropolitano, 
Turismo e Mercado Imobiliário
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Fortaleza

Título: fragmentação Sócio-Espacial no Espaço 
Litorâneo de fortaleza 
Ano: 2008
Nome dos autores: Amíria Bezerra Brasil
Meio de divulgação: Internet
Disponível no site: (http://sites.google.com/a/
metrowiki.net/observat-rio-das-metr-poles-workshop-
fortaleza/trabalhos-apresentados)
Nome do Evento: Simpósio Espaço Metropolitano, 
Turismo e Mercado Imobiliário
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Fortaleza

Título: Impactos	do	Imobiliário-Turístico	no	Território	
das	Metrópoles	Nordestinas
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza
Meio de divulgação: oral
Nome do Evento: III Seminário Nacional da Rede 
Observatório das Metrópoles 
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: A	Política	de	Incentivo	ao	Turismo	em	
fortaleza, Brasil, Ampliando a Desigualdade e a 
Segregação Socioespacial
Ano: 2007
Nome dos autores: Amíria Bezerra Brasil, Maria ângela 
de Almeida Souza
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: XIII Encuentro ULACAV e V Jornada 
Internacional de Vivienda Social
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Valparaiso

Título: A	Política	de	Incentivo	ao	Turismo	em	
fortaleza, Brasil, Ampliando a Desigualdade e a 
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Segregação Socioespacial
Ano: 2007
Nome dos autores: Amíria Brasil, Maria ângela de A. 
Souza
Meio de divulgação: Remoto
Nome do Evento: XIII Encuentro ULACAV e V Jornada 
Internacional de Vivienda Social
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Val Paraiso

BANCO DE DADOS

Nome: Banco de dados sobre turismo imobiliário
Fonte: Banco Central, CREA, Secretarias de Turismo, 
Secretarias do meio ambiente, Sindicatos da 
Construção Civil
Data de Referência: 1980-2008
Tamanho: Variável
Unidade do banco: Estados e Municípios
Referência espacial: Região Nordeste

Nome: Produção	Imobiliária	e	Habitação	na	Região	
Metropolitana de Natal
Fonte: IDEMA, INSS, Secretarias Municipais, 
Cooperativas Habitacionais
Data de Referência: 2008
Tamanho: 400 empreendimentos/projetos (em 
preenchimento)
Unidade do banco: Empreendimentos imobiliários/
projetos habitacionais
Referência espacial: município e bairro

MONOGRAFIA

Título: Análise	dos	impactos	positivos	e	negativos	
após	os	investimentos	do	PRODETUR	I.	
Ano: 2008
Nome do autor: Alzenir Ferreira Lima. 
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: GEOGRAfIA E TURISMO NA 1ª SéRIE DO 
ENSINO MéDIO DE fORTALEzA-CE: UMA QUESTÃO DE 
ANáLISE 
Ano: 2007
Nome do autor: Adriana Schneider Muller Konzen.
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: QUESTÃO DE ANáLISE 
Ano: 2007
Nome do autor: Adriana Schneider Muller Konzen.
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: Turismo	e	Religiosidade:	A	Festa	de	São	José	de	
Guapiara
Ano: 2005
Nome do autor: Rosiane Monticelli

Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: Carnaval e Turismo: Uma avaliação do Evento 
em Avaré-SP. 
Ano: 2005
Nome do autor: Juciléia Mota de Oliveira. 
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: Turismo	comunitário.	Perspectiva	de	
implantação em Galinhos
Ano: 2007
Nome do autor: Fernando Roberto Silveira Araujo
Instituição: UFRN. Departamento de Geografia
Área de conhecimento: Geografia

Título: Turismo e Urbanização: estudo de caso do 
município de São Miguel do Gostoso
Ano: 2006
Nome do autor: Juliana Montenegro Matos
Instituição: UFRN. Departamento de Arquitetura
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: A invasão estrangeira: o papel do turismo 
imobiliário	na	configuração	sócio-espacial	na	Praia	de	
Tabatinga
Ano: 2007
Nome do autor: Aline Zumba, Hugo Medeiros
Instituição: UFRN. Departamento de Arquitetura
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Entre o litoral e Natal: um estudo sobre as 
relações internas e intermunicipais de Ceará-Mirim no 
contexto da Região Metropolitana de Natal
Ano: 2007
Nome do autor: Aline Christiane Bezerra Lopes
Instituição: UFRN. Departamento de Arquitetura
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Paraíso	natural	x	paraíso	turístico:	estudo	
sobre a espacialização dos novos empreendimentos 
imobiliários	relacionados	à	atividade	turística	no	
litoral de Extremoz/RN
Ano: 2008
Nome do autor: Izabela Juliane Barbosa de Souza, Leila 
Hardman Reis e Silva
Instituição: UFRN. Departamento de Arquitetura
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: As transformações na forma de morar: estudo 
na tradicional praia de veraneio de Pirangi do Norte
Ano: 2008
Nome do autor: Ana Claudia de Souza Lima, Miss Lene 
Pereira da Silva
Instituição: UFRN. Departamento de Arquitetura
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Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Do	outro	lado	do	rio:	atual	configuração	sócio-
espacial e as tendências de ocupação das praias de 
Redinha e Santa Rita 
Ano: 2008
Nome do autor: Sandra Albino Ribeiro, Taciane 
Fernandes Targino 
Instituição: UFRN. Departamento de Arquitetura 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Transformações urbanas na Redinha 
Ano: 2008
Nome do autor: Jacqueline Thé Bonifácio Freire, Jéssica 
Araújo Barros de Morais
Instituição: UFRN. Departamento de Arquitetura
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Cadê	o	pescador	que	estava	aqui?	Mercado	
“Imobiliário	-	turístico“	e	a	configuração	sócio-espacial	
na Vila de Ponta Negra
Ano: 2007
Nome do autor: Lidiane P. Pacheco, Raiane Saldanha 
Calistrato 
Instituição: UFRN. Departamento de Arquitetura
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Produção imobiliária: a invasão estrangeira na 
Praia	de	Búzios
Ano: 2006
Nome do autor: Ana Paula Assunção, Gabriela 
Belarmino
Instituição: UFRN. Departamento de Arquitetura
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

DISSERTAÇÃO

Título: Veraneio	Marítimo	e	Expansão	Metropolitana	
no Ceará: fortaleza em Aquiraz. 
Ano: 2006
Nome do autor: Alexandre Queiroz Pereira
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: Das	práticas	marítimas	modernas	à	elaboração	
da	imagem	turística	de	Fortaleza/CE
Ano: 2005
Nome do autor: Raimundo Freitas Aragão
Instituição: PRODEMA/UFC
Área de conhecimento: Turismo

Título: A	cidade	e	o	mar:	as	práticas	marítimas	
modernas e a construção do espaço da Praia do 
Futuro	(Fortaleza	-	CE	-	Brasil).	

Ano: 2006
Nome do autor: ângela Maria Falcão da Silva
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: A	Complexidade	Turística	de	Fortaleza:	Uma	
análise sobre o bairro de Iracema-Meireles. 
Ano: 2007
Nome do autor: Antonio José Castelo Branco Ribeiro
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: Os	ventos	da	maritimidade	sobre	o	litoral	do	
Ceará-Brasil:	reflexos	dos	fluxos	de	veículos	no	Parque	
Nacional	de	Jericoacoara	
Ano: 2007
Nome do autor: Ingrid Carneiro de Lima
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: Praia de Iracema: fatores de estagnação de um 
espaço	turístico	à	beira	mar.	
Ano: 2007
Nome do autor: Elsine Carneiro de Souza
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: Terrenos de marinha da zona Costeira 
de fortaleza-CE: considerações sobre direito de 
propriedade.
Ano: 2008
Nome do autor: Diana Maria Ferreira Bezerra. 
Instituição: UFC
Área de conhecimento: Geografia

Título: O	processo	de	urbanização	turística	em	Natal:	a	
perspectiva	do	residente
Ano: 2008
Nome do autor: Karina Messias da Silva
Instituição: UFRN. Mestrado em Geografia
Área de conhecimento: Geografia

Título: A	participação	dos	residentes	no	processo	de	
turistificação	de	Tibau	do	Sul
Ano: 2008
Nome do autor: Salete Gonçalves
Instituição: UFRN. Mestrado em Turismo
Área de conhecimento: Turismo

Título: A	revitalização	da	atividade	turística	em	Canoa	
Quebrada	e	a	participação	dos	atores	sociais
Ano: 2007
Nome do autor: Claúdia Regina Tavares do Nascimento
Instituição: UFRN. Mestrado em Geografia
Área de conhecimento: Geografia

Título: Trabalhadores	de	verão:	Políticas	Públicas,	
turismo	e	emprego	no	litoral	potiguar
Ano: 2007
Nome do autor: Jean Henrique Costa
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Instituição: UFRN. Mestrado em Geografia
Área de conhecimento: Geografia

Título: Políticas	de	turismo	e	comunidade	local	no	
litoral	potiguar
Ano: 2008
Nome do autor: Marcelo da Silva Taveira
Instituição: UFRN. Mestrado em Geografia
Área de conhecimento: Geografia

Título: A produção e o consumo da segunda residência 
no contexto da internacionalização do turismo 
potiguar
Ano: 2008 (em andamento)
Nome do autor: Kelson de Oliveira Silva
Instituição: UFRN. Mestrado em Geografia
Área de conhecimento: Geografia

Título: As	políticas	públicas	de	desenvolvimento	
do turismo e a produção do espaço no litoral da 
Metrópole de fortaleza
Ano: 2007-atual
Nome do autor: Amíria Bezerra Brasil
Instituição: Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Urbano - UFPE
Área de conhecimento: Desenvolvimento urbano, 
turismo, produção do espaço

TESE

Título: Imobiliário, turismo e expansão urbana: novas 
configurações	na	Região	Metropolitana	de	Natal-RN
Ano: 2007 (em andamento)
Nome do autor: Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - PPGAU/DARQ
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: As	políticas	públicas	de	desenvolvimento	
do turismo e a produção do espaço no litoral da 
Metrópole de fortaleza
Ano: 2004-atual
Nome do autor: Ana Caroline Dantas
Instituição: Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Urbano
Área de conhecimento: Desenvolvimento Urbano, 
Turismo

Linha de Pesquisa:  DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TERRITÓRIO DAS METRÓPOLES E DESIGUALDADES

Atividade:  Análise da organização social dos espaços metropolitanos e desigualdades raciais.

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Trabalho	e	renda	na	RMBH	nos	
anos	2000	numa	perspectiva	de	sexo	e	cor
Ano: 2008
Nome dos autores: André Mourthé de Oliveira, Magda 
de Almeida Neves, Juliana Gonzaga Jayme
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Metrópole, território, sociedade 
e política:o caso da região metropolitana de Belo 
Horizonte
Nome dos organizadores: Luciana Teixeira de Andrade, 
Jupira Gomes de Mendonça, Carlos Aurélio Pimenta de 
Faria
Número do Volume: 1
Página inicial: 105
Página final: 141
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-60778-15-7
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Editora PUC MINAS

RELATÓRIO

Título do relatório: Mulheres e Negros em PE e na RM 
Recife: A Cor tem Lugar de Moradia 

Ano: 2006
Nome dos autores: Lívia Miranda
Meio de divulgação: Mimeo
Número de páginas: 21

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Status, Cor e Desigualdades Sócio-Espaciais na 
metrópole	do	Rio	de	Janeiro
Ano: 2007
Nome dos autores: Luiz Cesar Ribeiro
Meio de divulgação: Anais - Impresso
Nome do Evento: ANPUR
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Baixada Fluminense

MONOGRAFIA

Título: Identificando	a	Correlação	Existente	entre	Raça	
e Ocupação na Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2006
Nome do autor: Ana Paula Hayashi
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Estatística
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ARTIGO NACIONAL

Título: Avaliação de abrigos termométricos para 
procedimentos expeditos em campo 
Ano: 2006
Nome dos autores: Susanne Cristine Pertschi, Inês 
Moresco Danni-Oliveira, Cristina de Araújo Lima
Meio de divulgação: Periódico – Impresso
Cidade: Curitiba
Título do periódico/revista: Engenharia e construção
Volume: Março, 2006
Página inicial: 30  -  Página final: 34

Título: Urbanização em área de mananciais da Região 
Metropolitana	de	Curitiba	–	RMC
Ano: 2007
Nome dos autores: Cristina de Araújo Lima
Meio de divulgação: Publicação Impressa
Título do periódico/revista: Instalação do Centro 
Regional de Integração de Expertise da Universidade 
das Nações Unidas – CRIE - Curitiba – Paraná
Cidade: Curitiba

Título: Discutindo	a	efetividade	da	gestão	urbana	
em áreas de mananciais: a ocupação do Guarituba 
– Município de Piraquara - Região Metropolitana de 
Curitiba
Ano: 2007
Nome dos autores: Cíntia Perozzo dos Santos, Cristina 
de Araújo Lima
Meio de divulgação: Cd-rom e livro
Título do periódico/revista: Seminário Nacional sobre 
Regeneração Ambiental das Cidades – Águas Urbanas 
II - Londrina – Paraná 
Cidade: Londrina

Título: Ocupação urbana em área de mananciais da 
Região	Metropolitana	de	Curitiba.	Síntese	de	pesquisa
Ano: 2007
Nome dos autores: Cristina de Araújo Lima
Meio de divulgação: Cd-rom/anais-impresso
Título do periódico/revista: I Seminário de Pesquisa em 
Arquitetura e Urbanismo – I SEPEAU. Anais. Curitiba - 
Paraná 
Cidade: Curitiba

Título: Questões de sustentabilidade e urbanização 
em	área	de	mananciais	da	Região	de	Curitiba
Ano: 2008
Nome dos autores: Cristina de Araújo Lima

Meio de divulgação: Cd-rom/ anais - impresso
Título do periódico/revista: I Encontro Latino-
americano de Universidades Sustentáveis ELAUS 2008
Cidade: passo fundo

Título: Urbanização e sustentabilidade em área 
de mananciais: transição necessária de um 
estado de degradação para eqüidade e equilíbrio 
socioambiental. O Plano de Urbanização do Guarituba 
–	Região	Metropolitana	de	Curitiba	–	Paraná.
Ano: 2008
Nome dos autores: Cristina de Araújo Lima
Meio de divulgação: Cd-rom/ anais-Impresso
Título do periódico/revista: VII Colóquio de 
Transformações Territoriais do Comitê Científico de 
Desenvolvimento Regional da AUGM (Associação 
das Universidades do Grupo Montevideo). Curitiba – 
Paraná
Cidade: Curitiba

Título: Planejamento	urbano:	questão	política	ou	
metodológica?
Ano: 2008
Nome dos autores: Ricardo Carlos Hartmann, Carlos 
Loch, Ariane Kuhnen, Emílio Takase, Roberto Moraes 
Cruz, Cristina de Araújo Lima 
Meio de divulgação: Cd-rom/ anais-Impresso
Título do periódico/revista: Seminário PPLA – Política 
e Planejamento: Economia, Sociedade e Território - 
Curitiba – Paraná
Cidade: Curitiba

Título: Correlação entre os indicadores sociais e o lixo 
gerado em fortaleza-Ceará-Brasil
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella, Gemelle 
Oliveira Santos, Luiz Fernandes Ferreira da Silva
Meio de divulgação: Eletrônico
Título do periódico/revista: Revista eletrônica do 
PRODEMA
Disponível no site: (http://www.prodema.ufc.br/
revista/v02n01/res03.html)
Cidade: Fortaleza
ISSN: 1982-5528
Volume: 2: 
Página inicial: 45  -  Página final: 63

Título: Comitês	de	Bacia	Hidrográfica
Ano: 2005
Nome dos autores: Matilde de Souza

Linha de Pesquisa:		DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TERRITÓRIO DAS METRÓPOLES E DESIGUALDADES

Atividade:  Análise da relação entre a estruturação sócio-espacial e as desigualdades urbanas 
e ambientais. 1980/2000.
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Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Teoria & Sociedade (UFMG)
Cidade: Belo Horizonte
ISSN: 1518-4471
Volume: 13
Página inicial: 132  -  Página final: 167

Título: A periferia metropolitana como lugar do 
trabalho: da cidade-dormitório à cidade plena.
Ano: 2008
Nome dos autores: Luciana Corrêa do Lago
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Cadernos IPPUR
Cidade: Rio de Janeiro
Volume: XXII

Título do capítulo: Discutindo	a	efetividade	da	gestão	
urbana em áreas de mananciais: a ocupação do 
Guarituba	–	Região	Metropolitana	de	Curitiba	
Ano: 2007
Nome dos autores: Cíntia Perozzo dos Santos, Cristina 
de Araujo Lima
Meio de divulgação: ANAIS – Impresso
Título do periódico/revista: II Seminário Nacional sobre 
regeneração ambiental de cidades - Águas Urbanas II, 
Londrina - Paraná
Cidade: Londrina
Volume: XXII

 

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Políticas	habitacionais,	favelização	e	
desigualdades sócio-espaciais nas cidades brasileiras: 
Transformações e tendências.
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Ranato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Internet
Título do periódico/revista: Scripta Nova
Disponível no site: (http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-
270/sn-270-35.htm#_ftn1)
Cidade: Barcelona
ISSN: 1138-9788
Volume: 12
Página inicial: 1  -  Página final: 35

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do livro: águas Urbanas: Memória, Gestão, 
Riscos e Regeneração
Ano: 2007
Nome dos autores : Yoshia Nakagawara Ferreira
Meio de divulgação: impresso
Nome dos organizadores: Yoshia Nakagawara Ferreira 
Número do Volume: único
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-98196-90-9
Cidade da editora: Londrina
Nome da editora: Editora da UEL

Título do capítulo: Desigualdades sócio-espaciais e a 
questão habitacional na metrópole. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Themis Aragão, Joisa Barroso
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Como anda Fortaleza
Nome dos organizadores: Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, 
Luis Renato Bezerra Pequeno
Número do Volume: 5
Página inicial: 195  -  Página final: 219
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do capítulo: Dimensão habitacional da Região 
Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Themis Aragão
Título do livro: Como anda Fortaleza
Nome dos organizadores: Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, 
Luis Renato Bezerra Pequeno
Número do Volume: 5
Página inicial: 69  -  Página final: 96
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do capítulo: Desigualdade Sócio-Espacial 
e Vulnerabilidade na Região Metropolitana de 
fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa da Costa
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como anda Fortaleza
Nome dos organizadores: Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, 
Luis Renato Bezerra Pequeno 
Número do Volume: 1
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do capítulo: Eventos pluviométricos intensos 
em ambiente urbano: fortaleza, episódio do dia 
29/01/2004. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ceará: um novo olhar geográfico
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva; 
Eustógio Wanderley Dantas; Tércia Cavalcante
Número do Volume: 1
Página inicial: 169  -  Página final: 188
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788575293386
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Demócrito Rocha
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Título do capítulo: Os recursos hídricos e a agenda 
social das Relações Internacionais
Ano: 2005
Nome dos autores: Matilde de Souza
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Agenda Social das Relações 
Internacionais
Nome dos organizadores: Matilde de Souza
Número do Volume: 1
Página inicial: 48
Página final: 82
Numero da Edição: 1
ISBN: 8586480576 
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Editora PUC Minas

Título do capítulo: A implantação de comitês de 
bacia	hidrográfica	na	RMBH
Ano: 2008
Nome dos autores: Matilde de Souza
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Metrópole: Território, Sociedade e 
Política - O caso da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte
Nome dos organizadores: Luciana Teixeira de 
Andrade, Jupira Gomes de Mendonça, Carlos Aurélio 
Pimenta Faria
Número do Volume: 1
Página inicial: 347
Página final: 378
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788560778157
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Editora PUC Minas

Título do capítulo: Discutindo	a	efetividade	da	
gestão urbana em áreas de mananciais: a ocupação 
do	Guarituba	–	Região	Metropolitana	de	Curitiba	
Ano: 2007
Nome dos autores: Cíntia Perozzo dos Santos, 
Cristina 
Meio de divulgação: Livro
Título do livro: Águas Urbanas: Memória, Gestão, 
Riscos e Regeneração
Nome dos organizadores: Yoshia Nakagawara 
Ferreira 
Número do Volume: único
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-98196-90-9
Cidade da editora: Londrina
Nome da editora: Editora da UEL

Título do capítulo: Metodologia para a construção do 
índice de exclusão/inclusão socioambiental
Ano: 2008
Nome dos autores: Helenida Cavalcanti, Maria 
Rejane B. Lyra
Meio de divulgação: Impresso

Título do livro: Mosaico Urbano do Recife: exclusão/
inclusão socioambiental
Nome dos organizadores: Helenilda CAVALCANTI, Maria 
Rejane B. Lyra
Número do Volume: 1
ISBN: no Prelo
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Massangana

Título do capítulo: Capítulo III
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Rejane B. Lyra, Helenilda 
CAVALCANTI; Emília AVELINO, 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Mosaico Urbano do Recife: exclusão/
inclusão socioambiental
Nome dos organizadores: Maria Rejane B. Lyra, 
Helenilda CAVALCANTI
Número do Volume: 1
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Massangana

LIVRO

Título do livro: Vulnerabilidade Socioambiental na 
Região Metropolitana de fortaleza
Ano: 2009
Nome dos autores: Eustogio W. C. Dantas e Maria Clelia 
Lustosa Costa (org)
Número do Volume: 01
Numero da Edição: 1
ISBN: no prelo. 
Cidade da editora: Fortaleza 
Nome da editora: Editora da UFC

Título do livro: Mosaico Urbano do Recife: exclusão/
inclusão socioambiental
Ano: 2008
Nome dos autores: Helenilda CAVALCANTI; Maria 
Rejane de Britto LYRA; Emília AVELINO
ISBN: no prelo
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Editora Massangana

RELATÓRIO

Título do relatório: Conflitos	ambientais	resultantes	
do processo de ocupação informal da habitação no 
espaço	metropolitano	do	Recife	(1975-2005)
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Virgínia Araújo de Abreu
Meio de divulgação: digital
Número de páginas: 20

Título do relatório: Habitação	Informal	no	Recife:	
Processos de Ocupação e Banco de Dados 
Georeferenciado do Período 1975-2005
Ano: 2007
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Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 142

Título do relatório: Montagem do Sistema de 
Informações Georeferenciadas das áreas Pobres 
(SIGAP)	da	Região	Metropolitana	do	Recife	(relatório	
de	Monografia)
Ano: 2008
Nome dos autores: Ailson Barbosa da Silva
Meio de divulgação: Mimeo

Título do relatório: Conflitos	Ambientais	Resultantes	
do	Processo	de	Ocupação	Informal	da	Habitação	
no	Espaço	Metropolitano	do	Recife	(1975-2005).	
Relatório	de	Pesquisa	de	Iniciação	Científica.
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Virginia Araújo de ABREU
Meio de divulgação: Mimeo
Número de páginas: 20

Título do relatório: A Produção do Espaço Informal e o 
Direito à Moradia na Região Metropolitana do Recife
Ano: 2008
Nome dos autores: Lívia Miranda
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 10

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Discutindo	a	efetividade	da	gestão	urbana	
em áreas de mananciais: a ocupação do Guarituba 
– Município de Piraquara - Região Metropolitana de 
Curitiba
Ano: 2007
Nome dos autores: Cíntia Perozzo dos Santos, Cristina 
de Araújo Lima
Meio de divulgação: Cd-Rom e Impresso
Nome do Evento: Seminário Nacional sobre 
Regeneração Ambiental das Cidades – Águas Urbanas II
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Londrina– Paraná 

Título: Ocupação urbana em área de mananciais  
da	Região	Metropolitana	de	Curitiba.	Síntese	de	
pesquisa
Ano: 2007
Nome dos autores: Cristina de Araújo Lima
Meio de divulgação: Cd-rom/anais- Impresso
Nome do Evento: I Seminário de Pesquisa em 
Arquitetura e Urbanismo – I SEPEAU 
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Curitiba - Paraná 

Título: Questões de sustentabilidade e urbanização 
em	área	de	mananciais	da	Região	de	Curitiba
Ano: 2008
Nome dos autores: Cristina de Araújo Lima
Meio de divulgação: Cd-rom/ anais - Impresso

Nome do Evento: I Encontro Latino-americano de 
Universidades Sustentáveis ELAUS 2008 
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Passo Fundo 

Título: Urbanização e sustentabilidade em área 
de mananciais: transição necessária de um 
estado de degradação para eqüidade e equilíbrio 
socioambiental. O Plano de Urbanização do Guarituba 
–	Região	Metropolitana	de	Curitiba	–	Paraná.
Ano: 2008
Nome dos autores: Cristina de Araújo Lima
Meio de divulgação: Cd-rom/ anais - Impresso 
Nome do Evento: VII Colóquio de Transformações 
Territoriais do Comitê Científico de Desenvolvimento 
Regional da AUGM (Associação das Universidades do 
Grupo Montevideo). 
Natureza do Evento: Colóquio
Cidade: Curitiba – Paraná

Título: Planejamento	urbano:	questão	política	ou	
metodológica?
Ano: 2008
Nome dos autores: Ricardo Carlos Hartmann, Carlos 
Loch, Ariane Kuhnen, Emilio Takase, Roberto Moraes 
Cruz, Cristina de Araújo Lima
Meio de divulgação: Cd-rom/ anais - Impresso
Nome do Evento: Seminário PPLA – Política e 
Planejamento: Economia, Sociedade e Território
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Curitiba – Paraná

Título: As disparidades nos índices educacionais da 
Região Metropolitana de fortaleza
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa da Costa
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: XIV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Rio Branco

Título: A produção do espaço urbano em 
Fortaleza:conflito,	contradições	e	desigualdades
Ano: 2006
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Puqeueno 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: VIII Seminário do mestrado 
acadêmco em Geografia- UECE
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Fortaleza

Título: Estrutura intra-urbana sócio-ocupacional 
e condição desigual de moradia na Região 
Metropolitana de fortaleza
Ano: 2006
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: VIII Encontro Nacional da Rede 
Observatório das Metrópoles
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Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belo Horizonte

Título: Intra-urban	social-occupational	structure	and.	
In: Public Versus Private Planning: Themes, Trends and 
Tensions	-	International	Planning	History	Society	
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: 13th Biennial Conference
Natureza do Evento: Conferência
Cidade: Chicago

Título: Análise e Planejamento Ambiental Urbano em 
Trecho da Região Metropolitana de fortaleza
Ano: 2008
Nome dos autores: Sara Vieira Rosa,Luis Renato Bezerra 
Pequeno
Meio de divulgação: Anais (digital)
Disponível no site: (http://www.agb.org.br/nacional/ler-
noticias/anais-xv-eng/)
Nome do Evento: XV Encontro Nacional dos Geógrafos
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: São Paulo

Título: Análise Sócio-ocupacional da Estrutura Intra-
urbana da Região Metropolitana de fortaleza
Ano: 2007
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da ANPUR
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belém

Título: Condição de Moradia - Retrato das 
desigualdades sócio-espaciais
Ano: 2005
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: IX Simpósio Nacional de Geografia 
Urbana
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Manaus

Título: Clima e Doenças Tropicais: Análise espacio-
temporal	(2004-2007)	da	leptospirose	em	Fortaleza-CE.	
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella, Gleidson Bezerra 
Magalhães.
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: Simpósio Brasileiro de Climatologia 
Geográfica
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Alto Caparaó

Título: Precipitações diárias intensas e impactos 
causados na cidade de fortaleza-CE.. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella, N. J. Abreu

Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: XII Simpósio Brasileiro de Geografia 
Física Aplicada
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Natal

Título: Degradação socioambiental da lagoa da zeza. 
fortaleza-Ce.. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Fabiano Lucas da Silva Freitas, 
Fracisco de Oliveira Sousa Neto, Maria Elisa Zanella 
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: XII Simpósio Brasileiro de Geografia 
Física Aplicada
Natureza do Evento: 
Cidade: Natal

Título: Levantamento	das	Alternativas	de	Tratamento	
e/ou Disposição dos Resíduos Sólidos Gerados em 
fortaleza, Ceará, Brasil. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella, G. O. Santos, C. 
B. Alves
Meio de divulgação: Anais (digital)
Nome do Evento: VII Encontro de Pesquisa e Pós-
Graduação do CEFET
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Fortaleza

Título: Conjunto	Habitacional	Santa	Edwirges,	um	
exemplo de ‹Bom Sucesso›. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Themis Amorim Aragão
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: Seminário nacional sobre Tratamento 
de Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano 
e Restrições Ambientais ao parcelamento do Solo 
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

Título: Desigualdade sócio-espacial e vulnerabilidade 
na região metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa da Costa
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: XI Encontro de Geógrafos da América 
Latina
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Bogotá

Título: Inundações Urbanas em fortaleza-CE: O 
exemplo da Planície fluvial do Rio Maranguapinho. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella, 
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: IV Seminário Latino-Americano de 
Geografia Física Aplicada
Natureza do Evento: 
Cidade: Maringá
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Título: Expansão da infra-estrutura urbana e dos 
serviços	públicos	em	Fortaleza	(Brasil),	na	virada	do	
século 
Ano: 2005
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa da Costa
Meio de divulgação: Anais 
Nome do Evento: X Encontro de Geógrafos da América 
Latina
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: São Paulo

Título: Gestão	Compartilhada	de	Recursos	Hídricos	
Transfronteiriços	para	Prevenção	de	Conflitos:	Um	
estudo sobre o Programa ISARM
Ano: 2008
Nome dos autores: Matilde de Souza, Carla Pereira Silva 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: International Conference - Brazil 
2008 - Universalism and Regionalism in International 
Law
Natureza do Evento: conferência
Cidade: Belo Horizonte

Título: O ensino das Relações Internacionais no Brasil: 
padrões de qualidade
Ano: 2005
Nome dos autores: Matilde de Souza
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Relações Internacionais no Brasil
Natureza do Evento: seminário
Cidade: Belo Horizonte

Título: A. Ilha de deus no Recife-Braisl: um caso 
emblemático	do	direito	à	moradia	conquistado	em	
área de risco legalmente preservada
Ano: 2008
Nome dos autores: Clara G. Moreira
Meio de divulgação: Remoto
Nome do Evento: Anales del XIII Encuentro ULACAV. 
Instituto Nacional de la Vivienda/Universidad de Chile
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Val Paraiso

Título: habitação e Aglomerados 
subnormais:aproximações necessárias
Ano: 2006
Nome dos autores: Lívia Miranda
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: II Encontro nacional de Produtores 
e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e 
Territoriais - IBGE
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de janeiro

Título: Favela	Matters?	The	Relationship	between	
Favela	and	Bairro	in	the	Labor	Market	of	Rio	de	
Janeiro
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz Cesar Ribeiro

Nome do Evento: Urban Segregation and Labor in the 
Americas
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Austin
Título: Território e Trabalho: segregação e segmentação 
urbanas e oportunidades ocupacionais na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, 
Juciano Martins Rodrigues e Filipe Souza Corrêa
Nome do Evento: ABEP
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: O mercado de trabalho na metrópole do Rio de 
Janeiro:	a	periferia	que	virou	centro	
Ano: 2008
Nome dos autores: Luciana Corrêa do Lago
Nome do Evento: ABEP
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: Labour,	Housing	and	Immobility	in	the	Brazilian	
Metropolis:	the	(perverse)	decentralization	of	the	
informal sector.
Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Corrêa do Lago
Nome do Evento: XVI World Congress of Sociology
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Durban

Título: A Dimensão Metropolitana da Questão Social: 
ensaio exploratório
Ano: 2007
Nome dos autores: Luiz Cesar Ribeiro
Meio de divulgação: ANAIS
Disponível no site: http://201.48.149.88/anpocs/
arquivos/8_10_2007_17_12_58.pdf
Nome do Evento: ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: Redes sociais e trabalho na Baixada 
fluminense: o caso das confecções.
Ano: 2008
Nome dos autores: Roberta de Albuquerque Gomes 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Jornada de IC UFRJ
Natureza do Evento: Jornada
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Repensando	a	noção	de	“periferia”	na	
metrópole	do	Rio	de	Janeiro:
Ano: 2008
Nome dos autores: Danielle da Silva
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Jornada de IC UFRJ
Natureza do Evento: Jornada
Cidade: Recife
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Título: Dinâmica intrametropolitana e organização 
socioespacial na Região Metropolitana de São Paulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Lucia Maria Machado Bógus, 
Suzana Pasternak
Meio de divulgação: Eletrônico
Disponível no site: (http://www.abep.nepo.unicamp.
br/encontro2008/docsPDF/ABEP2008_1057.pdf)
Nome do Evento: ABEP
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu / MG

BANCO DE DADOS

Nome: Vulnerabilidades Sócio-Ambientais da Região 
Metropolitana de fortaleza
Fonte: IBGE- Censo
Data de Referência: 2000
Tamanho: População
Unidade do banco: Domicílio
Referência espacial: Setor Censitário

Nome: Habitação	de	interesse	social
Fonte: Instituições governamentais, Censo
Data de Referência: 1940-2000
Tamanho: População
Unidade do banco: Domicílos
Referência espacial: Município e AED

Nome: Banco de Dados das zonas Especiais de 
Interesse Social do Recife - BD zEIS
Fonte: FASE, Observatório das Metrópoles
Data de Referência: 2006
Tamanho: 66 ZEIS
Unidade do banco: pessoas, domicilios
Referência espacial: ZEIS

Nome: Sistema de Informações das zonas Especiais de 
Interesse Social da RM Recife- SIGAP
Fonte: FASE, Obsrvatório das Metrópoles PE
Data de Referência: 2008
Tamanho: 740 Areas de Interesse Social -AEIS
Unidade do banco: pessoas, domicilios, 
Referência espacial: Areas de Interesse Social

MONOGRAFIA

Título: Vazios	urbanos:	diagnóstico	do	centro	de	
Curitiba	
Ano: 2007
Nome do autor: Camila Parmo Folloni Pesserl
Instituição: Federal do Paraná – Curso de Especialização 
“Cidade, meio ambiente e políticas públicas” – Dept.º. 
Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Planejamento urbano regional

Título: Contribuições da psicologia ambiental para 
o planejamento de cidades, a conservação do meio 
ambiente	e	a	elaboração	de	políticas	públicas	

Ano: 2008
Nome do autor: Ricardo Carlos Hartmann
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso 
de Especialização “Cidade, meio ambiente e políticas 
públicas” – Dept.º. Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Psicologia social e 
Planejamento urbano regional

Título: Estratégias de gestão urbana e ambiental e o 
papel do Plano Diretor Municipal: um estudo de caso 
– o município de Piraquara 
Ano: 2008
Nome do autor: Maria Inês Terbeck
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso 
de Especialização “Cidade, meio ambiente e políticas 
públicas” – Dept.º. Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Planejamento urbano regional

Título: Regularização fundiária em áreas de 
preservação	permanente:	Curitiba	e	Região	
Metropolitana 
Ano: 2008
Nome do autor: Fabiana Timm Vianna
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso 
de Especialização “Cidade, meio ambiente e políticas 
públicas” – Dept.º. Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Planejamento urbano regional

Título: Dossiê	Passeio	Público:	a	sobreposição	de	
ações	gera	perda	ao	significado
Ano: 2008
Nome do autor: Daniela Teodósio
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso 
de Especialização “Cidade, meio ambiente e políticas 
públicas” – Dept.º. Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Urbanismo/ Preservação de 
Patrimônio

Título: Estação	UFPR	de	transporte	coletivo	–	Sistema	
Monotrilho
Ano: 2007
Nome do autor: Renata Dermengi Jorge
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso de 
Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Desenho Urbano/ 
Planejamento Urbano/Transporte 

Título: Clube	Náutico	do	Parque	Iguaçu
Ano: 2007
Nome do autor: Willian Carlos Siqueira Lima
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso de 
Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Arquitetura/ Desenho Urbano 

Título: Reestruturação urbana: Ponta da Pita – 
Antonina - Paraná
Ano: 2008
Nome do autor: Mariana Martins Ribeiro
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso de 
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Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Desenho Urbano 

Título: Iniciação	Científica	-	Formas	de	ocupação	
metropolitana em áreas de mananciais: relação 
entre parcelamento de solo e a descarga do esgoto 
doméstico	no	município	de	Piraquara
Ano: 2006
Nome do autor: Otto Braz de Oliveira
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional/Aspectos físico-ambientais

Título: Iniciação	Científica	-	Legislação	e	ocupação	
em área de mananciais na Região Metropolitana de 
Curitiba	–	Município	de	Piraquara
Ano: 2007
Nome do autor: Ana Carolina Nyznik Cardoso
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional/Aspectos físico-ambientais e legais

Título: Iniciação	Científica	-	Padrões	urbanos	e	
arquitetura sustentável em Piraquara – Região 
Metropolitana	de	Curitiba
Ano: 2007
Nome do autor: Ormy Leocádio Hutner Jr
Instituição: Universidade Federal do Paraná/ 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional/Aspectos físico-ambientais/Arquitetura 
sustentável

Título: A	efetividade	do	Plano	de	Urbanização	da	Vila	
zumbi dos Palmares - Município de Colombo - Região 
Metropolitana	de	Curitiba	
Ano: 2007
Nome do autor: Flávia Iankowski Claro
Instituição: Universidade Federal do Paraná – Curso 
de Especialização “Cidade, meio ambiente e políticas 
públicas” – Dept.º. Arquitetura e Urbanismo
Área de conhecimento: Planejamento urbano regional

Título: Segregação sócio-espacial, vulnerabilidade e 
Violência em fortaleza
Ano: 2008
Nome do autor: Fabiano Lucas da Silva Freitas. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Projeto de recuperação ambiental da Reserva 
Particular	de	Proteção	da	Natureza	da	Sapiranga.	
Ano: 2007
Nome do autor: Germana Câmara. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Projeto	de	Requalificação	Urbana	e	
Habitacional	para	o	Campo	do	América.	
Ano: 2007
Nome do autor: Abel Taiti Konno Pinheiro. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Plano de Ocupação Sustentável do Território da 
Sabiaguaba. 
Ano: 2007
Nome do autor: Sara Vieira Rosa. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Reurbanização da Praia de Iracema. 
Ano: 2006
Nome do autor: Hulda Wehmann
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Jangurussú,	do	Lixo	à	Cultura
Ano: 2006
Nome do autor: George de Menezes Lins
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo
Título: Análise sobre as Condições Precárias de 
Moradia em Fortaleza nos últimos 15 anos: Favelas e 
Áreas de risco
Ano: 2005
Nome do autor: Francisco Ailson Alves Severo Filho
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Economia

Título: (Iniciação	Científica)	Precipitação,	inundações	e	
leptospirose em fortaleza. 
Ano: 2008
Nome do autor: Geldson Magalhães
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: (Iniciação	Científica)	Condição	de	Moradia:	
Retrato das Desigualdades sócio-espaciais. 
Ano: 2007
Nome do autor: Abel Taiti Konno Pinheiro. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: (Iniciação	Científica)	Desenvolvimento	Sócio-
espacial Desigual: A Condição de Moradia como 
Retrato da Segregação e da Exclusão na Região 
Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2007
Nome do autor: Sara Viera Rosa. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: (Iniciação	Científica)	Grande	Pirambú,	uma	
praia	infecta?.
Ano: 2006
Nome do autor: Fábio de Oliveira Matos
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Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: (Iniciação	Científica)	Questão	da	moradia,	
análise compreensiva das desigualdades sócio-
espaciais. 
Ano: 2006
Nome do autor: Fco. Rerisson C.C. Máximo. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: (Iniciação	Científica)	Alternativas	de	
Saneamento para Comunidades de baixa Renda. 
Ano: 2005
Nome do autor: Newton Célio Becker de Moura. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: (Iniciação	Científica)	Impactos	Pluviais	em	
fortaleza
Ano: 2006
Nome do autor: Nair Julia Andrade Abreu
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Energias	renováveis	e	mudanças	climáticas
Ano: 2007
Nome do autor: Cristiane da Costa Russo
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: O	Regime	de	Combate	às	Mudanças	Climáticas	
e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
Ano: 2005
Nome do autor: Demian Dinelli
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Agenda 21 Mineral
Ano: 2006
Nome do autor: Henrique Daibert de Freitas
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: O dilema da cooperação para o 
desenvolvimento	sustentável	da	Amazônia
Ano: 2007
Nome do autor: Nina de Andrade Pereira
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Conflitos	Socioambientais	em	áreas	pobres	da	
Região Metropolitana do Recife: Estudo de caso na 
comunidade Caranguejo-CampoTabaiares 
Ano: 2008
Nome do autor: Ana Virgínia Araújo de Abreu 

Instituição: UFPE 
Área de conhecimento: Ciências Ambientais 

Título: Inadequação	Jurídico-ambiental	em	
Assentamentos Populares no Recife
Ano: 2008
Nome do autor: Clara Gomes Moreira
Instituição: CAC-UFPE
Área de conhecimento: Planejamento Urbano, Direito 
urbanístico, ‹Habitação

Título: Urbanização de área de risco em morros da 
zona sul do Recife: Diretrizes para intervenção em 
Lagoa Encantada
Ano: 2008
Nome do autor: Amanda Florêncio Monteiro
Instituição: CAC-UFPE
Área de conhecimento: Planejamento Urbano, 
habitação de Interesse Social

DISSERTAÇÃO

Título: Subsidios à prevenção e controle das 
inundações	urbanas:	bacia	hidrográfica	do	Rio	Belém	-	
Município	de	Curitiba	-	Paraná
Ano: 2006
Nome do autor: Rafaela Antunes Fortunato
Instituição: Universidade Federal do Paraná- Mestrado 
em Construção Civil – Área de concentração: Ambiente 
construído
Área de conhecimento: Planejamento urbano 
ambiental

Título: Análise de risco de incêndio em  
assentamentos	urbanos	precários	-	diagnóstico	 
da região de ocupação do Guarituba - município de 
Piraquara - Paraná. 
Ano: 2008
Nome do autor: Emerson Luiz Baranoski
Instituição: Universidade Federal do Paraná- Mestrado 
em Construção Civil – Área de concentração: Ambiente 
construído
Área de conhecimento: Planejamento urbano/ 
Engenharia/Gestão urbana ambiental/Proteção de 
incêndio /análise de riscos

Título: Diretrizes para um centro de triagem de 
materiais recicláveis quanto ao ambiente construído 
em	relação	à	segurança	e	saúde	no	trabalho:	um	
estudo de caso no Guarituba, município de Piraquara - 
Região	Metropolitana	de	Curitiba	-	Paraná.
Ano: 2008
Nome do autor: Evelyn Joice Albizú
Instituição: Universidade Federal do Paraná- Mestrado 
em Construção Civil – Área de concentração: Ambiente 
construído
Área de conhecimento: Planejamento urbano/ 
Engenharia/Gestão urbana ambiental 
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Título: Sociedade e natureza: a produção do espaço no 
entorno da primeira etapa do Parque do Cocó
Ano: 2007
Nome do autor: Francisco Janilson Ferreira Lima.
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Parque Ecológico do Cocó: a produção do 
espaço urbano no entorno de áreas de proteção 
ambiental.
Ano: 2005
Nome do autor: Joisa Souza
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Desenvolvimento e Meio 
Ambiente

Título: Institucionalização da gestão de recursos 
hídricos: Um estudo sobre a Gestão Compartilhada 
de aqüíferos transfronteiriços como medida para 
prevenção de conflitos
Ano: 2009
Nome do autor: Carla Pereira Silva
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Legalidade	e	legitimidade	no	licenciamento	
ambiental de empreendimentos de impacto de 
iniciativa	do	poder	público	municipal	em	Belo	
Horizonte
Ano: 2007
Nome do autor: Maria Auxiliadora de Morais Moreira
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: A	eficácia	da	política	ambiental	no	município	
de Maringá
Ano: 2008
Nome do autor: Juliane Aparecida Kerkhoff
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Geografia

TESE

Título: Hosistesia	-	Matriz	Integradora:	promoção	
integral de famílias em situação de miséria urbana - 
Bairro	Alto,	Curitiba	Paraná	
Ano: 2006
Nome do autor: Roberto Sabatella Adam
Instituição: Universidade Federal do Paraná, - 
Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano 
Regional/ Técnicas de análise e avaliação urbana e 
regional

Título: Os discursos sobre a sustentabilidade no Brasil 
e	na	Região	Metropolitana	de	Curitiba	-	de	1500	aos	
dias atuais
Ano: 2006
Nome do autor: Edson Struminski
Instituição: Universidade Federal do Paraná, - 
Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano 
Regional/ História e política urbana

Título: Inundações	urbanas	em	Curitiba-Paraná:	
impactos, riscos e vulnerabilidade socioambiental no 
Bairro	Cajurú
Ano: 2006
Nome do autor: Maria Elisa Zanella
Instituição: Universidade Federal do Paraná, - 
Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano 
Regional/ História e política urbana

Título: A	construção	de	identidade	social	em	
condições de periferia metropolitana: uma 
abordagem sobre fazenda Rio Grande - Região 
Metropolitana	de	Curitiba.
Ano: 2007
Nome do autor: Maria da Salete Sachweh
Instituição: Universidade Federal do Paraná - 
Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Área de conhecimento: Políticas públicas/ História/
Urbanização/Aspectos sociais.

Título: Clima urbano/conforto térmico e condições 
de	vida	na	cidade	-	uma	perspectiva	a	partir	do	
Aglomerado Urbano da Região Metropolitana de 
Curitiba	(AU-RMC)
Ano: 2007
Nome do autor: Eliane Müller Seraphin Dumke
Instituição: Universidade Federal do Paraná - 
Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Área de conhecimento: Geografia/ Clima urbano/
Urbanização

Título: A relação entre lugares e não lugares na cidade: 
um estudo da apropriação do serviço de acesso à 
Internet	nos	Faróis	do	Saber	de	Curitiba
Ano: 2007
Nome do autor: Karin Sylvia Graeml
Instituição: Universidade Federal do Paraná - 
Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano 
Regional/Aspectos sociais/ Uso da Internet.
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ARTIGO NACIONAL

Título: A periferia metropolitana como lugar do 
trabalho: da cidade-dormitório à cidade plena.
Ano: 2008
Nome dos autores: Luciana Corrêa do Lago
Meio de divulgação: 
Título do periódico/revista: Cadernos IPPUR

Título: Empreendimentos de reciclagem: as mulheres 
na economia solidária.
Ano: 2007
Nome dos autores: Bianca A. Lima Costa, Magda de 
Almeida Neves 
Meio de divulgação: impresso
Cidade: São Leopoldo
Título do periódico/revista: Economia Solidária e Ação 
cooperativa/ ESAC
ISSN: 1980833X
Volume: 2
Série: 2
Página inicial: 35  -  Página final: 42

Título: Novos	Territórios	Produtivos	e	
Desenvolvimento Local: limites e possibilidades
Ano: 2006
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Antônio 
Moreira de Carvalho Neto
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Cadernos do CRH (UFBA)
Cidade: salvador
ISSN: 1983-8239
Volume: 19
Página inicial: 35  -  Página final: 46

Título: Trabalho	e	gênero:	permanências	e	desafios
Ano: 2006
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves 
Meio de divulgação: impresso
Cidade: Goiania
Título do periódico/revista: Sociedade e Cultura
ISSN: 1980-8194 
Volume: 9
Página inicial: 257  -  Página final: 265

Título: Trajetórias de deslocamentos: experiências e 
narrativas	de	moradores	da	‘Rua	do	Buraco’	no	espaço	
urbano	de	Ipatinga
Ano: 2006

Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Cláudio 
Castro
Meio de divulgação: impresso
Cidade: Fortaleza
Título do periódico/revista: Revista de Ciências Sociais 
(Fortaleza)
ISSN: 0041862
Volume: 37
Página inicial: 97  -  Página final: 113

Título: A	nova	informalidade:	o	trabalho	dos	camelôs	
no	cenário	urbano	de	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Juliana 
Gonzaga Jayme, Paulina Zambelli
Meio de divulgação: impresso
Cidade: Brasília
Título do periódico/revista: Ser Social (UnB)
ISSN: 1415-6946
Volume: 19
Página inicial: 157
Página final: 189

Título: Gênero, flexibilidade e Precarização: o trabalho 
a	domicilio	na	indústria	de	confecções
Ano: 2007
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Célia 
Maria Pedrosa
Meio de divulgação: impresso
Cidade: Brasilia
Título do periódico/revista: Sociedade e Estado
ISSN: 0102-6992
Volume: 22
Página inicial: 11  -  Página final: 34

Título: Migração na metrópole: o caso dos angolanos 
em São Paulo
Ano: 2007
Nome dos autores: Dulce Maria Tourinho Baptista
Meio de divulgação: Impresso
Cidade: São Paulo
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópole 
Volume: 17
Página inicial: 103  -  Página final: 118

Título: Cultura	e	trabalho	no	cotidiano	de	migrantes	
nordestinos	em	São	Paulo
Ano: 2005
Nome dos autores: Dulce Maria Tourinho Baptista

Linha de Pesquisa:		DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TERRITÓRIO DAS METRÓPOLES E DESIGUALDADES

Atividade:  Análise da organização social dos espaços metropolitanos e desigualdades de 
oportunidades.
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Meio de divulgação: Impresso
Cidade: São Paulo
Título do periódico/revista: Revista UNIFIEO
Volume: 07
Página inicial: 107  -  Página final: 129

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Inovações	na	Política	de	Intervenção	em	
Assentamentos	Pobres	(Innovations	in	the	political	
intervention	in	low	income	housing	áreas)
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza
Meio de divulgação: Remoto
Título do periódico/revista: Revista Mercartor
Volume: 7

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Cidade e trabalho:as experiências 
dos	catadores	de	papel	em	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Vany de Oliveira Freitas, 
Magda de Almeida Neves
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Catadores na cena urbana:construção 
de políticas socioambientais
Nome dos organizadores: Valeria Kemp, Helena 
Crivellari
Página inicial: 83  -  Página final: 108
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788575263617 
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Autêntica

Título do capítulo: Shoppings populares:repensando o 
uso	do	espaço	público	em	Belo	Horizonte
Ano: 2009
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Juliana 
Gonzaga Jayme
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Democracia Participativa
Nome dos organizadores: Sergio Azevedo, Ana Luiza 
Nabuco
Número do Volume: 1
Página inicial: 143  -  Página final: 164
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788573588446.
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Editora Leitura

Título do capítulo: Relações de gênero, informalidade 
e experiências de economia solidária
Ano: 2008
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Bianca A. 
Lima Costa
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Reflexões feministas

Nome dos organizadores: Maria Betânia Ávila, Milena 
Prado, Tereza Souza, Vera Soares, Verônica Ferreira.
Página inicial: 33  -  Página final: 64
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: SOS Corpo

Título do capítulo: As	novas	configurações	do	trabalho:	
diversidade, precarização e dominação
Ano: 2006
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Sociologia em Transformação: pesquisa 
social no século XXI
Nome dos organizadores: Maria Stela Grossi Porto, Tom 
Dwyer
Página inicial: 147  -  Página final: 168
Numero da Edição: 1
ISBN: 85-86225-46-0
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: Tomo Editorial

Título do capítulo: Trabalho	e	Renda	na	RMBH	numa	
perspectiva	de	sexo	e	cor
Ano: 2008
Nome dos autores: André Mourthé de Oliveira, Magda 
de Almeida Neves, Juliana Gonzaga Jayme 
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Metrópole: território, sociedade e 
política. O caso da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte
Nome dos organizadores: Luciana Teixeira de Andrade, 
Jupira Gomes de Mendonça, Carlos Aurélio Pimenta de 
Faria
Número do Volume: 1
Página inicial: 105
Página final: 141
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-60778-15-7
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Editora PUC Minas

Título do capítulo: fatores locacionais, processo e 
relações de trabalho nos novos espaços de produção 
da	indústria	automotiva
Ano: 2007
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Antônio 
Moreira de Carvalho Neto
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Trabalho e Capital em trânsito: a 
indústria automobilística no Brasil
Nome dos organizadores: Silvia Maria de Araújo
Página inicial: 25
Página final: 48
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788573351897
Cidade da editora: Curitiba
Nome da editora: Editora UFPR
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Título do capítulo: A cidade de Maringá e suas 
desigualdades socioespaciais
Ano: 2009
Nome dos autores: Marivânia Conceição de Araújo
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Retratos da Região Metropolitana de 
Maringá: Subsídios para a Elaboração de Políticas 
Públicas Participativas
Nome dos organizadores: Ana Lúcia Rodrigues, Celene 
Tonella
ISBN: 978-85-7628-202-0
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM

Título do capítulo: Renda e Trabalho 
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Simone 
Pereira da Costa
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasilia
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: Violência: Indicador dos níveis de 
deterioração das relações sociais
Ano: 2008
Nome dos autores: Simone Pereira Costa, Silvio José 
Bondezan, Eliseu Pereira dos Santos
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasilia
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: A construção do Lugar: o 
desempenho	perceptivo	de	dois	bairros	de	Maringá.	
Ano: 2007
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Pensar Maringá: 60 anos de Plano
Nome dos organizadores: Oigres Leice Cordeiro de 
Macedo, Fabíola Castelo Cordovil, Renato Leão Rego 
Página inicial: 127
Página final: 132
ISBN: 9788588905
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: Massoni

Título do capítulo: Política	Habitacional	para	os	
excluídos: o caso da Região Metropolitana do Recife
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria ângela de A. Souza
Meio de divulgação: Impresso

Título do livro: Habitação Social nas Metrópoles 
Brasileiras. Uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo no final do século XX
Nome dos organizadores: Adalto Cardoso
Número do Volume: 1
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: Antac

RELATÓRIO

Título do relatório: Trabalho e Cidade: categorias 
ocupacionais e informalidade na região metropolitana 
de	Belo	Horizonte
Ano: 2007
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Juliana 
Jayme Gonzaga, Paulina Zambelli
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 42

Título do relatório: Relatório de pesquisa 
“Desigualdade	de	oportunidades,	segregação	urbana	
e inserção no mercado de trabalho - uma leitura dos 
Microdados	de	2000	para	Goiânia”
Ano: 2009
Nome dos autores: Rita Petra Kallabis 
Meio de divulgação: Digital Interno
Número de páginas: 40

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: A	Nova	Informalidade:	o	trabalho	dos	camelôs	
no	cenário	urbano	de	Belo	Horizonte/MG
Ano: 2007
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Juliana 
Gonzaga Jyme
Meio de divulgação: impresso
Nome do Evento: I Seminário Internacional Trabalho, 
Política e Sociedade
Natureza do Evento: seminário
Cidade: Uberlândia
Página inicial: 1  -  Página final: 24

Título: Trabalho Informal e Regulação Estatal: os 
camelôs	no	centro	de	Belo	Horizonte
Ano: 2006
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Juliana 
Gonzaga Jayme
Meio de divulgação: impresso
Nome do Evento: 3º Congresso Latino-Americano de 
Ciência Política
Natureza do Evento: congresso
Cidade: Campinas

Título: Trabalho	e	gênero	na	indústria	de	confecção:	
subcontratação e precarização
Ano: 2006
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves 
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Meio de divulgação: impresso
Nome do Evento: Seminário Nacional Trabalho e 
Gênero
Natureza do Evento: seminário
Cidade: Goiânia

Título: Trabalho	e	Cidade:	os	camelôs	e	a	construção	
dos	shoppings	populares	em	Belo	Horizonte
Ano: 2006
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, Juliana 
Gonzaga Jayme, Paulina Zambelli
Meio de divulgação: impresso
Nome do Evento: 30o. Encontro Anual da ANPOCS
Natureza do Evento: encontro anual
Cidade: Caxambu

Título: Desigualdade de oportunidades, segregação 
urbana e inserção no mercado de trabalho - uma 
leitura dos Microdados de 2000 para Goiânia
Ano: 2008
Nome dos autores: Rita Petra Kallabis
Meio de divulgação: meio virtual
Nome do Evento: III Seminário Nacional do 
Observatório das Cidades
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá-PR
Página inicial: 01  -  Página final: 40

Título: O que dizem os moradores do Santa felicidade 
sobre o seu bairro
Ano: 2006
Nome dos autores: Marivânia Conceição de Araújo
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: IV Simpósio de Ciências Sociais
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Maringá
Página inicial: 15  -  Página final: 19

Título: O PREzEIS da Cidade do Recife-Brasil: 
Instrumento	Normativo	de	Acesso	à	Cidade	e	de	
gestão	e	Governança	Democrática
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza, 
Suely Maria Ribeiro Leal
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: VII Colóquio internacional de 
Geocrítica. Santiago do Chile: Pontificia Universidad 
Católica de Chile
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Santiago do Chile

Título: A Coexistência de Direitos no Contexto da 
Informalidade Urbana: O Caso de fortaleza-Brasil
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza, 
Francisco Filomeno Abreu Neto
Meio de divulgação: Impresso - Remoto (http://www.
invi.uchile.cl/derechociudad/ponencias/Jornada/
Panel%201/8.%20De%20Abrau,%20De%20Almeida.pdf) 

Nome do Evento: XIII Encuentro ULACAV e V Jornada 
Internacional de Vivienda Social
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Valparaiso

Título: Concepción Reciente de Desarrollo 
Respaldando Programas de las Agencias de Desarrollo: 
uma evaluación de los resultados concretos de esos 
Programas en Recife-Brasil
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza, 
Marta Santa Cruz PORDEUS
Meio de divulgação: Impresso - Remoto (http://www.
invi.uchile.cl/derechociudad/ponencias/Jornada/
Panel%202/9.%20Santa%20Cruz,%20De%20Almeida.
pdf)
Nome do Evento: XIII Encuentro ULACAV e V Jornada 
Internacional de Vivienda Social
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Valparaiso

Título: Desigualdades vivenciadas entre os recifenses 
nos seus espaços de residência
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza
Meio de divulgação: Impresso - Remoto (http://
www.abep.org.br/usuário/GerenciaNavegacao.
php?caderno_id=679&nivel2)
Nome do Evento: Encontro Nacional da ABEP
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Campinas

Título: Loteamentos / Assentamentos de gênese 
ilegal: Descompasso entre arcabouço jurídico e 
realidade social
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria ângela de Almeida Souza
Meio de divulgação: Remoto
Nome do Evento: Seminário Internacional 
“Reconversão e Regularização de Loteamentos de 
Gênese Ilegal: Análise Comparativa Brasil-Portugal”
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

Título: Educação e Segregação Social na Região 
Metropolitana de São Paulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Dulce Maria Tourinho Baptista, 
Marisa do Espírito Santo Borin
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: 35º ENCONTRO DE ESTUDOS RURAIS 
E URBANOS 
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Educação e Segregação Social na Região 
Metropolitana de São Paulo
Ano: 2007
Nome dos autores: Dulce Tourinho Baptista, Marisa do 



210   As Metrópoles Brasileiras no Milênio

Espírito Santo Borin
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: 31º Encontro Anual da ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambú / MG

Título: Trabalho, família e condições de vida nas 
regiões metropolitanas
Ano: 2006
Nome dos autores: Dulce Maria Tourinho Baptista
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: São Paulo Cenários da Metrópole no 
início do milênio
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

Título: Angolanos em São Paulo
Ano: 2006
Nome dos autores: Dulce Maria Tourinho Baptista
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: IX Congresso Luso afro brasileiro de 
Ciências Sociais
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Luanda/ Angola

Título: O migrante e a exclusão social
Ano: 2007
Nome dos autores: Dulce Maria Tourinho Baptista
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: V Congresso Norte e Nordeste de 
Psicologia
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Maceió / Alagoas

Título: Subjetividade	e	educação	na	Região	
Metropolitana de São Paulo
Ano: 2007
Nome dos autores: Dulce Maria Tourinho Baptista
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: I Congresso Nacional das 
Licenciaturas
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Migração na metrópole: o caso dos angolanos 
em São Paulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Dulce Maria Tourinho Baptista
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: 16º Encontro de Estudos 
Populacionais
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu / MG

Título: Favela	Matters?	The	Relationship	between	
Favela	and	Bairro	in	the	Labor	Market	of	Rio	de	
Janeiro
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz Cesar Ribeiro

Nome do Evento: Urban Segregation and Labor in the 
Americas
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Austin

Título: Território e Trabalho: segregação e 
segmentação urbanas e oportunidades ocupacionais 
na	Região	Metropolitana	do	Rio	de	Janeiro
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, 
Juciano Martins Rodrigues e Filipe Souza Corrêa
Nome do Evento: ABEP
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: O mercado de trabalho na metrópole do Rio de 
Janeiro:	a	periferia	que	virou	centro	
Ano: 2008
Nome dos autores: Luciana Corrêa do Lago
Nome do Evento: ABEP
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: Labour,	Housing	and	Immobility	in	the	Brazilian	
Metropolis:	the	(perverse)	decentralization	of	the	
informal sector.
Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Corrêa do Lago
Nome do Evento: XVI World Congress of Sociology
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Durban

Título: A Dimensão Metropolitana da Questão Social: 
ensaio exploratório
Ano: 2007
Nome dos autores: Luiz Cesar Ribeiro
Nome do Evento: ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: Redes sociais e trabalho na Baixada 
fluminense: o caso das confecções.
Ano: 2008
Nome dos autores: Roberta de Albuquerque Gomes 
Nome do Evento: Jornada de IC UFRJ
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Repensando	a	noção	de	“periferia”	na	
metrópole	do	Rio	de	Janeiro:
Ano: 2008
Nome dos autores: Danielle da Silva
Nome do Evento: Jornada de IC UFRJ
Cidade: Recife

BANCO DE DADOS

Nome: Banco de dados em SPSS da pesquisa 
“Desigualdade	de	oportunidades,	segregação	urbana	
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e inserção no mercado de trabalho - uma leitura dos 
Microdados	de	2000	para	Goiânia”
Fonte: Microdados de 2000 
Data de Referência: 2000
Tamanho: 26.826Kb
Unidade do banco: população
Referência espacial: Goiânia

MONOGRAFIA

Título: Iniciação	Científica	-	Trabalho	e	Cidade:	
categorais ocupacionais e informalidade na região 
metropolitana	de	Belo	Horizonte
Ano: 2007
Nome do autor: Ana Luiza Nogueira Bussolotti - 
Orientador: Magda Maria Bello de Almeida Neves
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Iniciação	Científica	-	Trabalho	e	cidade:	
categorais ocupacionais e informalidade na região 
metropolitana	de	Belo	Horizonte
Ano: 2006
Nome do autor: Cibele Vieira Feital - Orientador: 
Magda Maria Bello de Almeida Neves
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Diferenças Sociais e Segregação Residencial na 
cidade
Ano: 2008
Nome do autor: Luciana Souza da Silva
Instituição: Graduação em Geografia) - Universidade 
Federal de Pernambuco
Área de conhecimento: Geografia Urbana, Segregação 
socioespacial,

Título: Análise de pós-ocupação do Conjunto 
Habitacional	Casarão	do	Cordeiro:	modificações	
funcionais e morfológicas
Ano: 2008
Nome do autor: Larissa Cavalcante de ALMEIDA
Instituição: Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo/UFPE
Área de conhecimento: Arquitetura e urbanismo, 
segregação socioespacial, política de habitação

Título: O Município de Guarulhos: As Mulheres da 
Periferia	e	as	Políticas	de	Inclusão	Social	(iniciação	
científica)
Ano: 2008
Nome do autor: Sandra Ignez Gomes Paulino
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: A	Cultura	Jovem	como	Instrumento	de	Análise	
Sociológica	(iniciação	científica)
Ano: 2008

Nome do autor: Giovani L. Schiavini
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Responsabilidade Social das Empresas 
(iniciação	científica)
Ano: 2008
Nome do autor: Joaquin Ignácio Jimenez Larrain
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Educação e Desigualdade Social na Região 
Metropolitana de São Paulo: Os Alunos do Ensino 
Médio	no	Município	de	Osasco	(iniciação	científica	em	
andamento)
Ano: 2009
Nome do autor: Nicole Reys Bilbao
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Construção	de	uma	identidade	social:Caso	
Embú	das	Artes:	Uma	experiência	com	programas	
educacionais	e	políticas	públicas
Ano: 2007
Nome do autor: Geraldine Gabriella Di Lucca
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Calmon	Viana/Brás:samba,	camelô	e	oração:	
Uma abordagem das sociabilidades e solidariedades 
existentes nos espaços internos dos Trens da Linha f 
da	COTM	(em	andamento)
Ano: 2007
Nome do autor: Alan Vitor Corrêa
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Educação e Inclusão/Exlusaõ Social - o efeito 
vizinhança no desempenho escular dos estudantes do 
ensino	fundamental	(em	andamento)
Ano: 2008
Nome do autor: Nicole Reys Bilbao
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Redução da Maioridade Penal: Um Olhar da 
Sociedade
Ano: 2007
Nome do autor: Pollyanna Nóbrega de Souza
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia
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Título: A	Construção	da	Identidade:representações	
femininas	através	da	História	Contemporânea
Ano: 2006
Nome do autor: Joyce Helena Candido Heylmann
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Modernidade,	Jovem	e	Violência	-	Panorama	
de uma realidade
Ano: 2006
Nome do autor: Paula Queiroz Rocha
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Era da Informação: A Exclusão Digital e o 
Programa Acessa São Paulo
Ano: 2006
Nome do autor: Glaucia Macedo de Oliveira
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Terceiro	Setor:Uma	Evolução	Rumo	às	Políticas	
Públicas	Eficientes
Ano: 2006
Nome do autor: Sandra Souza Rodrigues de Moraes
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Metrópole e os homens invisíveis:Revitalização 
da área central de São paulo e expulsão da população 
em	situação	de	rua	(iniciação	científica)
Ano: 2006
Nome do autor: Vera Suzart Barbosa
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Cooperativismo	e	turismo:	o	caso	dos	
bolivianos em São Paulo-SP
Ano: 2007
Nome do autor: Nathan Rambert Walsarie
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

DISSERTAÇÃO

Título: O	trabalho	informal	dos	camelôs	na	região	
central	de	Belo	Horizonte	e	a	transferência	para	os	
shoppings populares
Ano: 2006
Nome do autor: Paulina Helena Lima Zambelli
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Limites e potencialidades do desenvolvimento 
local:	a	indústria	da	confecção	de	Divinópolis
Ano: 2005
Nome do autor: Célia Maria Pedrosa
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Trabalho e enfermagem: as condições de 
trabalho	das	(os)	enfermeiros	nos	hospitais	públicos	e	
privados	de	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome do autor: Eleonora Victoy Martins da Silva
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: No calor do inferno: Trabalho e trabalhadores 
das carvoarias do entorno da cidade de Curvelo
Ano: 2008
Nome do autor: Erika de Cássia Oliveira Caetano
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Cidade,Trabalho e memória:os trabalhadores 
da	construção	de	Brasília	(1956-1960)
Ano: 2008
Nome do autor: Reinaldo de Lima Reis Júnior
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Em busca de autonomia: a trajetória de 
mulheres na economia solidária
Ano: 2007
Nome do autor: Bianca Aparecida Lima Costa
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Marta Santa Cruz PORDEUS
Ano: 2007
Nome do autor: Requalificação Urbana, 
Desenvolvimento e Liberdade:O Conjunto Habitacional 
da Torre
Instituição: Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Urbano UFPE
Área de conhecimento: Desenvolvimento Urbano, 
Política de Habitação

Título: A Coexistência de Direitos no Contexto da 
Informalidade Urbana: O caso de fortaleza
Ano: 2008
Nome do autor: Francisco Filomeno de ABREU NETO
Instituição: Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Urbano UFPE
Área de conhecimento: Desenvolvimento Urbano, 
Política de Habitação, Regularização Fundiária

Título: Regularização fundiária das zonas Especiais de 
Interesse Social
Ano: 2007-Atual
Nome do autor: Tiago Gonçalves da SILVA
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Instituição: Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Urbano UFPE
Área de conhecimento: Desenvolvimento Urbano, 
Política de Habitação, Regularização Fundiária

Título: O	Paradigma	da	Casa	Nova:	Investigação	sobre	
Melhorias	Urbanísticas	e	Habitacionais	nas	zEIS	do	
Recife
Ano: 2007-atual
Nome do autor: Werther FERRAZ
Instituição: Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Urbano UFPE
Área de conhecimento: Desenvolvimento Urbano, 
Política de Habitação

Título: O Currículo e os Saberes Construídos pelas 
Crianças	das	Camadas	Populares	(em	andamento	-	
início	em	2007)
Ano: 2007
Nome do autor: Zizelda Lima Fernandes
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Representação no Imaginário Cultural 
Comunitário:	Papel	da	Universidade	(em	andamento	-	
início	em	2007)
Ano: 2007
Nome do autor: Jussara Tania Silvia Moreira
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: futebol Brasileiro: Os Ex-jogadores 
abandonados	pelos	clubes	(em	andamento	-	início	em	
2007)
Ano: 2007
Nome do autor: Wilson C. Araújo Filho
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Adolescentes	em	Conflito	com	a	Lei	na	Cidade	
de	Vitória	da	Comquista:Políticas	Municipais	como	
Garantia	do	Princípio	da	Proteção	da	Proteção	Integral	
e	da	Inclusão	Social	(em	andamento	-	início	em	2007)
Ano: 2007
Nome do autor: Carlos Alberto Maciel Publio
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: O	Turismólogo	como	Agente	Social	(em	
andamento	-	início	em	2008)
Ano: 2008
Nome do autor: Marisa Cçordas
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Um estudo sobre a relação do Estado com 
a	população	de	rua	na	cidade	de	São	Paulo	(em	
andamento - início em 2009
Ano: 2009
Nome do autor: Carla Pinhassi Santos
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: A	Influência	da	Trajetória	Social	dos	Alunos	dos	
Cursos de Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia 
Industrial Mecânica e Engenharia de Produção Civil no 
resultado	do	Seu	rendimento	Escolar	(em	andamento	
-	início	em	2009)
Ano: 2009
Nome do autor: Vania Cristina Machado Barata
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

TESE

Título: Diversidade socioespacial, relações de 
vizinhança e segregação residencial: oportunidades e 
limites à mobilidade social em Apipucos, Recife-PE
Ano: 2009-atual
Nome do autor: Luciana Souza da Silva
Instituição: UFPE-PPGEO
Área de conhecimento:

Título: Istrumentos Regulatórios da Prestação de 
Serviços de Assistência Social:convênios entre a esfera 
pública	e	as	Organizações	sem	fins	lucrativos	(em	
andamento	-	início	em	2008)
Ano: 2008
Nome do autor: Ana Marcia Fornaziero Ramos
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: A	influência	do	processo	avaliativo	do	1	e	2	
ciclos	no	corpo	docente	em	uma	instituição	de	ensino	
superior privada na cidade de São Paulo. 
Ano: 2008
Nome do autor: Ricardo di Bartolomeo
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Mulheres	executivas:	ascensão	e	obstáculos	
nas empresas
Ano: 2007
Nome do autor: Regina Helena Peres Martins
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia
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Título: Educação superior e mobilidade social: limites, 
possibilidades e conquistas
Ano: 2006
Nome do autor: Fábio Ferreira Figueiredo.
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Título: de	trabalho	e	política	no	Brasil	-	suas	conexões	
no	contexto	da	primeira	república	e	estado	novo	
(1910-1937)
Ano: 2006
Nome do autor: Ramiz Maddi Filho
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Sociologia

Linha de Pesquisa:		DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  ESTUDO DE CASO

Atividade:  Tipologias de formas de vida em territórios populares em situações de integração, 
segmentação e segregação espacial.

 Serão exploradas três questões, a saber: 
 i) os bairros como estruturas de oportunidades, os ativos existentes no plano 

do domicílio e da comunidade (bairro) e o comportamento social dos seus 
habitantes; 

 ii) os padrões de interação e sociabilidade intra e inter-bairro e sua relação com as 
condições sociais e inter-subjetivas necessárias à construção de vias de integração 
cultural e institucional com a sociedade; e, 

 iii) as diferentes formas de vida para as quais o bairro é referência central e suas 
condições de possibilidade (sem pressupor uma relação biunívoca entre território 
e formas sociais: em princípio, as mesmas formas de vida podem se reproduzir 
em diferentes bairros, e os mesmos bairros podem conter mais de uma forma de 
vida).

ARTIGO NACIONAL

Título: Criminalidade violenta e níveis de integração 
metropolitana	na	RMBH
Ano: 2008
Nome dos autores: Alexandre Magno Alves Diniz, 
Luciana Teixeira de Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Pensar BH. Política Social
Cidade Belo Horizonte
ISSN: 1676-9503
Volume: 21
Página inicial: 23
Página final: 27

Título: Singularidade	e	igualdade	nos	espaços	públicos
Ano: 2007
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade
Meio de divulgação: impresso
Cidade: Belo Horizonte
Título do periódico/revista: Revista do Arquivo Público 
Mineiro
ISSN: 0104-8368
Volume: 2
Página inicial: 12  -  Página final: 24

Título: Vulnerabilidade social e criminalidade na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, 
Fernanda Odilla Vasconcellos de Figueiredo 
Meio de divulgação: virtual
Título do periódico/revista: Textos do site do 
Observatório das Metrópoles
Disponível na página: (http://web.
observatoriodasmetropoles.net/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=167%3Avulnerabilidade-social-e-
criminalidade-na-regiao-metropolitana-de-belo-
horizonte&catid=36%3Acolecao-textos&Itemid=8-
2&lang=pt)
Página inicial: 1  -  Página final: 19

Título: A	territorialidade	da	prostituição	em	Belo	
Horizonte	
Ano: 2005
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, 
Alexandre Eustáquio Teixeira
Meio de divulgação: impresso
Cidade: São Paulo
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Título do periódico/revista: Cadernos Metrópole 
(PUCSP)
ISSN: 1517-2422
Volume: 11
Página inicial: 137  -  Página final: 157

Título: Cidade	e	patrimônio:	o	tombamento	na	
percepção dos proprietários de imóveis em Belo 
Horizonte
Ano: 2005
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, 
Tarcísio Rodrigues Botelho 
Meio de divulgação: impresso
Cidade: Goiania
Título do periódico/revista: Sociedade e cultura
ISSN: 1980-8194 
Volume: 8
Página inicial: 91  -  Página final: 101

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Os condomínios fechados e os 
novos empreendimentos de cultura e lazer em Nova 
Lima.
Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Teixeira Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Novas periferias metropolitanas.
Nome dos organizadores: Heloísa Soares de Moura 
Costa. 
Número do Volume: 1
Página inicial: 275  -  Página final: 289
Numero da Edição: 1
ISBN: 8576540304
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: C/Arte

Título do capítulo: Estilos	de	vida	nos	condomínios	
residenciais fechados.
Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Teixeira Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: As cidades e seus agentes
Nome dos organizadores: Heitor Frúgoli Junior, Luciana 
Teixeira de Andrade, Fernanda Arêas Peixoto
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 407
Numero da Edição: 1
ISBN: 8531409845
Cidade da editora: Belo Horizonte/São Paulo
Nome da editora: PUC Minas/EDUSP

Título do capítulo: Segregação socioespacial e 
construção	de	identidades	urbanas.	
Ano: 2005
Nome dos autores: Luciana Teixeira Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Transformaciones urbanas y processos 

territoriales. Lecturas del nuevo dibujo de la ciudad 
latinoamericana.
Nome dos organizadores: Rodrigo Hidalgo, Ricardo 
Trumper, Axel Borsdorf
Número do Volume: 22
Página inicial: 321
Cidade da editora: Santiago
Nome da editora: Serie Geolibros

Título do capítulo: Os condomínios fechados e as 
novas dinâmicas metropolitanas.
Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Teixeira Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Dinâmica imobiliária e reestruturação 
urbana na América Latina.
Nome dos organizadores: Rogério Leando Lima da 
Silveira, Paulo César Xavier Pereira, Vanda Ueda
Número do Volume: 1
Página inicial: 137  -  Página final: 158
Numero da Edição: 1
ISBN: 8575781332 
Cidade da editora: Santa Cruz do Sul 
Nome da editora: EDUNISC

Título do capítulo: Metropolização e crimes violentos 
na	RMBH	e	no	seu	colar.
Ano: 2008
Nome dos autores: Alexandre Magno Alves Diniz, 
Luciana Teixeira de Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Metrópole. Território, sociedade e 
política. O caso da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte
Nome dos organizadores: Luciana T. de Andrade, Jupira 
G. de Mendonça e Carlos A. P. de Faria
Número do Volume: 1
Página inicial: 181  -  Página final: 212
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-60778-15-7
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Editora PUC Minas

LIVRO

Título do livro: As cidades e seus agentes
Ano: 2006
Nome dos autores: Heitor Frúgoli Junior, Luciana 
Teixeira de Andrade, Fernanda Arêas Peixoto
Número do Volume: 1
Página inicial: 1
Página final: 407
Numero da Edição: 1
ISBN: 8531409845
Cidade da editora: Belo Horizonte/São Paulo
Nome da editora: PUC Minas e Edusp
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Título do livro: Violência Urbana no Estado de Goiás
Ano: 2008
Nome dos autores: Dalva Maria Borges de Lima Dias de 
Souza, Aristides Moyses, Francisco Chagas Evangelista 
Rabelo, Najla Franco Frattari
ISBN: no prelo
Cidade da editora: Goiânia
Nome da editora: Cânone

RELATÓRIO

Título do relatório: Autonomia e Vulnerabilidade na 
trajetória de Vida de Mulheres jovens das camadas 
Médias	e	Populares	da	Cidade	de	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Magda de Almeida Neves, 
Alessandra Chacham, Juliana Jayme, Mônica Bara maia, 
Malco Camargos
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 50

Título do relatório: Survey	de	Vitimização	e	Sentimento	
de Insegurança na Região Metropolitana de Goiânia
Ano: 2008
Nome dos autores: Dalva Maria Borges de Lima Dias de 
Souza
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 236

Título do relatório: O Santa felicidade e Maringá. 
Relações raciais e as representações sociais 
construídas pelo moradores do bairro
Ano: 2008
Nome dos autores: Marivânia Conceição Araujo
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 85

Título do relatório: Descotinando	a	formação	do	
conjunto	Mutirão-Sarandi
Ano: 2008
Nome dos autores: Natália Carolina Narciso Redígolo, 
Marivânia Conceição de Araújo
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 69

Título do relatório: O conjunto Requião: segregação 
socioespacial e a caracterização de valores
Ano: 2006
Nome dos autores: Keli Oliveira da Silva, Marivânia 
Conceição de Araujo
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 80

Título do relatório: Os	Impactos	Geoeconômicos	no	
espaço intra e inter-urbano de Paiçandu-PR com a 
duplicação da PR 323
Ano: 2007
Nome dos autores: 10. Dalvane Medeiros Vicente, 
Humberto Lênin de Melo

Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 73

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: As	praças	como	espaços	públicos	das	grandes	
cidades
Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, Juliana 
Gonzaga Jayme
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: 25ª Reunião Brasileira de 
Antropologia - ABA
Natureza do Evento: reunião
Cidade: Goiânia

Título: Metropolização e crimes violentos na Região 
Metropolitana	de	Belo	Horizonte	e	em	seu	Colar
Ano: 2007
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, 
Alexandre Magno Alves Diniz
Meio de divulgação:ANAIS 
Nome do Evento: XII Encontro da Associação Nacional 
de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano 
e Regional - ANPUR
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belém

Título: Estudos de bairros: construindo uma 
metodologia	qualitativa	com	suporte	quantitativo
Ano: 2007
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, Jupira 
Gomes Mendonça
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: 31 Encontro Anual da ANPOCS
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Caxambu

Título: formas atuais de produção do espaço: a nova 
periferia	metropolitana	em	Belo	Horizonte,	Brasil
Ano: 2006
Nome dos autores: Jupira Gomes Mendonça, Luciana 
Teixeira de Andrade
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: 52º Congresso Internacional de 
Americanistas - Pueblos y Culturas de las Americas: 
diálogos entre globalidad y localidad
Natureza do Evento: congresso
Cidade: Sevilla

Título: Condomínios fechados e as novas dinâmicas 
metropolitanas
Ano: 2005
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: X Encontro de Geógrafos da América 
Latina
Natureza do Evento: encontro
Cidade: São Paulo
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Título: Espaços	públicos	em	Belo	Horizonte:	uma	
reflexão	sobre	as	diferentes	formas	de	sociabilidades	
em algumas praças da cidade
Ano: 2005
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, Juliana 
Jayme Gonzaga, Renata Chequeller de Almeida 
Meio de divulgação: cd-rom/ ANAIS
Nome do Evento: XI Encontro Nacional da Associação 
Nacional de Pós-graduação e pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional
Natureza do Evento: encontro
Cidade: Salvador

Título: Trajetórias de deslocamentos: experiências e 
narrativas	de	moradores	da	rua	do	Buraco	no	espaço	
urbano	de	Ipatinga
Ano: 2006
Nome dos autores: Cláudio Castro, Magda de Almeida 
Neves
Meio de divulgação:ANAIS 
Nome do Evento: 30º Encontro Anual da Anpocs
Natureza do Evento: encontro 
Cidade: Caxambu
Página inicial: 127  -  Página final: 128

Título: Violência urbana e punição – representação de 
agentes	envolvidos	no	“combate”	à	violência	
Ano: 2008
Nome dos autores: Dalva Maria Borges de Lima Dias de 
Souza, Francisco Chagas Evangelista Rabelo
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: 32º Encontro Nacional da ANPOCS
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Caxambu

Título: Configuração do espaço urbano e violência na 
Região Metropolitana de Goiânia.
Ano: 2007
Nome dos autores: Dalva Maria Borges de Lima Dias de 
Souza
Meio de divulgação: CD-Rom
Nome do Evento: XIII SEMANA DE CIêNCIAS SOCIAIS
Natureza do Evento: Semina´rio
Cidade: Goiânia

Título: Territorialidades Urbanas e Violência na  
Escola
Ano: 2008
Nome dos autores: Dalva Maria Borges de Lima Dias de 
Souza
Meio de divulgação: oral
Nome do Evento: V Seminário Educação e Cidade:  
A cidade, seus lugares e sua dinâmica
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Goiânia

Título: Vitimização	e	sentimento	de	insegurança	em	
três municípios da RM de Goiânia 
Ano: 2007

Nome dos autores: Dalva Maria Borges de Lima Dias de 
Souza, Francisco Chagas Evangelista Rabelo
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: 31o. Encontro Nacional da ANPOCS
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Caxambu

Título: Analise da relação segregação socio-espacial e 
violência urbana
Ano: 2007
Nome dos autores: Aristides Moyses, Dalva Maria 
Borges de Lima Dias e Souza
Meio de divulgação: oral
Nome do Evento: IV Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia da UCG
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Goiãnia

Título: favelização Ampliada: o processo de 
segregação espacial das classes populares.
Ano: 2007
Nome dos autores: 
Meio de divulgação: CD-rom/ ANAIS
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da ANPUR, 
2007,
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belém, PR

Título: Das transformações nas relações de trabalho às 
novas	configurações	do	espaço	da	classe	popular
Ano: 2007
Nome dos autores: Eber Marzulo
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: II Seminário Nacional Metrópole: 
Governo, sociedade e território
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Rio de Janeiro, RJ

BANCO DE DADOS

Nome: Banco de dados dos setores censitários e dos 
bairros	de	Belo	Horizonte	
Fonte: IBGE/Prodabel
Data de Referência: 2008
Tamanho: Cidade de Belo Horizonte
Unidade do banco: Domicílio
Referência espacial: Bairro, setor censitário

MONOGRAFIA

Título: Urbanização	e	Juventude
Ano: 2007
Nome do autor: Carolina de Souza Leal, Denise 
Garáfalo Fonseca
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais
Área de conhecimento: Sociologia Urbana
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Título: Iniciação	Científica	-	Métodos	de	estudo	de	
bairros:	análises	dos	bairros	de	Belo	Horizonte
Ano: 2007
Nome do autor: Franklin Bruno da Silva - Orientador: 
Luciana Teixeira Andrade
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Iniciação	Científica	-	Espaços	públicos	e	formas	
de	sociabilidades	em	Belo	Horizonte
Ano: 2005
Nome do autor: Heloísa Helena de Souza - Orientador: 
Luciana Teixeira Andrade
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: A DIfERENÇA ENTRE AS MOTIVAÇÕES PARA 
OS	HOMICÍDIOS	PRATICADOS	POR	PRESOS	JOVENS	E	
ADULTOS NO SISTEMA PRISIONAL GOIANO
Ano: 2008
Nome do autor: Jaquelaine Aparecida de Sousa
Instituição: Universidade Federal de Goiás
Área de conhecimento: Sociologia

Título: MOTIVAçÕES	DE	HOMICÍDIOS	COMETIDOS	
ENTRE	ESTRANHOS
Ano: 2008
Nome do autor: Iamanda Luiza Marciano e Silva
Instituição: Universidade Federal de Goiás
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Revitalização da zona dos Armazéns e Parte da 
zona 4 em Maringá
Ano: 2006
Nome do autor: Vânia Gusmão, Beatriz Fleury e Silva.
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

DISSERTAÇÃO

Título: Mercado	Central	de	Belo	Horizonte:	a	
convivência entre iguais e diferentes 
Ano: 2006
Nome do autor: José Eduardo Costa
Instituição: Puc Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Trajetórias de vida de mulheres presidiárias 
envolvidas	com	o	tráfico	de	drogas	em	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome do autor: Sheila Venâncio de Jesus Pereira
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Grupos Culturais da Serra
Ano: 2006
Nome do autor: Miguel Renato de Almeida
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Antropologia Urbana

Título: O candomblé na metrópole
Ano: 2006
Nome do autor: Mariana Ramos de Morais
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Antropologia Urbana

Título: Patrimônio	cultural	e	revitalização	urbana.	
Usos, apropriações e representações da rua dos 
Caetés,	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome do autor: Corina Maria Rodrigues Moreira
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior.
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: A trajetória das salas de cinema de Belo 
Horizonte:	sociabilidade	no	espaço	Unibanco	Belas	
Artes e nas salas de cinema do shopping Cidade
Ano: 2005
Nome do autor: Maurílio José Amaral Assis
Instituição: Puc Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Representações	e	práticas	cotidianas	de	um	
bairro	belorizontino:	o	caso	da	Pompéia	
Ano: 2008
Nome do autor: Andréia Ribeiro
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Patrimônio	modernista	em	Belo	Horizonte:	o	
caso	da	Cidade	Jardim.
Ano: 2009
Nome do autor: Karime Gonçalves Cajazeiro
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Sociabilidade de fronteira: Um estudo no 
Bairro Sion e da favela Acaba Mundo
Ano: 2009
Nome do autor: Heloísa Helena de Souza
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Juventude	e	segregação	em	BH:	Um	Estudo	de	
trajetórias e representações sociais
Ano: 2009
Nome do autor: Claudinéia Coura
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Insegurança:	As	práticas	e	discursos	do	medo	
na cidade de Goiânia
Ano: 2008
Nome do autor: Najla Franco Frattari
Instituição: Universidade Federal de Goiás
Área de conhecimento: Sociologia
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Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA NA 
JUVENTUDE	GOIANIENSE
Ano: 2007
Nome do autor: Moema Gomes
Instituição: Universidade Federal de Goiás
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Precarização do Trabalho e Exclusão Sócio-
Espacial em Campo Mourão
Ano: 2006
Nome do autor: Sonia Aparecida Nunes, Celene Tonella
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Geografia

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Panorama da estrutura 
socioocupacional das Regiões Metropolitanas no 
Brasil 
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosetta Mammarella
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: As metrópoles e a questão social 
brasileira
Nome dos organizadores: Luiz Cesar de Queiroz 
Ribeiro, Orlando Santos Junior
Página inicial: 157
Página final: 161
ISBN: 978-85-7106-364-8
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Revan / Fase

Linha de Pesquisa:		DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  COMPARAÇÕES, SISTEMATIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÕES DE PADRÕES 
DIFERENCIADOS ENTRE AS METRÓPOLES

Atividade:  Este projeto, que envolve todas as metrópoles brasileiras, será objeto de 
comparação e sistematização, cuja finalidade é identificar 

 i) a relação entre a dinâmica territorial regional e o processo de metropolização;
 ii) suas conseqüências na constituição de padrões diferenciados de organização 

social dos territórios das metrópoles; 
 iii) identificação das tendências de diferenciação, segmentação e segregação 

residencial nas metrópoles; 
 iv) a relação entre estes processos sócio-territoriais e as desigualdades sociais.

RELATÓRIO

Título do relatório: As alterações e permanências 
na organização social do território das metrópoles 
brasileiras, na década de 90
Ano: 2009
Nome dos autores: Luciana Lago, Rosetta Mammarella, 
Jupira Mendonça
Meio de divulgação: Impresso
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ARTIGO NACIONAL

Título: Proximidade	Territorial	e	Distância	Social:	reflexões	
sobre	o	efeito	do	lugar	a	partir	de	um	enclave	urbano
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz Cesar Ribeiro
Meio de divulgação: Digita;
Título do periódico/revista: Revista Veracidade
Disponível no site: (http://www.veracidade.salvador.
ba.gov.br/pdf/artigo9.pdf)
Volume: 7

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Viver às Margens dos Rios: uma 
análise da situação dos moradores da favela Parque 
Unidos de Acari
Ano: 2006
Nome dos autores: BRITTO, Ana Lucia e SILVA, Victor 
Andrade Carneiro
Meio de divulgação:  Impresso
Título do livro: Rios e Paisagens Urbanas em Cidades 
Brasileiras
Nome dos organizadores: Costa, Lucia
Cidade da editora: Rio de Janeiro; Montevideu
Nome da editora: Viana & Mosley/PROURB

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: áreas de Preservação Permanente e Gestão de Re-
cursos	Hídricos:	discutindo	as	relações	entre	preservação	
e	justiça	ambiental	a	partir	do	caso	do	rio	Acari
Ano: 2007

Nome dos autores: Ana Lucia Britto e Adauto Lucio 
Cardoso
Meio de divulgação: CD Rom
Nome do Evento: CTRH/ANPPAS. II Reunião 
Intermediaria. 
Natureza do Evento: Seminário

Título: Qualidade do Ambiente Urbano: um estudo de 
caso	sobre	o	conjuto	habitacional	Nova	Sepetiba	
Ano: 2005
Nome dos autores: Paula Assunção Vieira, Flavia Royse, 
Carolina Helena Oliveira Silva
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Jornada de IC UFRJ
Cidade: Rio de Janeiro

MONOGRAFIA

Título: O	Conjunto	Habitacional	Nova	Sepetiba	no	Rio	
de	Janeiro:	um	espaço	desigualmente	integrado	à	
cidade?
Ano: 2006
Nome do autor: Marina de Oliveira Mendonça
Instituição: IGEO/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

Título: As condições socio-espaciais e a análise socio-
econômica	dos	moradores	da	Favela	Parque	Unidos	
de Acari. 
Ano: 2007
Nome do autor: Maria Luiza Machado Ribeiro
Instituição: CCS/PUC RJ
Área de conhecimento: PUR

Linha de Pesquisa:		DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  ESTUDO DE CASO

Atividade:  Realização de estudos de caso visando avaliar as percepções e as práticas sociais 
em espaços típicos da segmentação da metrópole.

 A pesquisa obedecerá as seguintes etapas:

 1. Analisar as desigualdades sociais expressas na espacialidade urbana, através dos 
mecanismos de acesso à metrópole para as diferentes classes sociais

 2. Analisar as desigualdades sociais expressas na espacialidade urbana, através das 
estratégias de localização dos moradores, tendo em vista o universo de possibilidades 
dadas 

 3. Analisar, com base nos resultados a serem alcançados nos objetivos anteriores, em 
que medida a configuração territorial da metrópole, ao mesmo tempo em que expressa 
as desigualdades de classe, condiciona e reproduz esses padrões desiguais de acesso à 
moradia, equipamentos e serviços urbanos e de distribuição do risco e dos agravos de 
natureza ambiental.

 4. Analisar situações específicas de desigualdades qualitativas e quantitativas no acesso 
aos serviços de saneamento que ainda caracteriza a Região Metropolitana, identificadas 
na análise quantitativa das desigualdades ambientais.
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Título: Construção dos territórios em uma favela: o 
caso do Parque Unidos de Acari.
Ano: 2008
Nome do autor: Thiago Della Vedova 
Instituição: IGEO/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

Título: Proposta	de	recuperação	físico-ambiental	do	
Conjunto	Nova	Sepetiba
Ano: 2007
Nome do autor: Flavia Royse

Instituição: FAU/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

DISSERTAÇÃO

Título: Uma	reflexão	sobre	os	problemas	socio-
ambientais	na	Bacia	Hidrográfica	da	Baía	de	Sepetiba	
segundo princípios de sustentabilidade.
Ano: 2005
Nome do autor: Fabiana Dias da Silva
Instituição: PROURB/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

Linha de Pesquisa:		DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL E METODOLÓGICO

Atividade:  Como definir e medir a segregação.Sugerirmos uma reflexão sistemática sobre 
os seguintes dilemas: 

 i) devemos medir a segregação através de índices sintéticos para o conjunto das 
metrópoles ou devemos buscar mensurar a segregação levando em consideração 
sucessivamente diferentes escalas de análise? 

 ii) qual é a variável mais relevante e/ou com maior poder de discriminar a 
segregação: educação, renda, raça, etnia ou devemos buscar construir um índice 
sintético; 

 iii) que unidade de medida é a mais adequada: os indivíduos, as famílias ou os 
domicílios? 

 iv) que conceitos mais relevantes devemos assumir na análise da segregação: 
desigualdade, pobreza, vulnerabilidade, comportamento de risco ou uma 
combinação entre eles? 

 v) na impossibilidade de usarmos o segmento censitário como unidade de base 
da análise da segregação, como levar em consideração a influência do tamanho 
demográfico dos recortes institucionais dos territórios das metrópoles pelos 
quais os dados são disponibilizados na descrição e explicação dos fenômenos da 
segregação?

ARTIGO NACIONAL

Título: Planejamento e medição da qualidade de vida 
urbana
Ano: 2006
Nome dos autores: Jupira Gomes de Mendonça
Meio de divulgação: impresso
Cidade: São Paulo
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópole
ISSN: 1517-2422
Volume: 15
Página inicial: 13  -  Página final: 24

DISSERTAÇÃO

Título: Políticas	de	produção	de	moradias	e	
segregação	residencial	-	Belo	Horizonte,	1986	a	2000
Ano: 2008
Nome do autor: Luciana Felicíssimo Houri
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional 

Título: Determinantes da qualidade da inserção 
ocupacional feminina nas regiões metropolitanas 
brasileiras nas décadas de 1990 e 2000
Ano: 2009
Nome do autor: Lucas Wan der Maas
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e Regional
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ARTIGO NACIONAL

Título: Segregação Urbana e Reprodução das 
Desigualdades Sociais: um estudo sobre os atuais 
bairros	pobres	urbanos	e	sua	influência	na	trajetória	
de seus moradores 
Ano: 2007
Nome dos autores: Salata, André
Meio de divulgação: Impresso
Cidade: Belo Horizonte
Título do periódico/revista: Revista Três Pontos
Volume: Ano 4
Série: n 1

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Segregación	urbana	y	rezago	escolar	en	Río	de	
Janeiro
Ano: 2008
Nome dos autores: Ribeiro, Luiz Cesar Queiroz, Franco 
Junior, Francisco Creso J.; Alves, Fátima
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: (http://www.eclac.cl/
cgi-bin/getProd.asp?xml=/revista/noticias/
articuloCEPAL/8/32728/P32728.xml&xsl=/revista/tpl/
p39f.xsl&base=/revista/tpl/top-bottom.xsl)
Título do periódico/revista: Revista de la CEPAL 
Volume: 94

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: As desigualdades socioespaciais e o 
efeito	das	escolas	públicas	de	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: José Francisco Soares, José Irineu 
Rangel Rigotti, Luciana Teixeira de Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: A cidade contra a escola
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ruben Kaztman
Número do Volume: 1
Página inicial: 119  -  Página final: 144

Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7785-023-5
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Letra Capital

Título do capítulo: Educação na Região Metropolitana 
de Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Ivana Veraldo
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz Ribeiro, 
Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasilia
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: Segregacción	residencial	y	
reprodución	social:	el	“efecto	vicindario”	en	La	
reproducción de la pobreza em las metrópolis brasileñas 
Ano: 2005
Nome dos autores: Luiz Cesar Ribeiro
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Trabajo y producción de lapobreza em 
Latino Aérica y el Caribe. Estructuras, discursos y actores
Nome dos organizadores: Leguizamón, S. A. 
Cidade da editora: Buenos AIres
Nome da editora: CLACSO

Título do capítulo: Sucesso/insucesso escolar e 
segregação residencial: a divisão favela x bairro e a 
defasagem	idade-série	no	Rio	de	Janeiro
Ano: 2008
Nome dos autores: 3- Ribeiro, Luiz Cesar Queiroz, Franco 
Junior, Francisco Creso J.; Alves, Fátima
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Sucesso e Insucesso: Escola, Economia e 
Sociedade
Nome dos organizadores: Manuel Villaverde Cabral
Cidade da editora: Lisboa
Nome da editora: Fundação Calouste Gulbenkian

Linha de Pesquisa:		DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  ESTUDO DE CASO

Atividade:  Estudos de caso sobre o “efeito vizinhança” e “efeito escola” na explicação de 
desempenho escolar de estudantes de 4ª série do ensino elementar.

 Serão realizados estudos de caso em bairros das regiões metropolitanas do Rio de 
Janeiro e de Belo Horizonte que possam testar de maneira mais direta e utilizando 
as técnicas do survey, das entrevistas e da etnografia o papel da condição social 
do domicílio e do bairro na explicação das diferenças de desempenho de crianças 
de 4ª série do ensino elementar de escolas públicas.
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Título do capítulo: Segregação Residencial e 
Desigualdade	Escolar	no	Rio	de	Janeiro
Ano: 2008
Nome dos autores: 4- Ribeiro, Luiz Cesar de Queiroz, 
Franco Junior, Francisco Creso J. & Alves, Fátima
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: A cidade contra a escola: segregação 
urbana e desigualdades educacionais em grandes 
cidades da América Latina
Nome dos organizadores: Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro 
& Ruben Kaztman
Cidade da editora: Rio de Janeiro; Montevideu
Nome da editora: Letra Capital/Faperj; IPPES

Título do capítulo: O papel do território na 
configuração	das	oportunidades	educativas:	efeito	
escola e efeito vizinhança
Ano: 2008
Nome dos autores: 5- Sant’Anna, Maria Josefina Gabriel
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: cidade: olhares e trajetórias
Nome dos organizadores: Carneiro, Sandra Maria de Sá 
Cidade da editora: Rio de Janeiro; Montevideu
Nome da editora: Garamond

RELATÓRIO

Título do relatório: O efeito-vizinhança e o efeito 
escola na explicação do desempenho escolar
Ano: 2007
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, Juliana 
Gonzaga Jayme, José Irineu Rigotti, José Francisco 
Soares 
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 41

Título do relatório: Segmentação Social, Segregação 
Urbana, e Desigualdade Social: o ‘efeito vizinhança’ 
e o ‘efeito escola’ na explicação do desempenho 
escolar dos estudantes de quarta série do ensino 
fundamental
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz Cesar Ribeiro; Maria Josefina 
Sant’Anna
Meio de divulgação: Impresso

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: A evolução das taxas de aprovação escolar em 
Minas Gerais, segundo o status migratório - período 
1991 e 2000
Ano: 2008
Nome dos autores: Járvis Campos, José Irineu Rangel 
Rigotti 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: VXI Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais
Natureza do Evento: encontro

Cidade: Caxambu
Página inicial: 

Título: A escolaridade recente no município de Belo 
Horizonte:	uma	abordagem	intra-municipal
Ano: 2006
Nome dos autores: Járvis Campos, José Irineu Rangel 
Rigotti, Arthur Felipe Feuchard Linhares Ceraso 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais
Natureza do Evento: encontro
Cidade: Caxambu

Título: As desigualdades socioespaciais e o efeito das 
escolas	públicas	de	Belo	Horizonte
Ano: 2006
Nome dos autores: Luciana Teixeira de Andrade, José 
Francisco Soares, José Irineu Rangel Rigotti
Meio de divulgação: digital
Disponível no site: http://www.
observatoriodasmetropoles.ufrj.br/download/3_
workshop.pdf
Nome do Evento: Workshop on Neighborhood effects, 
educational achievments and challenges for social
Natureza do Evento: Workshop
Cidade: Rio de Janeiro
Página inicial: 1  -  Página final: 14

Título: O	“Efeito	Vizinhança”	e	o	“Efeito	Escola”	na	
explicação do desempenho escolar dos estudantes 
de quarta série do ensino fundamental de Maringá e 
Sarandi
Ano: 2008
Nome dos autores: Ivana Veraldo
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: III Seminário Nacional- Território, 
coesão e governança metropolitana/Institutos do 
Milênio/CNPQ
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Efeito metrópole e acesso às oportunidades 
educacionais
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz César de Queiroz Ribeiro & 
Mariane Campelo Koslinski, 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

Título: Metropolização, Segregação Residencial e 
Desigualdades	de	Oportunidades	Educativas
Ano: 2006
Nome dos autores: Luiz César de Queiroz Ribeiro & 
Mariane Campelo Koslinski 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: III Seminário Nacional do 
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Observatório das Metrópoles
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Localização sócio-espacial e a reprodução das 
desigualdades	sociais	no	município	do	Rio	de	Janeiro:	
uma análise dos resultados da Prova Brasil sob o 
prisma da segregação urbana. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Andre Salata 
Meio de divulgação: Cd-rom/ANAIS
Nome do Evento: XIV Semana IPPUR
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Desigualdades	sócio-espaciais	e	o	“efeito	
escola”	no	cotidiano	de	escolas	públicas	na	cidade	do	
Rio	de	Janeiro
Ano: 2008
Nome dos autores: Gabriel da Silva Vidal Cid; Ana 
Carolina Chistovão & Carolina Zuccarelli Soares 
Meio de divulgação:  ANAIS
Nome do Evento: ANPOCS
Cidade: Caxambu

Título: Territorialidade e Educação: relações entre 
efeito escola e o efeito vizinhança à luz de abordagens 
quantitativas	e	qualitativas
Ano: 2008
Nome dos autores: Gabriel da Silva Vidal Cid; Carolina 
Zuccarelli Soares & Ana Carolina
Christovão 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: XIV Semana de Planejamento Urbano 
e Regional
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Diferença no desempenho escolar de alunos da 
rede de ensino do município do Rio de janeiro. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Marília Monteiro, 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Fórum Mundial de Educação
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Baixada Fluminense

Título: Segregação. Residencial e Reprodução das 
Desigualdades:	o	papel	do	território	na	configuração	
das oportunidades
Ano: 2007
Nome dos autores: Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro; 
Maria Josefina Gabriel Sant’Anna 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: XIII congresso Brasileiro de Sociologia
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Recife

Título: Desempenho escolar e isolamento sócio-

territorial: o caso de duas escolas municipais da zona 
oeste	do	Rio	de	Janeiro
Ano: 2006
Nome dos autores: Marília. Monteiro & Daniela 
Carvalho
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: II Coloquio “Educação, Cidadania e 
Exclusão. Etnografia em Educação: fracasso Escolar, 
conversas sobre Teoria e Prática”
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Testando o efeito vizinhança e efeito escola na 
explicação dos diferenciais de desempenho escolar. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro; 
Maria Josefina Sant’Anna, Luciana T. Andrade. 
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu

BANCO DE DADOS

Nome: Banco	de	dados	das	escolas	públicas	de	Belo	
Horizonte	
Fonte: Simave e Censo 2000 
Data de Referência: 2003 e 2000
Tamanho: Escolas municipais e estaduas de Belo 
Horizonte e domicílios 
Unidade do banco: Escolas e domicílios
Referência espacial: Unidades espaciais homogêneas

Nome: banco	de	dados	do	Disque	Denúncia	
Fonte: Disque Dnúncia
Data de Referência: 1995 a 2008

Nome: banco de dados Metrópoles e Educação
Fonte: Prova Brasil 2005/2007 (INEP), Censo Escolar 
(2000-2005), Censo 2000 (IBGE), PNUD (2000) DATASUS 
(2000-2005).
Unidade do banco: municípios

MONOGRAFIA

Título: Iniciação	Científica:	Segregação	socioespacial	
e	desempenho	escolar	em	escolas	públicas	de	Belo	
Horizonte.
Ano: 2006
Nome do autor: Heloísa Helena de Souza - Orientador: 
Luciana Teixeira de Andrade
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Iniciação	Científica:	O	efeito	vizinhança	e	o	
efeito escola na explicação de desempenho escolar de 
estudantes de 4a. série do ensino elementar
Ano: 2006
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Nome do autor: Ana Carolina Corrieri - Orientador: 
Juliana Gonzaga Jayme
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Antropologia Urbana

Título: Morte no trânsito em Maringá: uma análise 
circunstancial	e	sócio-econômica	das	vítimas,	no	
período de 2006-2007
Ano: 2008
Nome do autor: Celso Nicola Romano, Ana Lúcia 
Rodrigues 
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Sociologia

Título: Nova Pobreza Urbana e Reprodução das 
Desigualdades Sociais: um estudo sobre os efeitos do 
local de moradia sobre as possibilidades de ascensão 
social. 
Ano: 2007
Nome do autor: Andre Salata
Instituição: IFCH/UERJ
Área de conhecimento: Ciências Sociais

DISSERTAÇÃO

Título: O quadro da educação em Minas Gerais, 
segundo o status migratório e as taxas de aprovação 
escolar período 1991 a 2000
Ano: 2007
Nome do autor: Járvis Campos
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Análise da evolução da educação maranhense, 
por município, nos anos de 1991 e 2000
Ano: 2007
Nome do autor: Maria Raimunda Pereira da Silva
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Uma análise exploratória das taxas de 
aprovação escolar em Minas Gerais e na Região 
Metropolitana	de	Belo	Horizonte:	períodos	de	1982,	
1986, 1992, 1996 e 2002
Ano: 2006
Nome do autor: Mariângela Gonçalves da Fonseca 
Batista
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional 

Título: Escola	na	Favela	ou	Escola	de	Favela?
Ano: 2007
Nome do autor: Mariana Santos
Instituição: IPPUR/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

Título: A vizinhança importa – Desigualdades e 
Educação na favela do Cantagalo.
Ano: em andamento
Nome do autor: Ana Carolina Christóvão
Instituição: IPPUR/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

Título: Segregação Residencial, Capital Social e 
Desigualdades	Educacionais	no	Rio	de	Janeiro.	
Ano: em andamento
Nome do autor: Carolina Zuccarelli
Instituição: IPPUR/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

Título: Território,	Desigualdades	e	Identidades	Sociais:	
proximidade	física	e	distância	social,	um	estudo	
de	caso	de	uma	escola	pública	no	interior	de	um	
condomínio na Barra da Tijuca
Ano: em andamento
Nome do autor: Gabriel Cid
Instituição: IPPUR/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

Título: Estudar X Trabalhar: a escolha entre mercado 
de trabalho e escola por parte dos jovens no 
município	do	Rio	de	Janeiro	
Ano: em andamento
Nome do autor: Andre Salata
Instituição: IPPUR/UFRJ
Área de conhecimento: PUR

TESE

Título: Modelos hierárquicos aplicados à educação no 
Brasil	(provisório)
Ano: 2009
Nome do autor: Tânia Fernandes Bogutchi
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Segregação residencial e desigualdades de 
oportunidades	(trabalho	e	educação)
Ano: em andamento
Nome do autor: Marcelo Ribeiro
Instituição: IPPUR/UFRJ
Área de conhecimento: PUR
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LIVRO

Título do livro: Planejamento Urbano no Brasil: 
trajetória,	avanços	e	perspectivas
Ano: 2008
Nome dos autores: Geraldo Magela Costa, Jupira 
Gomes de Mendonça
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 312
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7654-067-0
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: C/Arte

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Implementação do Estatuto da Cidade em 
Municípios rurais, de pequeno porte populacional, 
inseridos em região metropolitana: limites e 
possibilidades. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Gisela Barcellos, Silvia Bastian, 
Fabíola Cordovil, Ana Flávia Galinari, Ana Lúcia 
Rodrigues Beatriz Felury e Silva
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: II Seminário Nacional: Metrópoles, 
Sociedade e Território
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Uma análise da apropriação de instrumentos 
do Estatuto da Cidade pelo mercado imobiliário: 
Projeto Pac zeis Santa felicidade Maringá/PR
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Seminário Política e Planejamento: 
Economia, Sociedade e Território

Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Curitiba

Título: Planos Diretores para pequenos municípios 
paranaenses: uma experiência de construção 
participativa
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Fabíola 
Cordovil
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: II Seminário Nacional Metrópole: 
governo, sociedade e território,
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Planos Diretores para pequenos municípios 
paranaenses:	alternativas	ao	Estatuto	da	Cidade
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Fabiola 
Cordovil
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: IX Coloquio Internacional de 
Goecrítica
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Porto Alegre

MONOGRAFIA

Título: Iniciação	Científica	-	Planejamento	urbano	em	
Belo	Horizonte	depois	da	Constituição	Federal	de	1988	
- alterações e permanências
Ano: 2005
Nome do autor: Camila Rodrigues Costa - Orientador: 
Jupira Gomes de Mendonça
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Linha de Pesquisa:		DIMENSãO	SóCIO-ESPACIAL	DA	EXCLUSãO/INTEGRAçãO	 
NAS METRóPOLES: ESTUDOS COMPARATIVOS

Sublinha:  DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL E METODOLÓGICO

Atividade:  Bens públicos e política pública.

 Através do Estado e do Mercado, as metrópoles provêem bens públicos, 
entretanto, de maneira estratificada. Descrever e explicar tais processos que 
levam a esta distribuição estratificada é a chave para a elaboração de planos 
e políticas eficientes e socialmente justas com potencial de minimização dos 
efeitos da segregação na distribuição das oportunidades de vida oferecidas 
aos habitantes das metrópoles. Os processos de exit, voice and loyalty que 
sustentam e transformam bairros e bens públicos, são entrelaçados e devem 
ser analiticamente compreendidos e distinguidos para que se possa enfrentar 
o declínio da dimensão pública das metrópoles e o crescimento da privatização 
dos bens públicos.
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Título: Iniciação	Científica	-	Instrumentos	de	
cooperação	intermunicipal	em	política	urbana	na	
Região	Metropolitana	de	Belo	Horizonte
Ano: 2006
Nome do autor: Igor Bernardes Almeida - Orientador: 
Jupira Gomes de Mendonça.
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Título: Iniciação	Científica	-	Aplicação	dos	
instrumentos	de	política	urbana
Ano: 2007
Nome do autor: Igor Bernardes Almeida - Orientador: 
Jupira Gomes de Mendonça
Instituição: UFMG
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

Linha de Pesquisa:  GOVERNANÇA URBANA, CIDADANIA E GESTÃO DAS METRóPOLES 

Sublinha:  SISTEMA FEDERATIVO E CONDIÇõES INSTITUCIONAL-FISCAIS DA GESTÃO 
METROPOLITANA

Atividade:  Situar as RMs no contexto nacional e no estado em que se situam, através de 
indicadores econômicos, demográficos, políticos e fiscais;

 Avaliar a estrutura de receitas dos municípios metropolitanos, de forma a 
delimitar o grau de autonomia do município e a sustentabilidade – disponibilidade 
de receitas asseguradas; 

 Avaliar a estrutura de despesas dos municípios metropolitanos e seu 
financiamento, com o objetivo de definir o grau de liberdade para assunção 
de novos compromissos, face às obrigações constitucionais na área de saúde e 
educação; 

 Avaliar a capacidade de geração de poupança dos municípios metropolitanos, 
para sustentar investimentos de prazo mais longo. 

 Avaliar o grau de endividamento e de comprometimento da receita com o serviço 
da dívida.

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Gestão	e	desempenho	institucional	
dos Municípios da Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Celene Tonella, Luiz Modesto Costa 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Anda a Região Metropolitana de 
Maringá
Nome dos organizadores: Luiz Cesar Q. Ribeiro, Ana 
Lúcia Rodrigues
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: Análise	do	desempenho	fiscal	da	
Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Cristina Rosa, Luiz Modesto 
Costa 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues

Número do Volume: 12
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: A Região Metropolitana de Porto 
Alegre	(RMPA):	condições	institucionais	para	a	gestão	
metropolitana e a cooperação entre os municípios 
Ano: 2006
Meio de divulgação: CD-Rom
Título do livro: Cmo Anda a Metrópole de Porto Alegre
Nome dos organizadores: Rosetta Mammarella
ISBN: 85-7173-049-0
Cidade da editora: Porto Alegre, RS
Nome da editora: FEE

RELATÓRIO

Título do relatório: Arranjos	Institucionais	de	Gestão	
Metropolitana
Ano: 2008
Nome dos autores: Sol Garson
Meio de divulgação: CD
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APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Gestão Metropolitana no Brasil: 
desenvolvimentos recentes
Ano: 2008
Nome dos autores: Sol Garson
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Seminário Nacional Observatório das 
Metrópoles: território, coesão social e democrática
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Regiões	Metropolitanas:	o	Desafio	da	
Cooperação
Ano: 2008
Nome dos autores: Sol Garson
Meio de divulgação: ANAIS
Nome do Evento: Seminário do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Econômicas, UERJ.
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Os Municípios e as Regiões Metropolitanas 
Brasileiras
Ano: 2008
Nome dos autores: Sol Garson
Nome do Evento:  “Encontro Marcado nº 14”, da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Regiões Metropolitanas – Obstáculos 
institucionais	à	cooperação	em	políticas	urbanas
Ano: 2008
Nome dos autores: Sol Garson
Meio de divulgação: Digital
Disponível no site: http://www.cbtu.gov.br/eventos/
encontro/encontro14/em14.pdf
Nome do Evento: Seminário ‘Perfil do Municípios’/IBGE

Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

BANCO DE DADOS

Nome: banco	de	dados	fiscais	sobre	os	municípios	
metropolitanos de 2000 até 2007 
Fonte: Ministério da Fazenda e DATASUS
Data de Referência: 2000 a 2007
Tamanho: 
Referência espacial: municípios metropolitanos

DISSERTAÇÃO

Título: Uma Proposta p/ gestão metropolit. de 
recursos hídricos na RMB 
Ano: 2007
Nome do autor: Lucinda Assis Sena 
Instituição: Universidade Federal do Pará
Área de conhecimento: Engenharia Civil

Título: Avaliação de indicadores de saneamento nos 
municípios do Pará
Ano: 2006
Nome do autor: Marco Valério Albuquerque Vinagre
Instituição: Universidade Federal do Pará
Área de conhecimento: Engenharia Civil

Título: Comparação	de	políticas	de	saneamento	em	
Belém: estudo de tarifas de serviços de esgotamento 
sanitário na Bacia do Reduto e na Bacia do Una em 
Belém
Ano: 2005
Nome do autor: Mara Líbia Viana de Lima
Instituição: Universidade Federal do Pará
Área de conhecimento: Engenharia Civil
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ARTIGO NACIONAL

Título: A	política	da	avaliação	de	políticas	públicas
Ano: 2005
Nome dos autores: Carlos Aurélio Pimenta de Faria
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Revista Brasileira de 
Ciências Sociais
ISSN: 0102-6909
Volume: 20
Série: 59
Página inicial: 97
Página final: 110

Título: O	Gato	de	Alice	e	as	agendas	da	política	social	
brasileira
Ano: 2005
Nome dos autores: Carlos Aurélio Pimenta de Faria
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Teoria & Sociedade (UFMG)
ISSN: 1518-4471
Volume: 1
Série: Especial
Página inicial: 56
Página final: 67

Título: Arcabouço metodológico para avaliação de 
políticas	e	programas	sociais
Ano: 2006
Nome dos autores: André Junqueira Caetano
Meio de divulgação: impresso

Título do periódico/revista: Pensar BH. Política Social
ISSN: 1676-9503
Volume: 16
Página inicial: 09
Página final: 12

Título: Avaliação	de	políticas	públicas,	controle	social	
e transparência da gestão governamental
Ano: 2007
Nome dos autores: Carlos Aurélio Pimenta de Faria
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Pensar BH Política Social
ISSN: 16769503
Volume: 17
Página inicial: 5
Página final: 7

Título: Cooperação inter-organizacional e resiliência 
das	instituições:	notas	sobre	a	intersetorialidade	na	
gestão	das	políticas	públicas
Ano: 2006
Nome dos autores: Carlos Aurélio Faria, Carlos Alberto 
de Vasconcelos Rocha, Cristina de Almeida Cunha 
Filgueiras
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Pensar BH Política social
ISSN: 16769503
Volume: 15
Página inicial: 5  -  Página final: 7

Linha de Pesquisa:  GOVERNANÇA URBANA, CIDADANIA E GESTÃO DAS METRóPOLES 

Sublinha:  CAPITAL SOCIAL E MOVIMENTOS SOCIAIS NAS METRÓPOLES

Atividade:  É de interesse, portanto, relacionar a problemática do capital social com as 
tendências de segmentação e segregação do território das metrópoles. Pretende-
se trabalhar com a perspectiva teórica que permite unificar as duas concepções 
[de capital social], entendendo o capital social como multidimensional. Interessa 
avaliar o capital social enquanto um complexo constituído por redes, normas, 
confiança e recursos desigualmente distribuídos no território das metrópoles. 
Será aplicada a proposta de survey testada por Christian Grootaert, Deepa 
Narayan, Verônica Nyhan Jones e Michael Woolcoock em espaços típicos das 
metrópoles brasileiras, encontrados na análise da estruturação sócio-espacial 
pela metodologia descrita. Isso permite explorar 

 i) os tipos de grupos e redes com os quais as pessoas podem contar e a natureza 
de suas contribuições para com os outros membros desses grupos e redes; 

 ii) as percepções subjetivas dos entrevistados sobre a confiabilidade de outras 
pessoas e instituições cruciais que modelam suas vidas, assim como as normas 
de cooperação e reciprocidade que envolvem as tentativas de trabalhar em 
conjunto para resolver problemas; e 

 iii) avaliar os tipos de ativos que estão disponíveis nestes territórios e como a sua 
circulação pode empreender aumento de bem-estar social e oportunidades.
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Título: Conselhos Gestores e Regulação: a Assistência 
Social em tempos de transição
Ano: 2009
Nome dos autores: Carla C. Rodrigues Almeida
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Revista de Política & 
Sociedade UFSC

Título: Conselhos municipais no contexto das políticas 
públicas setoriais: um estudo comparativo na Região 
Metropolitana de Porto Alegre
Ano: 2007
Nome dos autores: Soraya Maria Vargas Côrtes 
Meio de divulgação: CD
Título do periódico/revista: Anais XXXI Encontro da 
ANPOCS
Título: Fundamentos da confiança: associativismo, 
instituições político-administrativas e capital social na 
Região Metropolitana de Porto Alegre
Ano: 2009
Nome dos autores: Soraya Maria Vargas Cortes, 
Marcelo Kunrath Silva
Meio de divulgação: impressa
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópole
ISSN: 1517-2422
Série: (no prelo)

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Estado	y	mercado	en	la	construcción	de	la	
sociedad de la información global
Ano: 2005
Nome dos autores: Carlos Aurélio Pimenta de Faria, 
Ana Maria Pereira Cardoso, Juliana do Couto Bemfica
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Nueva Sociedad
ISSN: 0251-3552
Volume: 196
Página inicial: 93
Página final: 108

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Cooperação inter-organizacional 
e	resiliência	das	instituições:	notas	sobre	a	
intersetorialidade	na	gestão	das	políticas	públicas
Ano: 2008
Nome dos autores: Carlos Aurélio Pimenta de Faria, 
Carlos Alberto de Vasconcelos Rocha, Cristina de 
Almeida Cunha Filgueiras
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Planejamento urbano no Brasil: 
trajetória, avanços e perspectivas
Nome dos organizadores: Geraldo Magela Costa, Jupira 
Gomes de Mendonça
Número do Volume: 1
Página inicial: 94  -  Página final: 100

Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7654-067-0
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: C/Arte

Título do capítulo: A	trajetória	histórica	e	organizativa	
da população em situação de risco de rua de Belo 
Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Gladston Figueiredo, Carlos Aurélio 
Pimenta de Faria
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Catadores na cena urbana. Construção 
de políticas socioambientais
Nome dos organizadores: Valéria Heloisa Kemp, Helena 
Maria Tarchi
Número do Volume: 1
Página inicial: 49
Página final: 64
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Autêntica

Título do capítulo: Uma genealogia das teorias e 
tipologias	do	Estado	de	bem-estar	social
Ano: 2007
Nome dos autores: Carlos Aurélio Pimenta de Faria
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: O Estado de bem-estar social no século 
XXI 
Nome dos organizadores: Mauricio Godinho Delgado, 
Lorena Vasconcelos Porto
Número do Volume: 1
Página inicial: 31
Página final: 87
Numero da Edição: 1 
ISBN: 9788536109879
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: LTr Editora Ltda

Título do capítulo: Cooperação intermunicipal, 
reterritorialização	da	gestão	pública	e	provisão	de	
bens e serviços sociais no Brasil contemporâneo: a 
experiência	dos	Consórcios	de	Saúde	de	Minas	Gerais
Ano: 2007
Nome dos autores: Carlos Alberto de Vasconcelos 
Rocha, Carlos Aurélio Pimenta de Faria 
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Perspectivas sobre participação e 
democracia no Brasil
Nome dos organizadores: Rodrigo Stumpf Ganzález
Página inicial: 169
Página final: 205
ISBN: 8574296015
Cidade da editora: Ijuí, Rio Grande do Sul
Nome da editora: Editora UNIJUÍ
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Título do capítulo: As	políticas	dos	sistemas	de	
avaliação da educação básica do Chile e do Brasil.
Ano: 2007
Nome dos autores: Carlos Aurélio Pimenta de Faria, 
Cristina de Almeida Cunha Filgueiras 
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Políticas públicas no Brasil.
Nome dos organizadores: Gilberto Hochman, Marta 
Arretche, Eduardo Marques
Número do Volume: 1
Página inicial: 327  -  Página final: 367
ISBN: 978-85-7541-124-7 
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Editora Fiocruz

Título do capítulo: Região metropolitana e custos 
de	transação:	os	casos	da	RMBH	e	do	Grande	ABC	
paulista
Ano: 2008
Nome dos autores: Lea Guimarães Souki, Gustavo 
Gomes Machado
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Metrópole: território, sociedade e 
política. 
Nome dos organizadores: Luciana Teixeira de Andrade; 
Jupira Gomes de Mendonça; Carlos Aurélio Pimenta de 
Faria
Número do Volume: 1
Página inicial: 314  -  ágina final: 346
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788560778157
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: PUC-Minas

Título do capítulo: Constituição	de	Consórcios	e	
implicações da Lei 11.107/2005 nas associações 
intermunicipais
Ano: 2008
Nome dos autores: Gustavo Gomes Machado, Caroline 
B. Dantas
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Consórcios Públicos - Instrumentos do 
Federalismo Cooperativo. 
Nome dos organizadores: Maria Coeli Simões Pires, 
Maria Elisa Braz Barbosa
Número do Volume: 1
Localização: Parte-2; Capítulo -3
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7700-156-9
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Fórum

Título do capítulo: Os consórcios públicos: aplicação 
na gestão de regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões
Ano: 2008
Nome dos autores: Gustavo Gomes Machado, Maria 
Coeli Simões Pires

Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Os consórcios públicos: aplicação na 
gestão de regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões
Nome dos organizadores: Gustavo Gomes Machado, 
Maria Coeli Simões Pires
Número do Volume: 1
Localização: Parte-5; Capítulo-1
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-7700-156-9
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Fórum

Título do capítulo: A prefeitura de Belo Horizonte e a 
questão metropolitana
Ano: 2008
Nome dos autores: Sérgio de Azevedo, Virgínia R. 
Mares Guia, Gustavo Gomes Machado
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Democracia participativa: a experiência 
de Belo Horizonte
Nome dos organizadores: Sérgio de Azevedo, Ana Luiza 
Nabuco
Número do Volume: 1
Página inicial: 251  -  Página final: 285
Numero da Edição: 1
ISBN: 8586480339
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Leitura

Título do capítulo: O papel regulador dos Conselhos 
Municipais de Assistência Social: lições de Maringá e 
Sarandi
Ano: 2009
Nome dos autores: Carla C. R. Almeida
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Retratos da Região Metropolitana de 
Maringá: Subsídios Para a elaboração de políticas 
públicas participativas
Nome dos organizadores: Ana Lúcia Rodrigues, Celene 
Tonella
ISBN: 978-85-7628-202-0
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM

Título do capítulo: Sociedade	civil,	instituições	e	atores	
estatais: o que condiciona a ação de atores sociais em 
fóruns	participativos?	
Ano: 2009
Nome dos autores: Soraya Maria Vargas Cortes, 
Marcelo Kunrath Silva
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Território, economia e sociedade: 
transformações na Região Metropolitana de Porto Alegre
Nome dos organizadores: José Antonio Fialho Alonso, 
Rosetta Mammarella, Tanya M. de Barcellos
Série: (no prelo)
ISBN: 978-85-7173-083-0



232   As Metrópoles Brasileiras no Milênio

Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: FEE

Título do capítulo: Viabilizando	a	participação	
Conselhos	de	Política	Pública	Municipais:	arcabouço	
institucional,	organização	do	movimento	popular	e	
policy	communities
Ano: 2007
Nome dos autores: Soraya Maria Vargas Cortes
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Políticas Públicas no Brasil
Nome dos organizadores: Gilberto Hochman, Marta 
Arretche, Eduardo Marques
Número do Volume: 
Página inicial: 125  -  Página final: 144
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Fiocruz

Título do capítulo: Novas	Identidades	Sociais	em	
Construção
Ano: 2007
Nome dos autores: Evanildo barbosa da Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Cadernos do Observatório PE: Políticas 
Públicas e Gestão Local
Nome dos organizadores: Lívia Miranda, Jan Bitoun, 
Maria ângela A. Souza
Número do Volume: 1
Página inicial: 96
Página final: 100
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788586471346
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Fase, Observatório das Metrópoles

LIVRO

Título do livro: Governo	local,	política	pública	e	
participação	na	América	do	Sul
Ano: 2008
Nome dos autores: Cristina de Almeida Cunha 
Filgueiras, Carlos Aurélio Pimenta de Faria
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 297
Numero da Edição: 1 
ISBN: 978-85-60778-33-1
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Editora PUC Minas

RELATÓRIO

Título do relatório: Cultura	política	e	cidadania:	uma	
análise	das	representações	e	da	atuação	políticas	dos	
moradores da Região Metropolitana de Porto Alegre
Ano: 2008
Nome dos autores: Marcelo Kunrath Silva, Soraya 
Maria Vargas Cortes
Número de páginas: 29

Título do relatório: Cultura	Política	e	Cidadania	entre	
os	delegados	do	Orçamento	Participativo	de	Porto	
Alegre
Ano: 2008
Nome dos autores: Luciano Fedozzi
Meio de divulgação: digital
Número de páginas: 28

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: As	possibilidades	do	Planejamento	Compartilhado	
no	Âmbito	Metropolitano:	Reflexões	a	partir	do	caso	da	
Região	Metropolitana	de	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Igor Bernardes Almeida, Jupira 
Gomes Mendonça
Meio de divulgação: digital
Nome do Evento: Seminário Política e Planejamento: 
Economia, Sociedade e Território
Natureza do Evento: seminário
Cidade: Curitiba
Página inicial: 01  -  Página final: 15

Título: The	Interactions	between	government	and	
community	associations	in	Brazil:	the	Solidarity	Credit	
Program for housing funding
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Lúcia Malard, Jupira Gomes 
Mendonça, Leandro Souza
Meio de divulgação: digital
Nome do Evento: 12th EADI General Conference Global 
Governance Sustainable Development
Natureza do Evento: conferência
Cidade: Genebra

Título: Gestão metropolitana e relações 
intergovernamentais assimétricas: o caso dos 
pequenos municípios da Região Metropolitana de 
Belo	Horizonte,	Brasil
Ano: 2008
Nome dos autores: Carlos Aurélio Pimenta Faria
Meio de divulgação: digital
Nome do Evento: XIII Congreso Internacional del CLAD
Natureza do Evento: congresso
Cidade: Caracas
Página inicial:   -  Página final: 

Título: Processo	legislativo,	articulação	
intergovernamental e gestão metropolitana: 
inovação	institucional	e	participação	social	na	Região	
Metropolitana	de	Belo	Horizonte
Ano: 2007
Nome dos autores: Gustavo Gomes Machado, Léa 
Guimarães Souki, Carlos Aurélio Pimenta de Faria
Meio de divulgação: impresso
Nome do Evento: XIII Congresso Brasileiro de Sociologia
Natureza do Evento: congresso
Cidade: Recife
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Título: Uma contribuição ao debate sobre arranjos 
institucionais	metropolitanos	no	Brasil:	o	caso	de	
Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Carla Cecília Almeida, William A. 
Borges
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: III Seminário Nacional- Território, 
coesão e governança metropolitana/Institutos do 
Milênio/CNPQ
Natureza do Evento: Seminário 
Cidade: Maringá

Título: O Plano de Maringá: consolidação e 
perspectivas
Ano: 2006
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: Maringá: 60 anos de plano
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Planos Diretores para pequenos municípios 
paranaenses: uma experiência de construção 
participativa
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Fabíola 
Castelo Souza Cordovil, Silvia Horvath Bastian 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: II Seminário Nacional Metrópole: 
Governo, Sociedade e Território
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Planos Diretores para pequenos municípios 
paranaenses:	alternativas	ao	Estatuto	da	Cidade
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Fabiola de 
Souza Castelo Cordovil
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: IX COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
GEOCRÍTICA
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Porto Alegre

Título: Conselhos	municipais	no	contexto	das	políticas	
públicas	setoriais:	um	estudo	comparativo	na	Região	
Metropolitana de Porto Alegre
Ano: 2007
Nome dos autores: Soraya Maria Vargas Cortes
Meio de divulgação: CD
Nome do Evento: XXXI Encontro da ANPOCS
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Caxambu, MG

Título: Conselhos	e	Conferências	de	Saúde:	papel	
institucional	e	mudança	nas	relações	entre	Estado	e	
sociedade
Ano: 2008

Nome dos autores: Soraya Maria Vargas Cortes
Meio de divulgação: 
Nome do Evento: Seminário Saúde e Democracia: 
participação política e institucionalidade democrática
Natureza do Evento: Conferência
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Conselhos	e	Conferências	de	Saúde:	papel	
institucional	e	mudança	nas	relações	entre	Estado	e	
sociedade
Ano: 2008
Nome dos autores: Soraya Maria Vargas Cortes
Meio de divulgação: 
Nome do Evento: Instituto de Saúde Coletiva
Natureza do Evento: Conferência
Cidade: Cuiabá, MT

BANCO DE DADOS

Nome: Banco	de	Dados	do	Survey	da	Cultura	Política
Fonte: Survey Cultura Política
Data de Referência: 2006-2007
Referência espacial: Brasil e Regiões Metropolitanas

MONOGRAFIA

Título: Territorialidade	e	intersetorialidade	na	política	
pública	de	Assistência	Social	brasileira.	
Ano: 2006
Nome do autor: Fábio de Souza Luiz. 
Instituição: Escola de Governo Fundação João Pinheiro
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: A	influência	das	Organizações	Não-
Governamentais	na	política	internacional:	uma	análise	
da	participação	de	ONGs	feministas	em	conferências	
internacionais. 
Ano: 2006
Nome do autor: Yasmine Espínola
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Democracia	participativa:	um	desafio
Ano: 2007
Nome do autor: Maria Aparecida de Jesus
Instituição: Universidade Católica do Rio de Janeiro
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Aprendizados	e	desafios	da	Gestão	Social	
Municipal:	Reflexões	sobre	‹parcerias›	a	paritr	do	
POrtal da Inclusão - Região de maringá-PR
Ano: 2007
Nome do autor: Vitor Luiz Colli JOrdão
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Políticas Públicas
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Título: Os serviços sociais oferecidos aos meninos e 
meninas de Sarandi em situação de rua na cidade de 
Maringá
Ano: 2008
Nome do autor: Rafael Candeloro Campoi
Instituição: FECEA
Área de conhecimento: Serviço Social

Título: Conselho Estadual Do Meio Ambiente Do Rio 
Grande Do Sul: Agenda Política E Interações
Ano: 2007
Nome do autor: Adriane Cristine Goldoni
Instituição: (Graduação em Ciências Sociais) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Área de conhecimento: 

DISSERTAÇÃO

Título: Entre	o	medo,	a	cooperação	e	o	conflito:	o	
papel	dos	Conselhos	de	Segurança	Pública	em	Belo	
Horizonte
Ano: 2006
Nome do autor: Aurélio José da Silva
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: federalismo, indução estadual e cooperação 
intemunicipal: a experiência de dois consórcios 
intermunicipais	de	saúde	de	Minas	Gerais
Ano: 2006
Nome do autor: Paulo Ricardo Diniz Filho
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Auto-interesse e representação social na 
atuação das ONG s no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 
Horizonte
Ano: 2005
Nome do autor: Márcia Mansur Saadallah
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Descentralização	em	Estados	federativos	e	
unitários: contrastando as experiências do Brasil e de 
Moçambique
Ano: 2005
Nome do autor: Olívia Maria Faite
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: O Ente Metropolitano: um estudo comparado 
entre uma gestão metropolitana compulsória e outra 
voluntária
Ano: 2007
Nome do autor: Gustavo Gomes Machado
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Projeção	inversa:	da	prática	do	orçamento	
participativo	à	evolução	do	espaço	urbano
Ano: 2006
Nome do autor: Ana Maria Sant’Anna Murta
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: A titularidade da Gestão Metropolitana: o caso 
de Belo Horizonte
Ano: 2006
Nome do autor: Tatiana Ribeiro de Souza
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Que	descentralização?	Um	estudo	sobre	a	
descentralização	em	Belo	Horizonte/2000
Ano: 2005
Nome do autor: Braulio de Magalhães Santos
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: O	papel	das	ouvidorias	públicas	de	saúde	como	
ferramenta do controle social e da gestão do SUS
Ano: 2008
Nome do autor: Ninon de Miranda Fortes
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Arranjos	Institucionais	e	gestão	Metropolitana	
Ano: 2009
Nome do autor: Maria Thereza de Castro
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas públicas

Título: Estatuto das Cidades e planos diretores, 
avanços	e	limites	da	participação	institucionalizada
Ano: 2009
Nome do autor: Renato Barbosa Fontes
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas

Título: Cooperação interorganizacional em redes 
sociais: um estudo de quatro redes centradas em Belo 
Horizonte
Ano: 2007
Nome do autor: Lena de Lacerda Godinho
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais
Área de conhecimento: Políticas Públicas

TESE

Título: Planos Diretores de cidades mineiras de porte 
médio	e	a	questão	da	cooperação	e	da	participação
Ano: 2009
Nome do autor: Célia Maria Pedrosa
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Políticas Públicas
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Título: Planejamento,	Políticas	Públicas	e	Cultura	
Política:	o	Caso	da	RM	Recife
Ano: 2008-atual

ARTIGO NACIONAL

Título: A	atualidade	de	T.H.Marshall	no	estudo	da	
cidadania no Brasil
Ano: 2006
Nome dos autores: Lea Guimarães Souki
Meio de divulgação: impresso e meio digital
Título do periódico/revista: Civitas (Porto Alegre)
Endereço Eletrônico: (http://revistaseletronicas.pucrs.
br/ojs/index.php/civitas/article/viewFile/21/3260)
ISSN: 1519-6089
Volume: 6
Página inicial: 39  -  Página final: 58

Título: Cultura	política,	democracia	e	segregação	
socioterritorial em Goiânia
Ano: 2009
Nome dos autores: OLIVEIRA, Adão F. de, MOYSÉS, 
Aristides, CHAVEIRO, Eguimar F.
Meio de divulgação: Impresso e meio digital
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópoles
ISSN: 1517-2422
Volume: 21

Título: Desigualdades socioespaciais, democracia 
e gestão metropolitana: análise do desempenho 
institucional	em	Goiânia	(1997-2007)
Ano: 2008
Nome dos autores: OLIVEIRA, Adão F. de, MOYSÉS, 
Aristides, CHAVEIRO, Eguimar F. 

Linha de Pesquisa:  GOVERNANÇA URBANA, CIDADANIA E GESTÃO DAS METRóPOLES 

Sublinha:  CULTURA POLÍTICA, CIDADANIA E SEGREGAÇÃO NAS METRóPOLES

Atividade:  1. Estabelecer uma dupla comparação, a saber: entre uma população 
metropolitana e o resto do país (Lisboa vs Portugal) e entre várias populações 
metropolitanas (Lisboa e as que vierem a ser investigadas no Brasil), no contexto 
da já habitual comparação entre países (Portugal vs Brasil), alargada esta última, 
por seu turno, a um conjunto de países de referência a definir.

 2. Revisitar com novas bases empíricas as teses segundo as quais o exercício da 
cidadania – máxime, a cidadania política – seria não só propiciado pelo modo de 
vida citadino, como constituiria mesmo uma manifestação do “urbanismo” em 
sentido sociológico

 3. Testar contra-tendências, segundo as quais a evolução das grandes metrópoles 
– em suma, a sua transformação em áreas metropolitanas profundamente 
distintas das cidades que estavam na origem da teoria weberiana e da sociologia 
política urbana – estaria atualmente gerando efeitos contrários à produção de 
“capital social” e à manutenção de redes de solidariedade favoráveis às formas 
convencionais do exercício da cidadania.

Meio de divulgação: Meio eletrônico
Título do periódico/revista: Boletim Goiano de 
Geografia - UFG
Endereço Eletrônico: (http://www.revistas.ufg.br/
index.php/bgg/article/view/5743/4538)
Volume: 28
Série: 2
Página inicial: 187  -  Página final: 202

Título: Participação	social,	cultura	política	e	
indicadores	de	associativismo:os	dirigentes	de	
entidades	sociais	
Ano: 2008
Nome dos autores: Celene Tonella
Meio de divulgação: Eletrônico
Título do periódico/revista: Revista Debates – UFRGS
Endereço Eletrônico: (http://www.seer.ufrgs.br/index.
php/debates/article/viewFile/6441/4560)
ISSN: 1982-5269
Volume: 2
Série: 2
Página inicial: 158  -  Página final: 189

Título: Políticas	Urbanas	y	participación	democrática	
en Brasil: El Consejo de las Ciudades
Ano: 2008
Nome dos autores: Celene Tonella
Meio de divulgação: Eletrônica e impressa
Título do periódico/revista: Tempo da Ciência 
(Unioeste)

Nome do autor: Evanildo Barbosa da Silva
Instituição: UFPE-MDU
Área de conhecimento: Gestão Metropolitana, Cultura 
Política, Movimentos Sociais
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Endereço Eletrônico: (http://e-revista.unioeste.br/
index.php/tempodaciencia/article/view/1965/1551)
ISSN: 1414-30089 
Volume: 15  -  Número: 29

Título: Senado nos editoriais dos jornais paulistas 
(2003-2004).	
Ano: 2008
Nome dos autores: Vera Chaia
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Opinião Pública (UNICAMP)
Volume:14 
Página inicial: 1  -  Página final: 32

Título: Investigação	sobre	comunicação	política	no	
Brasil
Ano: 2007
Nome dos autores: Vera Chaia
Meio de divulgação: Eletrônico
Título do periódico/revista: Revista Ponto e Vírgula
Endereço Eletrônico: (http://www.pucsp.br/ponto-e-
virgula/n2/artigos/12-vera.htm)
Volume: 02
Página inicial: 1  -  Página final: 18

Título: A	dimensão	política	de	Brasília
Ano: 2008
Nome dos autores: Vera Chaia, Miguel Eady Chaia
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópole
Volume: 20
Página inicial: 165  -  Página final: 178

Título: Internet	e	eleições:as	comunidades	políticas	no	
orkut	nas	eleições	de	2006
Ano: 2006
Nome dos autores: Vera Chaia
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Logos Comunicação e 
Universidade (UERJ)
Volume: 27
Página inicial: 1
Página final: 14

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Las	campañas	políticas	de	Fox	en	México	y	
Lula da Silva en Brasil. El vaivén de los medios de 
comunicacion
Ano: 2006
Nome dos autores: Lea Guimarães Souki, Yolanda 
Meyenberg
Meio de divulgação: vários
Título do periódico/revista: . Investigación y Analisis 
Sociopolítica y Psicosocial
Endereço Eletrônico: (http://www.juridicas.unam.mx/
publica/librev/rev/polis/cont/20061/pr/pr12.pdf)
ISSN: 18702333

Volume: 2
Série: 1
Página inicial: 293  -  Página final: 319

Título: Poder	Local	e	Políticas	Públicas
Ano: 2008
Nome dos autores: Celene Tonella
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: : Diké – Revista del Centro 
de Investigaciones Jurídico Políticas de la Faculdad de 
Derecho y Ciencias Sociales – Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla
ISSN: 1870-6924
Volume: 5
Página inicial: 85  -  Página final: 96

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: O	Conselho	e	a	institucionalização	
da	política	de	patrimônio	no	município	de	Belo	
Horizonte
Ano: 2009
Nome dos autores: Luciana Teixeira Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Democracia Participativa
Nome dos organizadores: Sergio Azevedo, Ana Luiza 
Nabuco
Número do Volume: 1
Página inicial: 47
Página final: 66
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788573588446
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Leitura

Título do capítulo: Percalços	da	Escola	e	Sentidos	da	
Educação
Ano: 2007
Nome dos autores: OLIVEIRA, Adão F. 
Meio de divulgação: Meio Impresso
Título do livro: Educação na Alternância: cidadania e 
inclusão social no meio rural brasileiro
Nome dos organizadores: OLIVEIRA, Adão F. de; 
NASCIMENTO, Claudemiro G. do 
Número do Volume:01 
Página inicial: 8
Página final: 12
Numero da Edição: 01
ISBN: 85-7103-333-1
Cidade da editora: Goiânia
Nome da editora: UCG

Título do capítulo: Goiânia heterotópica: a integração 
excludente. 
Ano: 2006
Nome dos autores: OLIVEIRA, Adão F. 
Meio de divulgação: Meio Impresso
Título do livro: Cidades Sustentáveis: políticas públicas 
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para o desenvolvimento
Nome dos organizadores: OLIVEIRA, Adão F. de; 
NASCIMENTO, Claudemiro Godoy do 
Número do Volume: 01
Página inicial: 179
Página final: 199
Numero da Edição:01 
ISBN: 85-7103-333-1
Cidade da editora: Goiânia
Nome da editora: Editora da UCG

Título do capítulo: Segregação e Planejamento 
Excludente: cidade informe e degradação ambiental 
em Goiânia
Ano: 2005
Nome dos autores: OLIVEIRA, Adão F. de; MOYSÉS, 
Aristides
Meio de divulgação: Meio Impresso
Título do livro: Cidade, Segregação Urbana e 
Planejamento
Nome dos organizadores: MOYSÉS, Aristides 
Número do Volume: 01
Página inicial: 287
Página final: 313
Numero da Edição: 01
ISBN: 85-7103-333-1
Cidade da editora: Goiânia
Nome da editora: UCG

Título do capítulo: A Reprodução do Espaço Urbano de 
Goiânia: uma cidade para o capital
Ano: 2005
Nome dos autores: OLIVEIRA, Adão F. 
Meio de divulgação: Meio Impresso
Título do livro: Cidade, Segregação Urbana e 
Planejamento
Nome dos organizadores: MOYSÉS, Aristides 
Página inicial: 127
Página final: 155
ISBN: 85-7103-333-1
Cidade da editora: Goiânia
Nome da editora: UCG

Título do capítulo: A questão urbana, a democracia e a 
participação	popular	em	Maringá	
Ano: 2009 aceito paraa publicação
Nome dos autores: Celene Tonella
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: RETRATOS DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE MARINGÁ: SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO DE 
POLÍTICAS PúBLICAS PARTICIPATIVAS
Nome dos organizadores: Ana Lúcia Rodrigues, Celene 
Tonella
Número do Volume: 01
Página inicial: 01
Página final: 167
Numero da Edição: 01
ISBN: 978-85-7628-202-0

Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM

Título do capítulo: Gestão	e	desempenho	institucional	
dos Municípios da Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Celene Tonella, Luiz Modesto Costa 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Como Andam Curitiba e Maringá
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro, Ana Lúcia Rodrigues
Número do Volume: 12
Página inicial: 163
Página final: 184
Numero da Edição: 
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: MCidades

Título do capítulo: Intelectuais e a invenção da 
democracia:	experimentos	e	institucionalização	da	
participação	popular
Ano: 2009
Nome dos autores: Vera Chaia, Silvana Maria Corrêa 
Tótora
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ciências Sociais na atualidade: tempo e 
perspectiva
Nome dos organizadores: Vera Chaia, Eliel Machado
Número do Volume: 
Página inicial: 111
Página final: 131
Numero da Edição: 01
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Editoração Paulus

Título do capítulo: Investigación	sobre	Comunicación	
Política	en	Brasil
Ano: 2008
Nome dos autores: Vera Chaia
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Para investigar la Comunicación - 
propuestas teórico-metodológicas
Nome dos organizadores: Manuel Martínez Nicolás
Número do Volume: 01
Página inicial: 179
Página final: 199
Numero da Edição: 01
Cidade da editora: Madrid / Espanha
Nome da editora: Editorial Tecnos

LIVRO

Título do livro: Gestão Metropolitana e Autonomia 
Municipal
Ano: 2009
Nome dos autores: Gustavo Gomes Machado
ISBN: livro está no prelo
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Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Editora PUC Minas/Observatório das 
Metrópoles/Institutos do Milênio

Título do livro: Cidades	Sustentáveis:	políticas	públicas	
para o desenvolvimento
Ano: 2006
Nome dos autores: OLIVEIRA, Adão F. de; 
NASCIMENTO, Claudemiro Godoy do 
Número do Volume: 01
Página inicial: 01  -  Página final: 199
Numero da Edição: 01 
ISBN: 85-7103-333-1
Cidade da editora: Goiânia
Nome da editora: UCG

Título do livro: Educação na Alternância: cidadania e 
inclusão social no meio rural brasileiro
Ano: 2007
Nome dos autores: OLIVEIRA, Adão F. de; 
NASCIMENTO, Claudemiro G. do 
Número do Volume: 01 
Página inicial: 01  -  Página final: 227
Numero da Edição: 01
ISBN: 85-7103-333-1
Cidade da editora: Goiânia
Nome da editora: UCG

Título do livro: Poder	local	e	políticas	públicas	O	papel	
dos conselhos gestores
Ano: 2006
Nome dos autores: Celene Tonella
Número do Volume: 01
Página inicial: 01  -  Página final: 121
Numero da Edição: 01
ISBN: 85-7628-037-x
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM

Título do livro: Desafios	da	gestão	participativa	no	
Nordeste
Ano: 2009
Nome dos autores: Ilza Araújo Leão de Andrade; Adna 
Rejane de Freitas Rego; Angela Cristina Freire Diógenes 
Rego; Kindijane de Soza Bento Almeida; Marília Adelino 
da Silva Lima
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

RELATÓRIO

Título do relatório: Cultura	política	em	Belo	Horizonte
Ano: 2008
Nome dos autores: Lea Souki, Renato Fontes, Luciana 
Teixeira de Andrade, Ananias Freitas
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 35

Título do relatório: Como Anda A Metrópole 
Goianiense
Ano: 2005
Nome dos autores: Equipe Observatório das 
Metrópoles: Núcleo Goiânia
Meio de divulgação: Meio eletrônico e eletrônico 
Endereço Eletrônico: (http://web.
observatoriodasmetropoles.net/)
Número de páginas: 74

Título do relatório: ANáLISE DA ESTRUTURAÇÃO 
URBANA DA REGIÃO
Ano: 2006
Nome dos autores: Equipe Observatório das 
Metrópoles: Núcleo Goiânia
Meio de divulgação: Meio eletrônico e eletrônico 
Eletrônico: (http://web.observatoriodasmetropoles.
net/)
Número de páginas: 132

Título do relatório: Cultura	Política	e	Associativismo	na	
Região Metropolitana de Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Celene Tonella, Carla C. Rodrigues 
Almeida
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 38

Título do relatório: As relações intergovernamentais 
no contexto da governança metropolitana
Ano: 2008
Nome dos autores: Ilza Araújo Leão de Andrade
Meio de divulgação: Site do Observatório
Endereço Eletrônico: (http://web.
observatoriodasmetropoles.net/)
Número de páginas: 70

Título do relatório: Cidadania	e	Cultura	política:	a	
realidade de Natal
Ano: 2008
Nome dos autores: Ilza Araújo leão de Andrade
Meio de divulgação: Site do Observatório 
Endereço Eletrônico: (http://web.
observatoriodasmetropoles.net/)
Número de páginas: 50

Título do relatório: Cultura	Política	no	Recife
Ano: 2008
Nome dos autores: Evanildo barbosa da Silva
Meio de divulgação: Mimeo
Número de páginas: 30

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: A	atualidade	de	T.	H.	Marshall:	tensão	entre	
cidadania e desigualdade
Ano: 2006
Nome dos autores: Léa Guimarães Souki
Meio de divulgação: digital
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Nome do Evento: 3º Congresso Latino-americano de 
Ciencia Política
Natureza do Evento: congresso
Cidade: Campinas

Título: Cidadania e desigualdade
Ano: 2008
Nome dos autores: Léa Guimarães Souki
Meio de divulgação: 
Nome do Evento: Palestra ministrada na universidade 
PUC Rio de Janeiro
Natureza do Evento: palestra
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Desigualdades Socioespaciais, Democracia 
e Gestão Metropolitana: análise do desempenho 
institucional	em	Goiânia.
Ano: 2007
Nome dos autores: Adão F. de Oliveira, Aristides 
Moysés
Meio de divulgação: Meio eletrônico
Nome do Evento: XII ENANPUR - Integração Sul-
Americana, Fronteiras e Desenvolvimento Urbano e 
Regional
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belém - Pará

Título: Transformação em Goiás: capitalismo, 
modernização e novas disposições socioespaciais
Ano: 2008
Nome dos autores: Adão F. de Oliveira; Ubiratan F. de 
Oliveira, 
Meio de divulgação: Meio Impresso
Nome do Evento: VII Seminário Internacional Território 
e Cultura
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Goiânia

Título: Capital	Cultural	e	Inclusão	Social:	a	qualificação	
social	na	modalidade	EaD	na	perspectiva	das	políticas	
educacionais	no	Estado	do	Tocantins
Ano: 2008
Nome dos autores: Adão F. de Oliveira; Alex Pizzio.
Meio de divulgação: Meio eletrônico e impresso
Nome do Evento: IV Simpósio Internacional o Estado e 
as Políticas Educacionais no Tempo Presente – EDUFU
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Uberlândia - MG

Título: Democracia,	novos	arranjos	institucionais	e	
gestão das cidades
Ano: 2007
Nome dos autores: Adão F. de Oliveira; Juliano M. 
Rodrigues
Meio de divulgação: Meio eletrônico e impresso
Nome do Evento: XIII Congresso Brasileiro De 
Sociologia,
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Recife

Título: A governança metropolitana no contexto das 
novas metropoles
Ano: 2009
Nome dos autores: Ilza Araújo Leão de Andrade
Meio de divulgação: Site do Congresso
Nome do Evento: IX Congresso Luso-Afro Brasileiro
Natureza do Evento: Comunicação
Cidade: Braga

Título: Cultura	Política	e	Democracia	no	Brasil	no	início	
do Séc. XXI
Ano: 2008
Nome dos autores: Ilza Araújo Leão de Andrade
Meio de divulgação: Site do eveento
Nome do Evento: Seminário LatinoAmericano de 
Sociologia
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Recife

Título: Os intelectuais e a invenção da democracia: 
experimentos	e	institucionalização	da	participação
Ano: 2006
Nome dos autores: Silvana Tótora, Vera Chaia
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: O Brasil pós-transição política
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

BANCO DE DADOS

Nome: Banco	de	dados	da	RMBH
Fonte: Pesquisa Cultura Política - SENSUS - 2006
Data de Referência: Abril
Tamanho: 384
Unidade do banco: pessoas
Referência espacial: Belo Horizonte

MONOGRAFIA

Título: A degradação do meio ambiente: uma análise 
do	impacto	ambiental	provocado	pelas	indústrias	no	
município	de	Itaberaí	(1995-2005).	2007
Ano: 2007
Nome do autor: A. Itamar; A. Leite; E. Fernanda; M. 
Rodrigues; S. Fleury
Instituição: UEG - Universidade Estadual de Goiás - 
Unidade Rio das Pedras
Área de conhecimento: Planejamento Urbano e 
Regional

DISSERTAÇÃO

Título: Da	questão	urbana	à	questão	política:	
elaboração de planos diretores na Região 
Metropolitana de Goiânia
Ano: 2008
Nome do autor: RODRIGUES, Juliano M. 
Instituição: UFG - Universidade Federal de Goiás - 
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Mestrado em Sociologia
Área de conhecimento: Ciências Humanas - Sociologia

Título: A	influência	do	associativismo	no	espaço	
urbano em dois
Ano: 2007
Nome do autor: Juliano Alves da Silva, Celene Tonella
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Geografia

Título: A	eficácia	da	política	ambiental	no	município	
de Maringá
Ano: 2009
Nome do autor: Juliane Aparecida Kerkhoff, Celene 
Tonella
Instituição: UEM
Área de conhecimento: Geografia

Título: A Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos	Políticos	e	a	Reparação	do	Estado	às	
Vítimas	da	Ditadura	Militar	no	Brasil
Ano: 2008
Nome do autor: Sheila Cristina Santos
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: O	Partido	Partido:	a	cobertura	da	crise	política	
do PT e do governo Lula em 2005 na pauta de Teoria 
e Debate
Ano: 2008
Nome do autor: Erilene Leite de Araújo
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: A	institucionalização	do	movimento	
ambientalista:	um	estudo	da	formação	do	Partido	
Verde no Brasil
Ano: 2008
Nome do autor: Adriana Vitória dos Santos.
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: Turismo, Lazer e Trabalho
Ano: 2008
Nome do autor: Cecília Helena Marques Ambrizi 
Piovesan
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: O	poder	da	imagem	fotográfica	-	uma	análise	
das imagens publicadas nas revistas Veja e ISTOé 
de Luiz Inácio Lula da Silva durante as campanhas 
presidenciais de 1989 e 2002.
Ano: 2007
Nome do autor: Cristina Maranhão

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: Os  jornais, a democracia e a ditadura do 
mercado: a cobertura das eleições presidenciais de 
2002
Ano: 2007
Nome do autor: Maria Inês Nassif
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: Invasão ao Iraque - um estudo das coberturas 
das revistas Veja e Carta Capital
Ano: 2007
Nome do autor: Helena Santeiro do Val
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: Juventude	Brasileira	e	Política:	uma	análise	da	
Revista MTV
Ano: 2007
Nome do autor: Julia Nepomuceno Ribeiro
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: Comunicação	e	disputa	hegemônica	na	
Venezuela no pós-golpe de abril de 2002
Ano: 2007
Nome do autor: Mônica Simioni
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: Crise	Política	e	referendo	Popular	-	o	escândalo	
do	mensalão	como	contexto	político-midiático	do	
referendo do desarmamento
Ano: 2007
Nome do autor: Maria Lucia Prandi Gomes
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: A relação entre Executivo e Legislativo no 
governo petista de Marta Suplicy 2001-2004
Ano: 2006
Nome do autor: Paulo Roberto Fiorilo
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

TESE

Título: Heterotopia,	democracia	e	gestão	
metropolitana: desigualdades socioterritoriais e 
desempenho	institucional	em	Goiânia	(1997-2008)
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Ano: 2009 - Em desenvolvimento
Nome do autor: OLIVEIRA, Adão F
Instituição: UFG - Universidade Federal de Goiás - 
Doutorado em Geografia
Área de conhecimento: Ciências Humanas - Geografia

Título: Agenda-Setting	e	agenda	institucional:	um	
estudo da campanha eleitoral de 2004 na cidade de 
São Paulo
Ano: 2008
Nome do autor: Andrea dos Reis
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: La Construcción mediática de las víctimas del 
terrorismo. El caso español.
Ano: 2008
Nome do autor: José Manuel Sanchez Duarte
Instituição: Universidad Rey Juan Carlos / Espanha
Área de conhecimento: Política

Título: Malandragem	e	Cidadania	(novas	pistas).	
Ano: 2008
Nome do autor: Venceslau Alves de Souza
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: Adhemar	de	Barros:	práticas	e	tensões	políticas	

no poder
Ano: 2007
Nome do autor: Ari Marcelo Macedo Couto
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: Alienação Eleitoral no Brasil: uma análise 
dos voctos brancos, nulos e abstenções nas eleições 
presidenciais	(1989-2002).
Ano: 2006
Nome do autor: Homero de Oliveira Costa
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: O	Jornalismo	e	a	Construção	da	hegemonia
Ano: 2005
Nome do autor: João José de Oliveira Negrão
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política

Título: Poder	Local	e	Política:	a	saúde	como	locus	de	
embate na cidade de Santos 
Ano: 2005
Nome do autor: Irineu Francisco Barreto Junior
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP
Área de conhecimento: Política
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ARTIGO NACIONAL

Título: Planejamento	Participativo	e	Pedagogia	da	
Autonomia
Ano: 2006
Nome dos autores: José Ricardo Vargas de Faria
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: X Colóquio Internacional 
sobre Poder Local - Salvador

Título: Resumo da Leitura Comentada da 
oficina	governança	urbana,	cidadania	e	gestão	
metropolitana: análise de planos diretores. 
Resultados	do	Seminário	“Plano	Diretor	e	os	Desafios	
para	sua	implementação”.	

Ano: 2006
Nome dos autores: Angela Pilotto, José Ricardo Vargas 
de Faria
Meio de divulgação: Publicação eletrônica
Título do periódico/revista: www.observatorioparana.
tk 

Título: Um ensaio sobre o controle da cidade e do 
cidadão contemporâneo 
Ano: 2006
Nome dos autores: Rosa Moura 
Meio de divulgação: Periódico
Título do periódico/revista: Cidades
ISSN: 1679-3625

Linha de Pesquisa:  MONITORAMENTO DA REALIDADE METROPOLITANA  
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Sublinha:  PUBLICAÇÕES

Atividade:  I. Publicação de 12 livros da série “Como andam as metrópoles”, para cada região 
metropolitana integrante da rede;

 II. Publicação de 12 livros, dirigidos à rede de estudantes de graduação e 
lideranças locais;

 III. Publicação das dissertações e teses defendidas no âmbito do projeto;
 IV. Publicação dos papers escritos pelos bolsistas de iniciação científica e apoio 

técnico no formato de Cadernos; 
 V. Continuidade da Revista Cadernos Metrópole;
 VI. Publicação do livro “Hierarquia e Tipologias dos Grandes Espaços Urbanos 

do Brasil” (acompanhado de CD-ROM com base de informações e Atlas dos 
Indicadores de Metropolização e da Dinâmica Intrametropolitana);

 VII. Publicação do livro “Tipologia das Cidades no Brasil” (acompanhado de CD-
ROM com base de informações e Atlas dos Indicadores);

 VIII. Publicação de um livro sobre a análise da organização social do espaço 
metropolitano e mobilidade residencial na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte; CD-ROM;

 IX. Publicação de CD-ROM com as bases de dados e os cartogramas sobre a 
análise da relação entre organização social do espaço metropolitano e o mercado 
imobiliário;

 X. Publicação de um livro sobre o tema “As desigualdades sociais e ambientais 
nas metrópoles brasileiras” e publicação de CD-ROM sobre risco e desigualdade 
ambiental nas metrópoles;

 XI. Publicação de um livro comparativo entre as metrópoles do Rio de Janeiro, 
Salvador e Belo Horizonte sobre análise da organização social dos espaços 
metropolitanos e desigualdades raciais; CD-ROM;

 XII. Publicação de CD-ROM com os cartogramas identificando as áreas vulneráveis 
das metrópoles brasileiras resultante da análise da organização social dos 
espaços metropolitanos e desigualdades de oportunidades;

 Publicação de um livro nacional sobre o tema Capital Social e Movimentos 
Sociais nas Metrópoles; de um livro comparativo Rio de Janeiro/Lisboa e de um 
livro comparativo entre as metrópoles brasileiras.
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Volume: 3
Página inicial: 37  -  Página final: 66

Título: Curitiba:	construcción	y	desconstrucción	de	um	
mito 
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Título do periódico/revista: Convención de 
Ordenamiento Territorial y Urbanismo. “Ordenamineto 
Territorial y Urbanismo. Equidad y sustentabilidad”. 
Havana.

Título: Resumo	e	leitura	comentada	do	artigo	
Plano Diretor e regularização fundiária sustentável. 
Resultados	do	Seminário	“	Plano	Diretor	e	os	Desafios	
para	sua	implementação”.
Ano: 2006
Nome dos autores: Leandro Franklin Gorsdorf
Meio de divulgação: Publicação eletrônica
Título do periódico/revista: www.observatorioparana.tk

Título: Leitura comentada sobre a abordagem da 
gestão urbana e metropolitana. Resultados do 
Seminário	“	Plano	Diretor	e	os	Desafios	para	sua	
implementação”	e	Oficina	“	Governança	urbana,	
cidadania e gestão metropolitana: análise de planos 
diretores”	
Ano: 2006
Nome dos autores: Rosa Moura, Helena Lisboa
Meio de divulgação: Publicação eletrônica
Título do periódico/revista: www.observatorioparana.
tk

Título: Curitiba	e	Portland:	ingredientes	comuns,	
resultados	distintos	(Livro	resenhado:	IRAzÁBAL,	
Clara.	City	making	and	urban	governance	in	the	
Americas.	Curitiba	and	Portland.	Aldershot,	Ashgate	
Pub.,	2005,	335	p.	ISBN	0-7546-4253-4)
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura, Helena Lisboa
Meio de divulgação: Publicação eletrônica
Título do periódico/revista: Resenhas on line Vitruvius 
Resenha 164 / abril 2007 http://www.vitruvius.com.br/
resenhas/textos/resenha164.asp

Título: As metamorfoses do setor terciário e a 
terceirização contemporânea
Ano: 2007
Nome dos autores: Eustógio Wanderlei Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Mercator
Volume: 12
Página inicial: 14  -  Página final: 27

Título: Imaginário	social	nordestino	e	políticas	de	
desenvolvimento do turismo no Nordeste brasileiro
Ano: 2007
Nome dos autores: Eustógio Wanderlei Correia Dantas

Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Geousp
Volume: 22 
Página inicial: 9  -  Página final: 30

Título: Rede	urbana	colonial	cearense:	uma	crítica	à	
noção	de	rede	dendrítica
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderlei Correia Dantas
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: . Revista do Instituto do 
Ceará
Volume: 120
Página inicial: 145  -  Página final: 170

Título: Elaboração	da	imagem	turística	do	Ceará:	entre	
publicidade	turística	e	propaganda	política
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderlei Correia Dantas, 
Raimundo Freiras Aragão
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Geosul
Volume: 21
Página inicial: 45  -  Página final: 62

Título: Espaço urbano no Brasil agrícola moderno e 
desigualdades socioespaciais
Ano: 2005
Nome dos autores: Denise S. Elias, Renato Pequeno
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Terra Livre
Volume: 02
Série: 25
Página inicial: 13  -  Página final: 33

Título: A	região	no	livro	didático	de	Geografia:	
elementos conceituais em discussão
Ano: 2007
Nome dos autores: Armstrong Miranda Evangelista
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Geografia (UFPI)
Volume: 5
Página inicial: 02  -  Página final: 18

Título: Reflexões	metodológicas	sobre	a	utilização	dos	
indícies geométricos e topológicos na análise espacial 
das	classificações	de	imagens	landsat,	estudo	de	caso	
ao município de Ubatuba, SP
Ano: 2005
Nome dos autores: FOURNIER, Jérôme ; PANIZZA, 
Andrea de Castro ; LUCHIARI, Ailton
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Geografia, Rio Claro
Volume: 30
Série: 01
Página inicial: 77  -  Página final: 94
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Título: Turismo	Geoeducativo	e	Integração	Municipal	
no Ceará
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Caderno Virtual de Turismo 
- UFRJ
Volume: 7
Página inicial: 41  -  Página final: 51

Título: fESTAS POPULARES RELIGIOSAS E SUAS 
DINâMICAS ESPACIAIS
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Mercator
Volume: 11
Página inicial: 23  -  Página final: 32

Título: Do	Estudo	do	Meio	ao	Turismo	Geoeducativo:	
Renovando	as	práticas	pedagógicas	em	Geografia
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: 
Título do periódico/revista: Boletin Goiano de 
Geografia
Volume: 26
Página inicial: 31  -  Página final: 47

Título: Turismo e Modernização dos Santuários 
Cearenses:	A	Lógica	Mítica	do	Espetáculo
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro 
de Oliveira ; PEREIRA, I. D. ; NASCIMENTO, A. S. ; 
HOLANDA, A. K. C. ; CABRAL, B. D. ; MENDES, M. F. 
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Revista Eletrônica de 
Turismo Cultural
Volume: 01
Página inicial: 01  -  Página final: 26

Título: Estudo da morfologia urbana e da 
diferenciação	sócio-espacial	a	partir	de	uma	imagem	
Spot5: exemplo do Município de Ubatuba, SP, Brasil
Ano: 2005
Nome dos autores: Andrea de Castro Panizza
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Mercator
Volume: 04
Página inicial: 89  -  Página final: 98

Título: O litoral do Rio Grande do Norte: dinâmica e 
modelo espacial
Ano: 2008
Nome dos autores: Andrea de Castro Panizza

Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Confins
Volume: 3
Página inicial: 3113

Título: Correlação entre os indicadores sociais e o lixo 
gerado em fortaleza-Ceará-Brasil
Ano: 2008
Nome dos autores: SANTOS, G. O., Maria Elisa Zanella
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Rede - Revista eletrônica do 
Prodema
Volume: 02
Página inicial: 45  -  Página final: 63

Título: O Estado e o desenvolvimento desigual
Ano: 2006
Nome dos autores: Vitória Carme Correa Santos, José 
Bozzarchielo da Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Mercator
Volume: 07
Página inicial: 07  -  Página final: 144

Título: Planejamento Urbano e Crise das Cidades
Ano: 2008
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Terra Livre
Volume: 30
Página inicial: 83  -  Página final: 96

Título: A	Pós-Graduação	em	Geografia	no	Brasil:	uma	
contribuição	à	política	de	avaliação
Ano: 2005
Nome dos autores: José Bozarcchiello da Silva, Eustógio 
Wanderlei Correira Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Revista da ANPEGE
Volume: 02
Página inicial: 21  -  Página final: 38

Título: Estado e a questão regional: uma discussão
Ano: 2006
Nome dos autores: José Bozarcchiello da Silva
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Geonordeste
Volume: XVII
Página inicial: 10  -  Página final: 27

Título: Impactos	pluviais	no	Bairro	cajuru	-	Curitiba	-	PR
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Mercator
Volume: 10
Página inicial: 93  -  Página final: 105
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Título: As	associações	de	moradores	de	Belo	Horizonte	
no enfrentamento da criminalidade urbana 
Ano: 2006
Nome dos autores: Naiane Loureiro dos Santos, Rogério 
Sant’Anna de Souza 
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Apostila do Programa de 
Capacitação de Conselheiros Municipais e Agentes 
Sociais FASE/Ação Urbana

Título: Reflexões	sobre	a	memória	do	associativismo	no	
Brasil	e	no	município	de	Belo	Horizonte	
Ano: 2005
Nome dos autores: Naiane Loureiro dos Santos, Lena de 
Lacerda Godinho 
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Apostila do Programa de 
Capacitação de Conselheiros Municipais e Agentes 
Sociais FASE/Ação Urbana

Título: Associativismo	e	participação	popular:	a	experiência	
do	Observatório	de	Políticas	Urbanas	no	mapeamento	da	
sociedade	civil	organizada	em	Belo	Horizonte	
Ano: 2008
Nome dos autores: Daniela Moreira Dias 
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Anais do Pré-Fórum Social/
PUC Minas

Título: Entre o conhecimento e a práxis: emprego 
doméstico,	gênero,	raça,	cidadania	e	reconhecimento	
enquanto realidade social 
Ano: 2008
Nome dos autores: Christina dos Santos Silva, Maria José 
de Castro Capistrano 
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Anais do Pré-Fórum Social/
PUC Minas

Título: Planejamento	Urbano	como	ação	afirmativa	
para inclusão social 
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Paula Chahim Silva, Marinella 
Machado Araújo 
Meio de divulgação: 
Título do periódico/revista: Anais do XVI Congresso 
Nacional do Conpedi/2007
ISSN: 978-85-7840-1 
Página inicial: 1.237  -  Página final: 1.339

Título: Ocupação	e	urbanização	dos	Cerrados:	desafios	
para	a	sustentabilidade•	
Ano: 2008
Nome dos autores: MOYSÉS, A.& SILVA, Eduardo. R.
Meio de divulgação: Impresso e meio digital
Título do periódico/revista: Cadernos Metrópoles
ISSN: 1517-2422
Volume: 20
Página inicial: 197  -  Página final: 220

Título: Eventos pluviométricos intensos e impactos 
gerados	na	cidade	de	Curitiba/PR-	bairro	cajuru:	um	
destaque para as inundações urbanas
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Mercator
Volume: 9
Página inicial: 61  -  Página final: 74

Título: Administração dialógica e o direito ao meio 
ambiente sustentável: a contribuição trazida pela 
resolução Nº 1237/97 
Ano: 2007
Nome dos autores: Betina Günter Silva, Leonardo 
Correa, Marinella Machado Araújo
Meio de divulgação: 
Título do periódico/revista: Anais do XVI Congresso 
Nacional do Conpedi/2007
ISSN: 978-85-7840-1 
Página inicial: 4.187  -  Página final: 4.204

Título: Conselhos	municipais	de	saúde	e	a	construção	
dialógica	do	orçamento	público	
Ano: 2007
Nome dos autores: Anaximandro Lourenço Azevedo 
Feres, Simone Reissinger, Marinella Machado Araújo 
Meio de divulgação: 
Título do periódico/revista: Anais 14º Preparatório do 
CONPEDI – Campos/Rio de Janeiro
ISSN: 978-85-7840-1 

Título: Operações urbanas consorciadas no Estatuto 
da Cidade
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Luísa Nogueira Moreira, 
Marinella Machado Araújo 
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Anais 14º Preparatório do 
CONPEDI – Campos/Rio de Janeiro
ISSN: 978-85-7840-1 

Título: Direito à Moradia: Os planos diretores da 
RMBH	aplicam	o	Estatuto	da	Cidade	e	a	Constituição	
Federal	de	1988?	Ano: 2008
Nome dos autores: Naiane Loureiro dos Santos, Marinella 
Machado Araújo, Circlaine da Cruz Santos Faria 
Meio de divulgação: 
Título do periódico/revista: Anais do V Congresso 
Nacional de Direito Urbanístico/IBDU

Título: Instrumentos	para	articulação	de	associações	
civis: banco de dados e mapeamento 
Ano: 2008
Nome dos autores: Naiane Loureiro dos Santos, 
Rogério Sant’Anna de Souza 
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Boletim eletrônico da Rede 
Observatório das Metrópoles
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Título: Políticas	Públicas	-	dossie
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino; Aldenor Gomes da Silva
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Cronos
ISSN: 1518-0689
Volume: 7
Página inicial: 13  -  Página final: 104

Título: Inovando no desenho das relações 
intermunicipais: o pacto territorial
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Cronos
ISSN: 1518-0689
Volume: 7
Página inicial: 27  -  Página final: 38

Título: O mapa Social da Região Metropolitana de 
Natal
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino
Meio de divulgação: impresso
Título do periódico/revista: Revista da Fapern
Volume: Ano I Vol 2

Título: Habitação:	um	direito	assegurado	a	poucas	
mulheres na RM Recife
Ano: 2008
Nome dos autores: Lívia Miranda
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Proposta: revista trimestral 
de debate da FASE
ISSN: 19828950
Volume: 116
Página inicial: 44  -  Página final: 50

ARTIGO INTERNACIONAL

Título: Utilisation	de	données	SPOT5	pour	la	
cartographie	des	habitats	benthiques	littoraux	
:	application	à	l’archipel	des	îles	Chausey	(Golfe	
Normand-Breton,	France)
Ano: 2005
Nome dos autores: Adeline Cotonnec, Jérôme Fournier, 
Pascal Gouéry, Mouna Mokrani, Brice Anselme, Alain 
Dréau, Vincent Dubreuil, Andrea de Castro Panizza, 
Pascal Talec
Meio de divulgação: Online
Título do periódico/revista: Norois
Volume: 196
Página inicial: 37  -  Página final: 50

Título: Apropriação	do	Espaço	Público	pelo	comércio	
ambulante:	Fortaleza-Ceará-Brasil	em	evidência	(1975	
A	1995)
Ano: 2005
Nome dos autores: Eustógio Wanderlei Correia Dantas
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Scripta Nova (Barcelona)
Volume: IX
Série: 202
Página inicial: 01
Página final: 16

Título: Educação	Geográfica,	Patrimônio	e	Turismo:	
em busca de novos santuários
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Impresso
Título do periódico/revista: Aurora Geography Journal
Volume: 01
Página inicial: 40  -  Página final: 63

Título: La	Forêt	Atlantique,	entre	l’occupation	et	
préservation
Ano: 2006
Nome dos autores: Andrea de Castro Panizza, Jérôme 
Fournier
Meio de divulgação: 
Título do periódico/revista: Grafigéo, Paris
Volume: 30
Página inicial: 59  -  Página final: 67

Título: Políticas	Habitacionais,	Favelização	e	
Desigualdades Sócio-Espaciais nas Cidades Brasileiras: 
Transformações e Tendências
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Roberto Beserra Pequeno
Meio de divulgação: Digital
Título do periódico/revista: Scripta Nova (Barcelona)
Volume: XII
Página inicial: 35

Título: Prevalence	of	Helicobacter	pylori	infections	in	
advanced gastric carcinoma
Ano: 2007
Nome dos autores: Flavio henrique Miranda de Araujo 
Freire
Meio de divulgação: periodico
Título do periódico/revista: Arquivos de 
Gastroenterologia
ISSN: 0004-2803 
Volume: 1
Página inicial: 01  -  Página final: 24

Título: Poor	politics	–	Poor	housing.	Policy	under	the	
Collor Government in Brazil 
Ano: 2007
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença
Meio de divulgação: impresso
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Título do periódico/revista: Environment & 
Urbanization
Volume: v. 19 n.02
Página inicial: 391  -  Página final: 408

Título: Culture,	politics,	faith	and	poverty	in	Belém
Ano: 2006
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença
Meio de divulgação: eletronica
Título do periódico/revista: GEOFORUM
Volume: v.37 nº 02
Página inicial: 159  -  Página final: 161

Título: Cidade e território: mudanças e permanencias 
no	papel	funcional	da	cidade	potiguar
Ano: 2006
Nome dos autores: TEIXEIRA, Rubenilson B; FERREIRA, 
Angela Lúcia
Meio de divulgação: eletronica http://www.ub.es/
geocrit/sn/sn-218-16.htm>.
Título do periódico/revista: Scripta Nova Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 
Volume: 10
Página inicial:16 

Título: Adentrando Sertões: considerações sobre a 
delimitação do território das secas
Ano: 2006
Nome dos autores: George Alexandre Ferreira Dantas, 
Angela Lúcia de Araújo Ferreira, Helio Takashi Maciel 
de Farias 
Meio de divulgação: Hipertexto
Título do periódico/revista: Scripta Nova
ISSN: 1138-9788
Volume: 10
Série: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 15

Título: Ordenamento e Planejamento Territorial:  
A falta que faz o Plano Metropolitano
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino
Meio de divulgação: eletronica
Título do periódico/revista: Scripta Nova Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 
ISSN: ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Volume: Vol. XII,
Série: núm. 270 (109), 1 de agosto de 2008
Página inicial: Art. 109

CAPÍTULO DE LIVRO

Título do capítulo: Política	Municipal	de	Habitação	na	
Região	metropolitana	de	Belo	Horizonte	
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Helena de Lacerda Godinho, 
Renato Godinho Navarro, Marinella Machado Araújo, 

Rachel de Castro Almeida, Victor Rene Villavicencio 
Matienzo 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Habitação Social nas Metrópoles 
Brasileiras: Uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo no final do século XX 
Nome dos organizadores: Adauto Lúcio Cardoso
Página inicial: 194  -  Página final: 235
ISBN: 978-85-89478-19-9 
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: Habitare

Título do capítulo: Democratização	na	gestão	da	
política	de	moradia	popular	em	Belo	Horizonte
Ano: 2007
Nome dos autores: Renato Godinho Navarro, 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Habitação Social nas Metrópoles 
Brasileiras: Uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo no final do século XX 
Nome dos organizadores: Adauto Lúcio Cardoso
Número do Volume: 
Página inicial: 480  -  Página final: 513
ISBN: 978-85-89478-19-9 
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: Habitare

Título do capítulo: Política	municipal	de	habitação	em	
Belo	Horizonte	–	o	residencial	ASCA:	um	estudo	do	
programa de autogestão 
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Helena de Lacerda Godinho, 
Danielle Duarte de Oliveira, Ivana Arruda da Silveira 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Habitação Social nas Metrópoles 
Brasileiras: Uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo no final do século XX 
Nome dos organizadores: Adauto Lúcio Cardoso
Página inicial: 514  -  Página final: 531 
ISBN: 978-85-89478-19-9 
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: Habitare

Título do capítulo: Orçamento Participativo da 
Habitação	em	Belo	Horizonte	–	o	caso	do	conjunto	
Granja de freitas III
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Helena de Lacerda Godinho, 
Patrícia Regina de Oliveira Saldanha, José Flávio Morais 
Castro 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Habitação Social nas Metrópoles 
Brasileiras: Uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo no final do século XX 
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Nome dos organizadores: Adauto Lúcio Cardoso
Página inicial: 532
Página final: 552
ISBN: 978-85-89478-19-9 
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: Habitare

Título do capítulo: Como	anda	o	associativismo	civil	
em	Belo	Horizonte:	mapeamento	e	caracterização
Ano: 2007
Nome dos autores: Naiane Loureiro dos Santos, Lena 
de Lacerda Godinho, Carla Ricardo Campos, Renato 
Barbosa Fontes 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Metrópole: território, sociedade e 
política. O caso da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 
Nome dos organizadores: Luciana Teixeira Teixeira, 
Carlos Aurélio Pimenta Faria, Jupira Gomes de 
Mendonça 
Página inicial: 414  -  Página final: 437
ISBN: 978-85-60778-15-7 
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: PUC Minas

Título do capítulo: Contagem em dados no ano de 
2000
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Helena de Lacerda Godinho, 
Naiane Loureiro dos Santos, Paulo Evangelista V. Viegas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Assistência Social e Cidade
Nome dos organizadores: Maria Helena de Lacerda 
Godinho, Mônica Abranches 
Página inicial: 253  -  Página final: 298
ISBN: 85-89435-03-2 
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: PUC Minas

Título do capítulo: Política	Municipal	de	Assistência	
Social:	transitando	do	diagnóstico	social	para	a	
implantação	do	processo	diagnóstico	socioespacial	
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Helena de Lacerda Godinho
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Assistência Social e Cidade
Nome dos organizadores: Maria Helena de Lacerda 
Godinho, Mônica Abranches 
Número do Volume:01 
Página inicial: 146  -  Página final: 169
Numero da Edição: 1
ISBN: 85-89435-03-2 
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: PUC Minas

Título do capítulo: SISTEMA DE INfORMAÇÃO: uma 
ferramenta	para	a	formulação	e	gestão	da	política	de	
assistência social
Ano: 2006

Nome dos autores: Circlaine da Cruz Santos Faria, 
Flavia Luciana Carvalho Resende, Maria Helena de 
Lacerda Godinho
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Assistência Social e Cidade
Nome dos organizadores: Maria Helena de Lacerda 
Godinho, Mônica Abranches 
Número do Volume: 01
Página inicial: 170  -  Página final: 226
Numero da Edição: 1
ISBN: 85-89435-03-2 
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: PUC Minas

Título do capítulo: Orçamento	Participativo	da	
Habitação	e	Democratização	na	Gestão	da	Política	
Habitacional	em	Belo	Horizonte
Ano: 2005
Nome dos autores: Maria Helena de Lacerda Godinho, 
Renato Godinho Navarro 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Orçamento Participativo - Construindo a 
Democracia
Nome dos organizadores: Sergio de Azevedo, Rodrigo 
Barroso Fernandes 
Número do Volume: 01
Página inicial: 153  -  Página final: 176
Numero da Edição: 1
ISBN: 8571063117
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Renavan

Título do capítulo: Challenges	and	Opportunities	in	
Amazonian	Cities
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Claudia Duarte Cardoso, Ana 
Paula Vidal, José Júlio Ferreira Lima
Meio de divulgação: impressa
Título do livro: Globalization and Marginality
Nome dos organizadores: Marcio Valença, Etienne Nel, 
Walter Leimgruber
Número do Volume: 01
Página inicial: 13  -  Página final: 31
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-1-60021-839-2
Cidade da editora: New York
Nome da editora: Nova Science Publishers

Título do capítulo: Análise sócio-ocupacional da 
estrutura intra-urbana da Região Metropolitana de 
fortaleza. 
Ano: 2008
Nome dos autores: PEQUENO, L. R. B. ; MOREIRA, A. F. M. 
Meio de divulgação: 
Título do livro: COMO ANDA FORTALEZA
Nome dos organizadores: Renato Pequeno; 
L.C.Q.Ribeiro. 
Número do Volume: 5
Página inicial: 97  -  Página final: 125
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Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do capítulo: Do sertão ao litoral. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Pensar o Mundo do Amanhã. 
Nome dos organizadores: Felipe Araújo, José Élcio 
Batista
Número do Volume: 1
Página inicial: 273
Página final: 278
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Edições Demócrito Rocha

Título do capítulo: Imaginário	Social	Nordestino	e	
Advento do Turismo. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Semi-Árido: diversidades naturais e 
culturais
Nome dos organizadores: Cleire Lima da Costa Falcão, 
José Falcão Sobrinho, Raimundo Nonato Rodrigues
Número do Volume: 1
Página inicial: 237
Página final: 247
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: A história da ocupação e o processo 
de urbanização no semi-árido brasileiro. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Memórias do Fórum Natureza 
Sociedade nos Semi-áridos.
Nome dos organizadores: Francisco de Assis de Souza 
Filho, Antônio Divino Moura
Número do Volume: 1
Página inicial: 151
Página final: 156
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Banco do Nordeste - FUNCEME

Título do capítulo: O Pescador na Terra. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ceará: um novo olhar geográfico
Nome dos organizadores: José Borzacciello da Silva, Tércia. 
Correia Cavalcanti, Eustógio Wanderley Correia Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 15  -  Página final: 27

Numero da Edição: 2ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Editora Demócrito Rocha

Título do capítulo: Cidades	Litorâneas	Marítimas	
Tropicais: construção da segunda metade do século 
XX, fato no século XXI. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Panorama da Geografia Brasileira 2
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Luiz Cruz Lima, Eustógio Wanderley Correia Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 79  -  Página final: 89
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annablume

Título do capítulo: NORDESTE BRASILEIRO 
fRAGMENTADO: de uma região com bases naturais a 
uma	de	fundamentação	econômica.	
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas, 
Raimundo Freitas Aragão, Ernandy Luis Vasconcelos de 
Lima, Hervé Thery
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Sertão, natureza e sociedade no 
nordeste brasileiro.
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustogio Wanderley Correia Dantas, Elisa Zanella, 
Antônio Jeovah Andrade Meireles
Número do Volume: 1
Página inicial: 23  -  Página final: 44
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: Litoralização do Ceará: fortaleza, da 
Capital do Sertão à Cidade do Sol 
Ano: 2006
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Sertão, natureza e sociedade no 
nordeste brasileiro. 
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustógio Wanderley Correia Dantas, Eliza Zanella, 
Antônio Jeová Andrade Meireles.
Número do Volume: 1
Página inicial: 269  -  Página final: 278
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: Reflexões	sobre	a	
insustentabilidade do agronegócio.
Ano: 2006
Nome dos autores: Denise Elias, Luis Renato Bezerra 
Pequeno
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Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Desenvolvimento Sustentável: desafios 
e discussões. 
Nome dos organizadores: Daniel Rodrigues de Carvalho 
Pinheiro
Número do Volume: 1
Página inicial: 261  -  Página final: 290
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: ABC

Título do capítulo: A Centralidade da Parangaba como 
produto	da	fragmentação	de	Fortaleza	(CE).	
Ano: 2006
Nome dos autores: Francisco Clébio Rodrigues Lopes, 
José Borzacchiello da Silva.
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Sertão, natureza e sociedade no 
nordeste brasileiro.
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustógio Wanderley Correia Dantas, Eliza Zanella, 
Antônio Jeová Andrade Meireles. 
Número do Volume: 1
Página inicial: 147  -  Página final: 154
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: A Complexidade Territorial do 
Turismo: Atores, Cenários e Relacionamentos.
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira.
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Panorama da Geografia Brasileira. 01
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Luiz Cruz Lima, Denise Elias.
Número do Volume: 1
Página inicial: 151  -  Página final: 164
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Anna Blume

Título do capítulo: Pensando	a	Geografia	Como	Ciência	
do Espaço-Tempo. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira.
Título do livro: III Seminário em Comemoração ao Dia 
do Geógrafo.
Nome dos organizadores: Luiz Cruz Lima
Número do Volume: 1
Página inicial: 31
Página final: 42
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Ed. UECE

Título do capítulo: A GEOGRAfIA DAS fESTAS DO 
INTERIOR: Mediações Culturais entre Religiosidade, 
Turismo e Educação.
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Sertão, natureza e sociedade no 
nordeste brasileiro.
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustógio Wanderley Correia Dantas, Eliza Zanella, 
Antônio Jeová Andrade Meireles.
Número do Volume: 1
Página inicial: 61  -  Página final: 77
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: Turismo Religioso no Brasil: 
Construindo	um	investimento	sócio-cultural.	
Ano: 2005
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: 
Título do livro: Análises Regionais e Globais do Turismo 
Brasileiro.
Nome dos organizadores: Luiz Gonzaga Godoi Trigo
Número do Volume: 1
Página inicial: 187  -  Página final: 220
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Roca

Título do capítulo: Transformações no Espaço Intra-
urbano e.
Ano: 2006
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Título do livro: Agronegócio e Novas Dinâmicas 
Socioespaciais. 
Nome dos organizadores: Denise Elias, Luis Renato 
Bezerra Pequeno
Número do Volume: 1
Página inicial: 339  -  Página final: 384
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: BNB

Título do capítulo: Dimensão habitacional da Região 
Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Raimundo Freitas Aragão, Themis Amorim.
Título do livro: Como Anda Fortaleza. 
Nome dos organizadores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Luis César de Queiroz Ribeiro
Número do Volume: 5
Página inicial: 69  -  Página final: 96
Numero da Edição: 1ª
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Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades
Título do capítulo: Desigualdades sócio-espaciais e a 
questão habitacional na metrópole. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno, Joisa 
Barro, Themis Amorim Aragão.
Título do livro: COMO ANDA FORTALEZA.
Nome dos organizadores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Luis César de Queiroz Ribeiro.
Número do Volume: 5
Página inicial: 195  -  Página final: 219
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do capítulo: Estrutura Urbana e Mobilidade na 
Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Vera Mamede Accioly
Meio de divulgação: 
Título do livro: Como Anda Fortaleza.
Nome dos organizadores: Eustógio Wanderley Correia 
Dantas, Luis Renato Bezerra Pequeno
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: UFC

Título do capítulo: Olhando o mar do Sertão: a lógica 
das cidades médias no Ceará. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa da Costa, 
Zenilde Baima Amora 
Meio de divulgação: 
Título do livro: Cidades médias: espaços em transição.
Nome dos organizadores: Maria Encarnação Beltrão 
Sposito
Número do Volume: 1
Página inicial: 343  -  Página final: 378
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: UNESP - Expressão Popular

Título do capítulo: O pescador na terra.
Ano: 2005
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ceará: um novo olhar geográfico. 
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Tércia. Correia Cavalcanti, Eustógio Wanderley Correia 
Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 15  -  Página final: 27
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Fundação Demócrito Rocha

Título do capítulo: Urbanização	e	Veraneio	Marítimo	
no Ceará.
Ano: 2006
Nome dos autores: Alexandre Queiroz Pereira

Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Sertão: natureza e sociedade 
no Nordeste brasileiro
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustógio Wanderley Correia Dantas, Eliza Zanella, 
Antônio Jeová Andrade Meireles.
Número do Volume: 1
Página inicial: 307  -  Página final: 316
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: Entrevista:	José	Borzacchiello	da	
Silva. 
Ano: 2007
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Título do livro: História Oral do Exército: Projeto 
RONDON. 
Nome dos organizadores: Aricildes de Moraes Motta
Número do Volume: 3
Página inicial: 431  -  Página final: 439
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Biblioteca do Exército Editora

Título do capítulo: Cidades ingovernáveis. 
Ano: 2008
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Título do livro: O Brasil, A América Latina e o Mundo: 
Espacialidades Contemporâneas II. 
Nome dos organizadores: Márcio Pinõn de Oliveira, 
Maria Célia Nunes Coelho, Aureanice de Mello Corrêa.
Número do Volume: 1
Página inicial: 141  -  Página final: 150
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Lamparina-FAPERJ-ANPEGE

Título do capítulo: O mercado de trabalho e a cidade 
brasileira. 
Ano: 2008
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Título do livro: Cidade (I)legal. 
Nome dos organizadores: Márcio Moraes Valença
Número do Volume: 1
Página inicial: 135  -  Página final: 162
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Mauad X

Título do capítulo: A	geografia	como	missão.	
Ano: 2008
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Meio de divulgação: 
Título do livro: Manuel Correia de Andrade: um homem 
chamado Nordeste. 
Nome dos organizadores: Clóvis Cavalti, Jacques 
RIBEMBOIN, Lêda RIVAS.
Número do Volume: 1
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Página inicial: 62  -  Página final: 65
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Bagaço

Título do capítulo: Territórios	em	Conflito.	
Ano: 2007
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Pensar o Mundo do Amanhã
Nome dos organizadores: Felipe Araújo, José Batista 
Élcio. 
Número do Volume: 1
Página inicial: 285  -  Página final: 288
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Edições Demócrito Rocha

Título do capítulo: Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ceará: um novo olhar geográfico
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Tércia Correia Cavalcanti, Eustógio Wanderley Correia 
Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 35  -  Página final: 55
Numero da Edição: 2ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Edições Demócrito Rocha

Título do capítulo: A cidade contemporânea no Ceará.
Ano: 2007
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Título do livro: Uma Nova História do Ceará. 
Nome dos organizadores: Simone SOUZA
Número do Volume: 1
Página inicial: 215  -  Página final: 236
Numero da Edição: 4ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Edições Demócrito Rocha

Título do capítulo: Um olhar esrtangeiro sobre São 
Paulo. 
Ano: 2006
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Título do livro: Geografia das Metrópoles
Nome dos organizadores: Ana Fani Alessandri Carlos, 
Ariovaldo Umbelino de Oliveira.
Número do Volume: 1
Página inicial: 65
Página final: 90
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Contexto

Título do capítulo: Sinopse	de	uma	Geografia	Urbana	
de	Fortaleza	-	Synopsis	of	an	urban	geography	of	
fortaleza.
Ano: 2006
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Título do livro: Ah, Fortaleza!
Nome dos organizadores: Gylmar Chaves, Patrícia 
Veloso, Peregrina Capelo.
Número do Volume: 1
Página inicial: 31  -  Página final: 50
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Terra da Luz Editorial

Título do capítulo: Os lugares de Iracema. 
Ano: 2006
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Título do livro: Iracemas: imagens de uma lenda.
Nome dos organizadores: Governo do Ceará. 
Número do Volume: 1
Página inicial: 59  -  Página final: 69
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Babarela B. Comunicações e 
Maketing

Título do capítulo: Caracterização	Climática	e	os	
recursos hídricos do Estado do Ceará..
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella
Título do livro: GEOGRAFIA DO CEARÁ: UM NOVO 
OLHAR GEOGRÁFICO
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustógio Wanderlei Dantas, Tércia Cavalcante.
Número do Volume: 1
Página inicial: 188 
Numero da Edição: 2ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Ed. Demócrito Rocha

Título do capítulo: Eventos pluviométricos intensos 
em ambiente urbano: fortaleza, episódio do dia 
29/01/2004.
Ano: 2006
Nome dos autores: ZANELLA, M. E. . 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Serão: natureza e sociedade no 
nordeste brasileiro.
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustógio Wanderley Correia Dantas, Eliza Zanella, 
Antônio Jeová Andrade Meireles.
Número do Volume: 1
Página inicial: 195  -  Página final: 208
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica



As Metrópoles Brasileiras no Milênio   253

Título do capítulo: fORTALEzA, a metrópole sertaneja 
do litoral. 
Ano: 2006
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Sertão, natureza e sociedade no 
nordeste brasileiro.
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustógio Wanderley Correia Dantas, Eliza Zanella, 
Antônio Jeová Andrade Meireles.
Número do Volume: 1
Página inicial: 45  -  Página final: 55
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: fortaleza.
Ano: 2006
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Memória do Caminho.
Nome dos organizadores: Osvald Barroso.
Número do Volume: 1
Página inicial: 171  -  Página final: 171
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Terra da Luz Editorial

Título do capítulo: A	Pós-Graduação	em	Gegrafia	na	
América	Latina.	
Ano: 2006
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Título do livro: Panorama da Geograia Brasileira II. 
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Luiz Cruz Lima, Eustógio Wanderley Correia Dantas.
Número do Volume: 1
Página inicial: 281  -  Página final: 293
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annablume

Título do capítulo: Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2005
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ceará: um novo olhar geográfico. 
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Tércia Correia Cavalcanti, Eustógio Wanderley Correia 
Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 35  -  Página final: 55
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Edições Demócrito Rocha

Título do capítulo: Caracterização	Climática	e	os	
recuross hídricos do Estado Do Ceará. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Eliza Zanella

Título do livro: GEOGRAFIA DO CEARÁ: UM NOVO 
OLHAR GEOGRÁFICO.
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustógio Wanderlei Dantas, Tércia cavalcante.
Número do Volume: 1
Página inicial: 169  -  Página final: 188
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Ed. Demócrito Rocha

Título do capítulo: Vivendo a cidade: o caso de 
fortaleza. 
Ano: 2005
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva
Título do livro: Coisas de Cidade. 
Nome dos organizadores: José Gerardo Vasconcelos, 
Shara Jane Holanda Costa Adad.
Número do Volume: 1
Página inicial: 37  -  Página final: 50
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Editora UFC

Título do capítulo: Análise das Regiões Metropolitanas 
Brasileiras
Ano: 2005
Nome dos autores: Cleide Bernal
Título do livro: Como Anda Fortaleza
Nome dos organizadores: Luis Renato Bezerra Pequeno, 
Luiz César de Queiroz Ribeiro
Número do Volume: 5
Página inicial: 69  -  Página final: 96
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Brasília
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do capítulo: O eclipse da tradição
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa Costa, Zenilde 
Baima Amora
Título do livro: Pensar o mundo do amanhã.
Nome dos organizadores: Felipe Araújo, José Elcio 
Batista
Número do Volume: 01
Página inicial: 281
Página final: 285
Numero da Edição:1 
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Fundação Demócrito Rocha

Título do capítulo: Expansão Urbana e organização do 
espaço em fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa Costa
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Ceará: Um novo olhar geográfico
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Tércia Correia Cavalcante, Eustógio Wanderley Correia 
Dantas
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Número do Volume: 01
Página inicial: 51
Página final: 100
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Ed. Demócrito Rocha

Título do capítulo: Afetividade	e	Ambiente	Urbano:	
Uma	proposta	Metodológica	pelos	Mapas	Afetivos.
Ano: 2008
Nome dos autores: Zulmira Aurea Cruz Bomfim
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Métodos de Pesquisa nos Estudos 
Pessoa-Ambiente
Nome dos organizadores: José de Queiroz Pinheiro, 
Hartmut Günther
Número do Volume: 01
Página inicial: 253  -  Página final: 280
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Casa do Psicólogo/All Books

Título do capítulo: Desigualdade Sócio-Espacial 
e Vulnerabilidade na Região Metropolitana de 
fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa
Título do livro: Como anda Fortaleza
Nome dos organizadores: Renato Pequeno, Luiz César 
Queiroz Ribeiro
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: IPPUR/Ministério das Cidades

Título do capítulo: Clima e Salubridade na construção 
imaginária do Ceará. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa da Costa
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Litoral e Sertão. Natureza e sociedade 
no nordeste brasileiro. 
Nome dos organizadores: José Borzacchiello da Silva, 
Eustógio Wanderley Correia Dantas, Eliza Zanella, 
Antônio Jeová Andrade Meireles.
Número do Volume: 1
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do capítulo: Apresentação -Natal, intervenções 
urbanísticas,	morfologia	e	gestão	da	cidade
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino
Meio de divulgação: livro
Título do livro: Natal, intervenções urbanísticas, 
morfologia e gestão da cidade
Nome dos organizadores: Angela Lúcia de Araújo 
ferreira; Giovana Paiva de Oliveira
Número do Volume:1 
Página inicial: 07  -  Página final: 08
ISBN: 9 788572-732390

Cidade da editora: Natal
Nome da editora: Edufrn

Título do capítulo: Inovação no desenho das relações 
intermunicipais: o pacto territorial
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino
Meio de divulgação: livro
Título do livro: Cidades Brasileiras, Atores, Processos e 
Gestaão Pública
Nome dos organizadores: Antonia Jesuita de Lima
Número do Volume: 1
Página inicial: 155  -  Página final: 172
ISBN: 978857526258-0
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Autêntica

Título do capítulo: Descentralização e Impasses da 
Governança Metropolitana
Ano: 2007
Nome dos autores: Ilza Araújo Leão de Andrade; Maria 
do Livramento Miranda Clementino
Meio de divulgação: livro impresso
Título do livro: As Metropoles e a Questão Social 
Brasileira
Nome dos organizadores: Luiz César de Queiroz 
Ribeiro; orlando Alves dos santos Jr.
Número do Volume: 01
Página inicial: 239  -  Página final: 258
Numero da Edição:1 
ISBN: 978857106364-8
Cidade da editora: Rio de janeiro
Nome da editora: Revan-FASE

Título do capítulo: Municípios Metropolitanos: os 
desafios	do	financiamento	público
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria do Livramento Miranda 
Clementino
Meio de divulgação: livro impresso
Título do livro: Globalização e marginalidade: 
transformações urbanas
Nome dos organizadores: Marcio Moraes Valença; 
Gilene Moura Cavalcanti
Número do Volume: 1
Página inicial: 235  -  Página final: 242
ISBN: 978857273392-2
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: Uma apresentação
Ano: 2008
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Globalização e marginalidade: 
transformações urbanas
Nome dos organizadores: Marcio Moraes Valença; 
Gilene Moura Cavalcanti
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Número do Volume: 1
Página inicial: 09  -  Página final: 10
ISBN: 978857273392-2
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: Intervenção do estado capitalista 
no espaço urbano
Ano: 2008
Nome dos autores: willian Eufrásio Nunes Pereira
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Globalização e marginalidade: 
transformações urbanas
Nome dos organizadores: Marcio Moraes Valença; 
Gilene Moura Cavalcanti
Número do Volume: 1
Página inicial: 419  -  Página final: 428
ISBN: 978857273392-2
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: Globalização e Marginalidade: o Rio 
Grande do norte em foco - uma apresentaação
Ano: 2008
Nome dos autores: Marcio Moraes Valença; Mariana 
Fialho Bonates
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Globalizaação e marginalidade: o Rio 
Grande do Norte em foco
Nome dos organizadores: Marcio Moraes Valença; 
Mariana Fialho Bonates
Número do Volume: 2
Página inicial: 441  -  Página final: 444
ISBN: 978857273393-9
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: A gestão do territorio no Rio 
Grande do Norte
Ano: 2008
Nome dos autores: Rita de Cássia da Conceição Gomes
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Globalizaação e marginalidade: o Rio 
Grande do Norte em foco
Nome dos organizadores: Marcio Moraes Valença; 
Mariana Fialho Bonates
Número do Volume: 2
Página inicial: 681  -  Página final: 692
ISBN: 978857273393-9
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: Apresentaação: globalização e 
Marginalidade -desenvolvimento na teoria e na 
prática
Ano: 2008
Nome dos autores: Marcio Moraes Valença; Mariana 
Fialho Bonates
Meio de divulgação: impresso

Título do livro: Globalizaação e Marginalidade: 
desenvolvimento na teoria e na prática
Nome dos organizadores: Márcio Moraes Valença
Número do Volume: 3
Página inicial: 767  -  Página final: 768
ISBN: 978857273394-6
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: “O	crescimento	do	emprego	formal	
nas	metrópoles	nordestinas	–	1996/2003”	
Ano: 2006
Nome dos autores: William E. N Pereira ;Marconi 
Gomes Silva 
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: O mercado de trabalho formal no Brasil 
Nome dos organizadores: Júnior Macambira
Número do Volume: 
Página inicial: 263  -  Página final: 282
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Imprensa Universitária

Título do capítulo: Trabalho social e comunidade 
Ano: 2006
Nome dos autores: Ilza Araújo Leão de Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Metodologia do Trabalho Social.
Nome dos organizadores: Ilza Araújo Leão de Andrade
Número do Volume: 01
Página inicial: 11  -  Página final: 17
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: O trabalho social como fazer 
universitário:a experiência da extensão
Ano: 2006
Nome dos autores: Ilza Araújo Leão de Andrade
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Metodologia do Trabalho Social.
Nome dos organizadores: Ilza Araújo Leão de Andrade
Número do Volume:01 
Página inicial: 39  -  Página final: 45
Numero da Edição: 1
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: Aspectos da Nupcialidade no 
Nordeste
Ano: 2006
Nome dos autores: Flavio Henrique M. Araujo Freire; 
Moisés Alberto Calle Aguirre
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Questões conteporâneas da dinâmica 
populacional do Nordeste.
Nome dos organizadores: Lára de Melo Barbosa
Número do Volume: 01
Página inicial: 87  -  Página final: 106
Numero da Edição: 1
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Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do capítulo: “O	mercado	em	Weber:	espaço	de	
poder	e	dominação”
Ano: 2006
Nome dos autores: Marconi Gomes

Título do capítulo: Clientelism	in	theory.	Framing	
Brazilian	political	practice.	
Ano: 2008
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: The Global Challenge and 
Marginalization
Nome dos organizadores: Márcio Moraes Valença, 
Etienne Nel e Walter Leimgruber
Número do Volume:01 
Página inicial: 283  -  Página final: 288
Numero da Edição: 1
ISBN: 1-60021-838-3
Cidade da editora: New York
Nome da editora: Nova Science Publishers

Título do capítulo: The global challenge and 
marginalization.	An	introduction
Ano: 2008
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença,Etienne Nel 
e Walter Leimgruber
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: The Global Challenge and 
Marginalization
Nome dos organizadores: Márcio Moraes Valença, 
Etienne Nel e Walter Leimgruber
Número do Volume:01 
Página inicial: 01 -  Página final: 03
Numero da Edição: 1
ISBN: 1-60021-838-3
Cidade da editora: New York
Nome da editora: Nova Science Publishers

Título do capítulo: Saudáveis trópicos: cidade, higiene 
e	ordem	para	a	Nação	em	formação	(Brasil,	1822-
1930)
Ano: 2007
Nome dos autores: Angela Lúcia Ferreira, Anna Rachel 
Baracho Eduardo, George Ferreira Dantas 
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: La integración del territorio en una idea 
de Estado. México y Brasil, 1821-1946
Nome dos organizadores: Héctor Vargas Mendoza, 
Eulalia Ribera Carbó, Pere Sunyer Marín
Número do Volume: 1
Página inicial: 443  -  Página final: 473
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 9789703250998
Cidade da editora: Ciudad de Mexico
Nome da editora: Instituto Mora

Título do capítulo: De la ville de la conquête a la ville 
moderne:	Ou	les	métamorphoses	de	la	fonction	
militaire de Natal et Assu face au territoire du Rio 
Grande do Norte
Ano: 2008
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Rubenilson Brazão Teixeira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Naissances et renaissances de la ville au 
Brésil
Nome dos organizadores: Laurent Vidal
Número do Volume: 1
Página inicial: 61  -  Página final: 74
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 9782846540
Cidade da editora: Paris
Nome da editora: Les Indes Savantes

Título do capítulo: As	topografias	médicas	no	Brasil	do	
início do século XX: Aportes históricos ao estudo da 
relação	meio	ambiente	e	sociedade	(O	caso	de	Natal-
RN)
Ano: 2006
Nome dos autores: Anna Rachel Baracho Eduardo, 
Angela Lúcia Ferreira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Surge et Ambula: A construção de uma 
cidade moderna Natal, 1890-1940
Nome dos organizadores: Angela Lúcia Ferreira, George 
Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 137  -  Página final: 154
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 8572732411
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDFURN

Título do capítulo: Ecletismo	e	Modernidade	em	
Giacomo Palumbo - arquitetura e urbanismo nos anos 
1920 e 1930
Ano: 2006
Nome dos autores: George Ferreira Dantas, Ana 
Caroline C. L. Dantas, Angela Lúcia Ferreira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Surge et Ambula: A construção de uma 
cidade moderna Natal, 1890-1940
Nome dos organizadores: Angela Lúcia Ferreira, George 
Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 199  -  Página final: 214
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 8572732411
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDFURN
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Título do capítulo: A difusão do termo cidade jardim: 
Algumas questões sobre o processo de transferência 
de	modelos	urbanísticos	no	Brasil
Ano: 2006
Nome dos autores: George Ferreira Dantas, Angela 
Lúcia Ferreira; Anna Rachel Baracho Eduardo; Alenuska 
Kelly Andrade
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Surge et Ambula: A construção de uma 
cidade moderna Natal, 1890-1940
Nome dos organizadores: Angela Lúcia Ferreira, George 
Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 155  -  Página final: 168
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 8572732411
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDFURN

Título do capítulo: A paisagem criada pelo saneamento 
- propostas para a Natal dos anos 1930
Ano: 2006
Nome dos autores: Angela Lúcia Ferreira, Ana Caroline 
C. L. Dantas, Anna Rachel Baracho Eduardo; George 
Ferreira Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Surge et Ambula: A construção de uma 
cidade moderna Natal, 1890-1940
Nome dos organizadores: Angela Lúcia Ferreira, George 
Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 215  -  Página final: 234
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 8572732411
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDFURN

Título do capítulo: Os indesejáveis na cidade: As 
representações	sobre	o	retirante	da	seca	(Natal,	1890-
1930)
Ano: 2006
Nome dos autores: Angela Lúcia Ferreira, George 
Ferreira Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Surge et Ambula: A construção de uma 
cidade moderna Natal, 1890-1940
Nome dos organizadores: Angela Lúcia Ferreira, George 
Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 45  -  Página final: 68
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 8572732411
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDFURN

Título do capítulo: De bairro jardim a favela: Uma 
trajetória	de	idéias	e	propostas	urbanísticas
Ano: 2006
Nome dos autores: Angela Lúcia Ferreira, Ana Caroline 
Dantas, Anna Rachel Baracho Eduardo
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Surge et Ambula: A construção de uma 
cidade moderna Natal, 1890-1940
Nome dos organizadores: Angela Lúcia Ferreira, George 
Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 168  -  Página final: 198
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 8572732411
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDFURN

Título do capítulo: Retratos do plano da cidade: a 
modernização urbana de Natal na década de 1920
Ano: 2006
Nome dos autores: George Ferreira Dantas, Angela 
Lúcia Ferreira
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Natal: intervenções urbanísticas, 
morfologia e gestão da cidade
Nome dos organizadores: Giovana Paiva Oliveira, 
Angela Lúcia Ferreira
Número do Volume: 1
Página inicial: 69  -  Página final: 102
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 8572732284
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDFURN

Título do capítulo: Em nome da cidade: modernização, 
história e cultura urbana em Câmara Cascudo nos 
anos 1920
Ano: 2009
Nome dos autores: Angela Lúcia Ferreira, George 
Ferreira Dantas
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Historia social urbana: Espacios y flujos
Nome dos organizadores: Eduardo Kingman Garcés
Número do Volume: 1
Página inicial: 155  -  Página final: 172
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 9789978671917
Cidade da editora: Quito
Nome da editora: FLACSO

Título do capítulo: Programa Camaragibe em Defesa 
da Vida : Um novo desenho para a ação habitacional 
em município da periferia metropolitana do Recife
Ano: 2007
Nome dos autores: Jan Bitoun
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Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Habitação social nas metrópoles 
brasileiras: uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo no fim do século XX
Nome dos organizadores: Adalto Cardoso
Número do Volume: 1
Página inicial: 436  -  Página final: 455
Numero da Edição: 1
Série: 
ISBN: 978-85-89478
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: ANTAC

Título do capítulo: O Plano de Regularização das 
zonas	Especiais	de	Interesse	Social	(Prezeis)	do	
Recife:	democratização	da	gestão	e	planejamento	
participativo
Ano: 2007
Nome dos autores: Lívia Miranda, Demóstenes Moraes
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Habitação social nas metrópoles 
brasileiras: uma avaliação das políticas habitacionais 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo no fim do século XX
Nome dos organizadores: Adalto Cardoso
Número do Volume: 1
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-89478
Cidade da editora: Porto Alegre
Nome da editora: Antac

Título do capítulo: Prefácio
Ano: 2008
Nome dos autores: Jan Bitoun
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Planejaqmento urbano no Brasil: 
conceitos, diálogos e práticas
Nome dos organizadores: Elson Manoel Pereira
Número do Volume: 1
Numero da Edição: 1
ISBN: 978-85-98981
Cidade da editora: Chapecó
Nome da editora: Agros

Título do capítulo: Reconfiguração	das	Políticas	
Nacionais de Desenvolvimento Urbano: Saneamento
Ano: 2007
Nome dos autores: Alexandre Ramos
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Caderno do Observatório PE: Políticas 
Públicas e Gestão Local
Nome dos organizadores: Lívia Miranda, Jan Bitoun, 
Maria ângela A. Souza
Número do Volume: 1
Página inicial: 32  -  Página final: 41
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788586471346

Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Fase Observatório das Metrópoles

Título do capítulo: O	Fenômeno	da	Urbanização:	a	
problemática	urbana	e	o	futuro	das	cidades
Ano: 2007
Nome dos autores: Ailson Barbosa da Silva
Meio de divulgação: impresso
Título do livro: Cadernos do Observatório PE: Políticas 
Públicas e Gestão Local
Nome dos organizadores: Lívia Miranda, Jan Bitoun e 
Maria ângela A. Souza
Número do Volume: 1
Página inicial: 08  -  Página final: 11
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 9788586471346
Cidade da editora: Recife 
Nome da editora: FASE Observatório das Metrópoles

Título do capítulo: Reconfiguração	das	Políticas	
Nacionais	de	Desenvolvimento	Urbano:	Habitação
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Angela de A. Souza
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Cadernos do Observatório PE: Políticas 
Públicas e Gestão Local
Nome dos organizadores: Lívia Miranda, Jan Bitoun, 
Maria ângela A. Souza
Número do Volume: 1
Página inicial: 24  -  Página final: 31
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788586471346
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Fase Observatório das Metrópoles

Título do capítulo: Política	Nacional	Urbana:	um	
projeto em construção
Ano: 2007
Nome dos autores: Lívia Miranda
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Caderno do Observatório PE: Políticas 
Públicas e Gestão Local
Nome dos organizadores: Lívia Miranda, Jan Bitoun, Mª 
Angela A. Souza
Número do Volume: 1
Página inicial: 18  -  Página final: 23
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788586471346
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: FASE Observatório das metrópoles PE

Título do capítulo: Debatendo	o	Espaço	Geográfico:	
contribuições	a	partir	do	Programa	de	Saúde	
Ambiental do Recife
Ano: 2006
Nome dos autores: Jan Bitoun, Anselmo Cavalcanti 
Bezerra
Meio de divulgação: Impresso
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Título do livro: Regionalização e Análise Regional
Nome dos organizadores: Alcindo José de Sá, Antônio 
Carlos de Barros Correia
Número do Volume: 1
Página inicial: 47  -  Página final: 63
ISBN: 9788573153835
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Editora da UFPE

Título do capítulo: Estatuto da Cidade e Planos 
Diretores: Possibilidades para a Melhora das Cidades 
e Importância da Mobilização da Cidadania Local
Ano: 2007
Nome dos autores: Jan Bitoun
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Cadernos do Observatório PE: políticas 
Públicas e Gestão Local
Nome dos organizadores: Lívia Miranda, Jan Bitoun, 
Mariângela A. Souza
Número do Volume: 1
Página inicial: 50
Página final: 55
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788586471346
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Fase, Observatório das Metrópoles PE

Título do capítulo: Os	tempos	e	os	desafios	da	
drenagem no Recife
Ano: 2007
Nome dos autores: Luiz Eugênio Pereira de Carvalho
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Cadernos do Observatório PE: Políticas 
Públicas e Gestão Local
Nome dos organizadores: Lívia Miranda, Jan Bitoun, 
Maria ângela A. Souza
Número do Volume: 1
Página inicial: 42  -  Página final: 49
ISBN: 9788586471346
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Fase Observatório das Metropoles

Título do capítulo: Universidades e movimentos 
sociais:	experiências	e	desafios	da	prática	pedagógica
Ano: 2006
Nome dos autores: Jan Bitoun
Meio de divulgação: Impresso
Título do livro: Cidade, Cultura e Democracia 
participativa
Nome dos organizadores: Orlando Alves Santos Junior, 
et all
Número do Volume: 1
Página inicial: 161  -  Página final: 168
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788586471346
Cidade da editora: Rio de Janeiro
Nome da editora: Fase

LIVRO

Título do livro: Construindo	o	Ceará	-	Geografia	Livro	
do Professor
Ano: 2007
Nome dos autores: Tércia Cavalcante, Zenilde Baima 
Amora, José Borzacchiello da Silva, Antônia Carlos Silva
Número do Volume: 1
Página inicial: 1
Página final: 38
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Edições Demócrito Rocha

Título do livro: Ceará:	um	novo	olhar	geográfico.
Ano: 2007
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva, Eustógio 
Wanderley Correia Dantas, Tércia Cavalcante
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 145
Numero da Edição: 2ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Editora Demócrito Rocha

Título do livro: Geografia	do	Turismo	na	Cultura	
Carnavalesca: O Sambódromo do Anhembi. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Olieveira
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 150
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Editora Paulistana

Título do livro: Panorama	da	Geografia	Brasileira	2
Ano: 2006
Nome dos autores: José Borzacchielo da Silva, Luiz Cruz 
Lima, Eustógio Wanderley Correia Dantas
Número do Volume: 2
Página inicial: 1  -  Página final: 306
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: São Paulo
Nome da editora: Annablume

Título do livro: Ceará:	um	novo	olhar	geográfico.	
Ano: 2005
Nome dos autores: José Borzacchiello da Silva, Tércia 
Correia Cavalcante, Eustógio Wanderley Correia Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 480
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Fundação Demócrito Rocha

Título do livro: A Metrópole Emergente: a ação 
do capital imobiliário na estruturação urbana de 
fortaleza
Ano: 2004
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Nome dos autores: Cleide Bernal
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Editora UFC/BNB

Título do livro: Nas trilhas da cidade. 
Ano: 2005
Nome dos autores: José Borzacchielo da Silva
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 151
Numero da Edição: 2ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Museu do Ceará

Título do livro: fortaleza a Criança e a Cidade Livro do 
Professor. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Tércia Correia Cavalcante, Salete 
Souza, Sebastião R. Ponte, José Borzacchielo da Silva, 
Oriá, R..
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 28
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Edições Demócrito Rocha

Título do livro: Litoral e Sertão, natureza e sociedade 
no nordeste brasileiro
Ano: 2006
Nome dos autores: José Borzacchielo da Silva, Eustógio 
Wanderley Correia Dantas, Antonio Jeovah Andrade 
Meireles.
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 446
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Expressão Gráfica

Título do livro: Difusão do Agronegócio e Novas 
Dinâmicas Sócio-espaciais 
Ano: 2006
Nome dos autores: Denise Elias, Luis Renato Bezerra 
Pequeno
Número do Volume: 1
Página inicial: 1
Página final: 450
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: BNB

Título do livro: Panorama	da	Gegrafia	Brasileira	I.
Ano: 2006
Nome dos autores: SILVA, J. B. (Org.) ; LIMA, L. C. (Org.) 
; ELIAS, D
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 368
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Annablume

Título do livro: fortaleza no tempo 
Ano: no prelo
Nome dos autores: Eustógio Dantas, José Borzacchiello 
da Silva, Maria Clelia Lustosa Costa 
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 160
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Observatório das metrópoles/
Edições UFC

Título do livro: Vulnerabilidade Socioambiental na 
Região Metropolitana de fortaleza
Ano: no prelo
Nome dos autores: Eustógio Dantas, MariaClelia 
Lustosa Costa
Número do Volume: 1
Numero da Edição: 1ª
Cidade da editora: Fortaleza
Nome da editora: Observatório das metrópoles/
Edições UFC

Título do livro: Assistência Social e Cidade
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Helena de Lacerda Godinho, 
Mônica Abranches
Número do Volume: 
Página inicial: 01  -  Página final: 290
Numero da Edição: 1
ISBN: 85-89435-03-2 
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: PUC Minas

Título do livro: Cartilha	Direito	à	cidade
Ano: 2006
Nome dos autores: Lena de Lacerda Godinho, Carla 
Ricardo Campos, Renato Barbosa Fontes
Número do Volume:01 
Página inicial: 01  -  Página final: 10
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: Ação Urbana/PUC Minas

Título do livro: Cartilha	Conselheiro	Jovem
Ano: 2008
Nome dos autores: Marinella Machado Araújo
Número do Volume: 
Página inicial: 01  -  Página final: 28
Numero da Edição: 1ª
ISBN: 978-85-60778-22-5 
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: PUC Minas

Título do livro: Cartilha	Conselheiro	Jovem	-	versão	
digital
Ano: 2008
Nome dos autores: Marinella Machado Araújo
Número do Volume: 
Página inicial: 01  -  Página final: 28
Numero da Edição: 1ª
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ISBN: 978-85-60778-23-2
Cidade da editora: Belo Horizonte
Nome da editora: PUC Minas

Título do livro: Planos	Diretores	Participativos:	
Experiências	Amazônicas
Ano: 2007
Nome dos autores: Ana Claudia Duarte Cardoso, 
Gulherme Carvalho, José Júlio Ferreira Lima, Ana Paula 
Bastos, Vera Gomes, José Carlos Matos Pereira, Maria 
Elvira Rocha de Sá, Sandra Helena Ribeiro Cruz, Marco 
Antonia Ferreira, José Davi Passos
Número do Volume: 01
Numero da Edição: 01
ISBN: 9788524704178
Cidade da editora: Belém
Nome da editora: Editora da UFPA

Título do livro: O	Rural	e	O	Urbano	na	Amazônia,	
diferentes	olhares	em	perspectivas
Ano: 2006
Nome dos autores: Ana Claudia Duarte Cardoso, José 
Júlio Ferreira Lima, José Carlos Matos Pereira, Maria 
Elvira Rocha de Sá, Gutemberg Guerra, Solange MAria 
Gayoso da Costa, Luciana Pereira Tavares, Sara Alonso, 
Edna Castro
Número do Volume: 01
ISBN: 8524703482
Cidade da editora: Belém
Nome da editora: Editora da UFPA

Título do livro: Como	Andam	Curitiba	e	Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Ana 
Lúcia Rodrigues 
Número do Volume: 12
Página inicial: 1  -  Página final: 404
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788560133741
Cidade da editora: Brasilia
Nome da editora: Ministério das Cidades

Título do livro: Coleção Como Andam os Municípios Da 
Região Metropolitana De Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rpdrigues
Número do Volume: 1
ISBN: 978-85-62433-00-9
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS-UEM

Título do livro: Como Anda Angulo
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Simone 
Pereira da C. Dourado, Celene Tonella
Número do Volume: 1
Numero da Edição: 1
Série: Como Andam os Municípios da RMM
ISBN: 978-85-62433-01-6

Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS-UEM

Título do livro: Como Anda Astorga
Ano: 2008
Nome dos autores: CArla C. Almeida, Simone P. da C. 
Dourado, Celene Tonella
Número do Volume: 2
ISBN: 978-85-62433-02-3
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS-UEM

Título do livro: Como Anda Doutor Camargo
Ano: 2008
Nome dos autores: CARLA CECÍLIA RODRIGUES 
ALMEIDA, SIMONE PEREIRA DA COSTA DOURADO, 
MARGARETH CIZUKA T. UDO 
Número do Volume: 3
Série: COLEÇÃO COMO ANDAM OS MUNICÍPIOS DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ
ISBN: 978-85-62433-03-0
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Como Anda floresta
Ano: 2008
Nome dos autores: Carla Cecília Rodrigues Almeida, 
Marivânia da Conceição Araújo, Margareth Cizuka t. 
Udo
Número do Volume: 4
ISBN: 978-85-62433-04-7
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Como Anda Iguaraçu
Ano: 2008
Nome dos autores: MARGARETH CIZUKA T. UDO, 
ROSâNGELA GETIRANA SANTANA, MARIVâNIA DA 
CONCEIÇÃO ARAúJO
Número do Volume: 5
ISBN: 978-85-62433-05-4
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS-UEM

Título do livro: Como Anda Ivatuba
Ano: 2008
Nome dos autores: ISOLDE THEREZINHA DOS SANTOS 
PREVIDELLI, ROSâNGELA GETIRANA SANTANA, 
MARIVâNIA DA CONCEIÇÃO ARAúJO
Número do Volume: 6
ISBN: 978-85-62433-06-1
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Como Anda Mandaguaçu
Ano: 2008
Nome dos autores: ANA LúCIA RODRIGUES, IVANA 
VERALDO, ISOLDE THEREZINHA DOS SANTOS 
PREVIDELLI
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Número do Volume: 8
ISBN: 978-85-62433-08-5
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS?UEM

Título do livro: Como Anda Mandaguari
Ano: 2008
Nome dos autores: CELENE TONELLA, MARIA CRISTINA 
ROSA, IVANA VERALDO
Número do Volume: 9
ISBN: 978-85-62433-09-2
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Como Anda Itambé
Ano: 2008
Nome dos autores: ISOLDE T. DOS SANTOS PREVIDELLI, 
ROSâNGELA GETIRANA SANTANA, IVANA VERALDO
Número do Volume: 7
ISBN: 978-85-62433-07-8
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Como Anda Marialva
Ano: 2008
Nome dos autores: ANA LúCIA RODRIGUES, MARIA 
CRISTINA ROSA, CELENE TONELLA
Número do Volume: 10
ISBN: 978-85-62433-10-8
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Como Anda Maringá
Ano: 2008
Nome dos autores: ANA LúCIA RODRIGUES, CELENE 
TONELLA, CARLA CECÍLIA RODRIGUES ALMEIDA
Número do Volume: 11
ISBN: 978-85-62433-11-5
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Como Anda Paiçandu
Ano: 2008
Nome dos autores: ANA LúCIA RODRIGUES, MARIA 
CRISTINA ROSA, MARGARETH CIZUKA T. UDO
Número do Volume: 12
ISBN: 978-85-62433-12-2
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Como Anda Sarandi
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Marivânia Da 
Conceição Araújo, Carla Cecília Rodrigues Almeida
Número do Volume: 13
ISBN: 978-85-62433-13-9
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Planos Diretores para municipios de 
pequeno porte: ângulo e Doutor Camargo 
Ano: 2008
Nome dos autores: Ana Flávia Galinari, Gisela Barcellos 
de Souza, Beatriz Fleury e Silva
ISBN: 978-85-62433-14-6
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Pelos quintais de Sarandi: Ecologia 
Urbana e Planejamento Ambiental
Ano: 2008
Nome dos autores: Fábio Angeoletto
ISBN: 978-85-62433-15-3
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: DCS/UEM

Título do livro: Retratos da Região Metropolitana de 
Maringá:	Subsídios	para	a	elaboração	de	políticas	
públicas	participativas
Ano: 2009
Nome dos autores: Ana Lúcia Rodrigues, Celene Tonella 
(org)
Número do Volume: 01
ISBN: 978-85-7628-202-0
Cidade da editora: Maringá
Nome da editora: EDUEM

Título do livro: The Global Challenge and 
Marginalization
Ano: 2008
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença,Etienne Nel 
e Walter Leimgruber
Número do Volume: 01
Página inicial:01 
Página final: 462
Numero da Edição:1
ISBN: 1-60021-838-3
Cidade da editora: New York
Nome da editora: Nova Science Publishers

Título do livro: Surge et Ambula: a construção de uma 
cidade moderna Natal, 1890-1940
Ano: 2006
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
George Dantas
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 305
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 8572732411
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: Edufrn

Título do livro: Uma cidade sã e bela: a trajetória do 
saneamento em Natal - 1850 a 1969.
Ano: 2008
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
George Dantas
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Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 284
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 9788561576004
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: CREA/RN

Título do livro: Natal:	intervenções	urbanísticas,	
morfologia e gestão da cidade
Ano: 2006
Nome dos autores: Giovana Paiva Oliveira, Angela Lúcia 
Ferreira
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 244
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 8572732284
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDFURN

Título do livro: Efetivação	do	Direito	à	Moradia	na	
Cidade de Natal
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Dulce Picanço Bentes 
Sobrinha; Lucia maria Moraes; marcelo Dayrell Vinas; 
Maria do Livramento Miranda Clementino
Número do Volume:01 
Página inicial: 01  -  Página final: 162
Numero da Edição:1ª 
ISBN: 9 788572 734196
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDUFRN

Título do livro: Dinâmica e gestão do território 
potiguar
Ano: 2007
Nome dos autores: Elias Nunes, Edilson Alves Carvalho, 
Edna Maria Furtado,Maria Aparecida Pontes da 
Fonseca (Org.)
Número do Volume: 1
Página inicial: 1  -  Página final: 283
Numero da Edição: 1
Série: 1
ISBN: 9788572733793
Cidade da editora: Natal
Nome da editora: EDFURN

Título do livro: Caderno	do	Observatório	PE:	Políticas	
Públicas	e	Gestão	Local
Ano: 2007
Nome dos autores: Lívia Miranda, Jan Bitoun, Maria 
ângela de Almeida Souza
Número do Volume: I
Página inicial:   -  Página final: 116
Numero da Edição: 1
ISBN: 9788586471346
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Fase Observatório das Metrópoles

Título do livro: Participação	Popular	e	Acesso	a	
Moradia: As Escolhas Possíveis para População 
Removida por Intervenções de Melhoria Urbana do 
Prezeis
Ano: 2007
Nome dos autores: Socorro de Paula Leite
Número do Volume: 1
Página inicial: 23
Página final: 183
Numero da Edição: 1
Série: Teses e Dissertações
ISBN: 9788573154603
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Editora da UNFE

Título do livro: Desenvolvimento	Humano	no	Recife:	
Guia	para	Utilização	do	Atlas	Minicipal
Ano: 2009
Nome dos autores: Lívia Miranda, Jan Bitoun, Maria 
Rejane B. Lyra, Maria das Graças Duarte Paiva
Número do Volume: 1
Numero da Edição: 1
ISBN: No prelo
Cidade da editora: Recife
Nome da editora: Fase/ Prefeitura do Recife /Banco do 
Nordeste

RELATÓRIO

Título do relatório: Relatório	Geral	(coordenação)	do	
Seminário	“Regularização	Fundiária	Sustentável	e	
Políticas	Públicas:	o	debate	necessário	do	acesso	à	
terra	urbana”
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura (coordenação)
Meio de divulgação: Livro e eletrônica
Número de páginas: 30

Título do relatório: Direito à Moradia: Mapeamento 
das	políticas	públicas	e	das	experiências	alternativas	
de habitação popular na Região Metropolitana de 
Belo	Horizonte	(FIP-2007/2493-2S/PUC	Minas)
Ano: 2008
Nome dos autores: Marinella Machado Araújo, 
Circlaine da Cruz Santos Faria, Guilherme Raso 
Marques, José Adércio Leite Sampaio,Lena de Lacerda 
Godinho, Maria Helena de Lacerda Godinho, Naiane 
Loureiro dos Santos, Renato Barbosa Fontes, Rogério 
Sant’Anna de Souza 
Meio de divulgação: Impresso

Título do relatório: Um	Olhar	Qualitativo:	A	Política	da	
Assistência e o Controle
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Cristina Soares Magalhães 
Meio de divulgação: impresso
Número de páginas: 16
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Título do relatório: Diagnóstico	da	situação	
habitacional na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte	
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Helena de Lacerda Godinho, 
Naiane Loureiro dos Santos, Circlaine da Cruz Santos 
Faria 
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 34

Título do relatório: Programa Educação para o 
Trabalho	de	Jovens	em	situação	de	Vulnerabilidade	
Social em busca do Primeiro Emprego
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Helena de Lacerda Godinho, 
Camila Mariana Costa Fonseca , Carla Ricardo Campos 
, Maria das Graças Gontijo Rodrigues , Maria Tereza 
Almeida Santos, Renato Barbosa Fontes 
Meio de divulgação: Impresso
Número de páginas: 133

Título do relatório: Arranjos	Institucionais	na	Região	
Metropolitana	de	Belo	Horizonte	no	início	do	séc.	XXI
Ano: 2008
Nome dos autores: Carlos Aurélio Pimenta de 
Faria, Circlaine da Cruz Santos Faria, Gustavo 
Machado,Luciana Teixeira de Andrade, Maria Helena 
de Lacerda Godinho, Renato Barbosa Fontes, Sergio de 
Azevedo, Virgínia Rennó dos Mares Guia 
Meio de divulgação: Impresso

Título do relatório: Arranjos	institucionais	na	Região	
Metropolitana de Goiânia
Ano: 2007
Nome dos autores: OLIVEIRA, Adão F. 
Meio de divulgação: Meio Impresso e Eletrônico  
Endereço Eletrônico: (http://www.ippur.ufrj.br/
observatorio/rede/parana/seminareg/of02.pdf) 
Número de páginas: 19

Título do relatório: Análise da estruturação intra-
metropolitana	de	Natal”
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria do livramento Miranda 
Clementino e Outros
Meio de divulgação: digital
Número de páginas: 230

Título do relatório: Condições	institucionais	entre	os	
municípios metropolitanos e estruturas de gestao.
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria do Livramento M. 
Clementino e Outros
Meio de divulgação: digital
Número de páginas: 27

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Título: Planejamento	Participativo	e	Pedagogia	da	
Autonomia 
Ano: 2006
Nome dos autores: José Ricardo Vargas de Faria
Meio de divulgação: CD-Rom Anais 
Nome do Evento: X Colóquio Internacional sobre Poder 
Local 
Natureza do Evento: Colóquio
Cidade: Salvador

Título: Curitiba:	construcción	y	desconstrucción	de	um	
mito
Ano: 2007
Nome dos autores: Rosa Moura
Meio de divulgação: CD-Rom Anais
Nome do Evento: Convención de Ordenamiento 
Territorial y Urbanismo. ‘Ordenamiento Territorial y 
Urbanismo. Equidad y sustentabilidad’
Natureza do Evento: Havana

Título: Diez Años de Cambios en el Mundo, en la 
Geografía	y	en	las	Ciencias	Sociales,	1999-2008.	
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: X Coloquio Internacional de 
Geocrítica
Natureza do Evento: Coloquio 
Cidade: Barcelona

Título: Intra-urban	social-occupational	and	structure.	
Ano: 2008
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Nome do Evento: 13th Biennial Conference, 2008, 
Chicago. Public Versus Private Planning: 
Natureza do Evento: Conferencia
Cidade: Chicago

Título: Urbanização litorânea no nordeste brasileiro: 
vileigiatura	marítima	na	Bahia,	Pernambuco,	Rio	
Grande do Norte e Ceará. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas, 
Alexandre Queiroz Pereira, Andréa de Castro Panizza
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: Simposio Fortaleza: Espaço 
metropolitano, turismo e mercado imobiliário, 2008 
Natureza do Evento: Simposio
Cidade: Fortaleza

Título: Vilegiatura	marítima	no	Nordeste	brasileiro.	
Ano: 2008
Nome dos autores: Eustógio Wanderley Correia Dantas, 
Alexandre Queiroz Pereira, Andréa de Castro Panizza.
Meio de divulgação: On line
Nome do Evento: X Coloquio Internacional de 
Geocrítica
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Natureza do Evento: Coloquio 
Cidade: Barcelona
Página inicial: 1  -  Página final: 20

Título: Espaço litorâneo e estruturação urbana: os 
planos para a Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Alexandre Queiroz Pereira
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Políticas	Públicas,	Infra-Estruturas	e	
Industrialização do Espaço Metropolitano de 
Fortaleza:	o	Distrito	de	Maracanaú	como	arauto	para	
o debate. 
Ano: 2008
Nome dos autores: ASSIS, Raimundo J. S. ; TAVARES, T. 
R. R. ; PEREIRA, A. Q. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Os Territórios do comércio ambulante no 
Sistema de Transportes de fortaleza-Ce: um estudo 
dos terminais da Lagoa e Parangaba. 
Ano: 2008
Nome dos autores: GOMES, F. F. ; OLIVEIRA NETO, F. S. ; 
PEREIRA, A. Q. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Tendências de Temperatura para a cidade de 
fortaleza entre os anos de 1974-1998. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Elisa Zanella
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: 8. Simpósio Brasileiro de Climatolgia 
Geográfica 
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Caparaó-MG

Título: Clima e Doenças Tropicais: Análise espacio-
temporal	(2004-2007)	da	leptospirose	em	Fortaleza-
CE. 
Ano: 2008
Nome dos autores: MAGALHAES, G. B. ; ZANELLA, M. E. 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: 8. Simposio Brasileiro de Climatologia 
Geografica
Natureza do Evento: Simposio
Cidade: Caparaó-MG

Título: Estudo	da	Influência	de	Indicadores	Sociais	
sobre	a	Qualidade	e	Quantidade	dos	Resíduos	Sólidos	
Urbanos de fortaleza, Ceará, Brasil.. 
Ano: 2007
Nome dos autores: SANTOS, G. O. ; ALVES, C. B. ; 
ZANELLA, M. E. . 
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: VII Encontro de Pesquisa e Pós-
Graduação (VII ENPPG) do CEFET/CE
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Fortaleza
Volume:1

Título: Especulação Imobiliária e Turismo no Ceará. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Cleide Bernal
Meio de divulgação: Meio Eletrônico
Endereço Eletrônico: (http://www.oktiva.com.br/
sispub/image-data/1893/sits/files/ESPECULACAO%20
IMOBILIARIA%20E%20TURISMO%20NO%20CE.pdf)
Nome do Evento: II Seminário Internacional de Turismo 
Sustentável 
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Fortaleza-CE
Página inicial: 01
Página final: 16

Título: Especulação Imobiliária e Turismo no Nordeste. 
Ano: 2008
Nome dos autores: Cleide Bernal
Meio de divulgação: Impresso 
Endereço Eletrônico: (http://3537610629035068022-a-
metrowiki-net-s-sites.googlegroups. com/a/metrowiki.
net/observat-rio-das-metr-poles-workshop-fortaleza/
trabalhos-apresentados /Especula%C3%A7%C3%A3o_
Imobili%C3%A1ria_e_Turismo_no_Nordeste.pdf?att
redirects=1&auth=ANoY7cr5cbUp0Xk457e43keXkUl
Pv3Kb1Y1mxSHdBgI2eWcLsa4rY0-jsRePXX87Fumrw 
96ZTj85r2f4Jl8dV3Lrj6tBaGm1Jtnl2UXSdiqrw1_
wVNiQbjahqd1ZeUg0MtFg8Gr-
jfMWipkqlz GdLTpYrBJ1s9RGQGeyU-
dtJ01LcDsWwb8ZfHuXYcYHSmNU1 
E0lKpU2DxZOJqeZ4KQAX VX8Vi6OUu7BpXCc-vkk
Z8EilpCpIY6Lu6R6jRnZBn3I7DM2vKQ4aJmSB7p-
qJ0arf9iGhMf3mv-0DEm8sjM9Mpdepzz-gamofH1UFYSS
xVb0yZ3mCx9RwW6KWsnNkM Ep7SENuLhkg %3D %3D)
Nome do Evento: Simposio Fortaleza: Espaço 
metropolitano, turismo e mercado imobiliário, 2008 
Natureza do Evento: Simposio
Cidade: Fortaleza-CE
Página inicial: 01  - Página final: 17
 

Título: Teorias Médicas e Códigos de Posturas na 
Cidade	de	Fortaleza	(Brasil)	do	Século	XIX.	
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa Costa
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: VII Seminário Internacional sobre 
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Território e Cultura 
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Goiania-GO 

Título do periódico/revista: Anais VII Seminário 
Internacional sobre Território e Cultura: Inclusão e 
exclusão nas dinâmicas sócio-espaciais do mundo 
contemporâneo. IESA/UfG

Título: Conjunto	Habitacional	Santa	Edwirges,	um	
exemplo de ‘Bom Sucesso’. 
Ano: 2007
Nome dos autores: ARAGÃO, Themis. A. . 
Meio de divulgação: Impresso 
Nome do Evento: Seminário nacional sobre Tratamento 
de Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano 
e Restrições Ambientais ao parcelamento do Solo
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo

Título: Gestão	Educativa	do	Turismo:	Fundamentos	de	
uma Cidadania Emancipadora. 
Ano: 2008
Nome dos autores: OLIVEIRA, Christian D. M. de ; 
SOUZA, J. M. . 
Nome do Evento: I Simpósio Interancional de Gestão 
em Turismo
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Ouro Preto-MG

Título: Desigualdade sócio-espacial e vulnerabilidade 
na região metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa
Nome do Evento: XI Encontro de Geógrafos da América 
Latina
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Bogotá

Título: Turismo litorâneo: transformações sócio-
espaciais em Caucaia 
Ano: 2008
Nome dos autores: Enos Feitosa de Araújo
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Veraneio litorâneo em Caucaia: uma 
introdução	ao	estudo	do	processo	de	(re)produção	do	
espaço urbano 
Ano: 2008
Nome dos autores: Edson Oliveria de Paula
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: Carnavalização	e	Complexidade	Turística:	uma	
geografia	da	paisagens	rituais	nos	eventos	da	Grande	
fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Nome do Evento: VII Encontro Nacional da ANPEGE
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Análise E Planejamento Ambiental Urbano em 
Trecho da Região Metropolitana de fortaleza 
Ano: 2008
Nome dos autores: Sara Vieira ROSA, Luis Renato 
Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: festas Populares Religiosas e suas Dinâmicas 
Espaciais. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Meio Eletrônico
Endereço Eletrônico:  (http://www.mercator.ufc.br/
index.php/mercator/article/viewFile/54/29)
Nome do Evento: II Colíquio Nacional do Núcleo de 
Estudos do Espaço e Representações
Natureza do Evento: Colóquio
Cidade: São Paulo
Página inicial: 01  -  Página final: 32

Título: Turismo em fortaleza-CE e a construção da 
imagem da cidade. 
Ano: 2007
Nome dos autores: HOLANDA, A. K. C. ; DANTAS, E. W. C. 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XI Encuentro de Geógrafos de 
América Latina
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Bogotá
Título: O Comércio Ambulante como um Agente 
Produtor do Espaço. 
Ano: 2006
Nome dos autores: MENDES, E. C. ; DANTAS, E. W. C. . 
Nome do Evento: XIV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Rio Branco

Título: Os passos da vida: a análise da migração da 
Comunidade Venezinha. 
Ano: 2006
Nome dos autores: SOUSA NETO, F. O. ; LIMA, J. A. G. ; 
LOUREIRO, C. V. ; DANTAS, E. W. C. . 
Meio de divulgação:impresso 
Nome do Evento: XIV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Rio Branco
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Título: A	Geografia	e	a	Amazônia	no	Contexto	Latino	
Americano:	diálogos,	práticas	e	percursos.	Rio	Branco	
: AGB
Página inicial: 1  -  Página final: 12

Título: Maranguape	da	Tribo	Potiguara:	entre	serras	e	
vales verdejantes. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Macêdo, M. B. ; DANTAS, E. W. C. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: VII ANPEGE 
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Niterói

Título: Ordenamento	Turístico	e	Redimensionamento	
de	seus	Impactos	no	Parque	Nacional	de	Jericoacoara	
- Ceará. 
Ano: 2006
Nome dos autores: LIMA, I. ; DANTAS, E. W. C. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XIV Encontro Nacional de Geografos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Rio Branco

Título: Estudo e Aplicação da Desinfecção Solar 
(SODIS)	em	comunidades	do	Ceará	desprovidas	de	
saneamento básico adequado. 
Ano: 2006
Nome dos autores: PEQUENO, L. R. B.; BOTTO, Marcio 
Pessoa; MOURA, Newton Becker de; SENNA, Anna 
Valéria; GOMES, Raimundo Benvindo. 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: III Seminário Internacional de Saúde 
Pública
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Fortaleza
Título: Processos de Planejamento Urbano: Desafios 
Para os Cenrtos Regionais e para as Cidades Médias. 
Ano: 2006
Nome dos autores: PEQUENO, L. R. B.  
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: II Simpósio Internacional sobre 
Cidades Médias
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Uberlândia

Título: Desigualdades socioespaciais nas cidades do 
agronegócio. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Denise Elias, Luis Renato Bezerra 
Pequeno
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XII ANPUR 
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Belém

Título: Alterações	Microclimáticas	Urbanas	em	pacoti	
- CE. 
Ano: 2006
Nome dos autores: MAGALHAES, G. B. ; SABOIA, A. L. ; 
SALES, M. C. L. ; ZANELLA, M. E. ; MOURA, M. O. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: VII Simpósio Brasileiro de 
Climatologia Geográfica
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Rondonopolis

Título: Análise Sócio-ocupacional da Estrutura Intra-
urbana da Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Luis Renato Bezerra Pequeno
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XII ANPUR 
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Belém

Título: A evolução dos Estudos de Clima Urbano em 
fortaleza - CE. 
Ano: 2006
Nome dos autores: MOURA, M. O. ; SALES, M. C. L. ; 
ZANELLA, M. E. ; COSTA, F. G. R. ; SANTOS, A. M. F. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: VII Simpósio Brasileiro de 
Climatologia Geográfica
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Rondonopolis

Título: Cálculo	do	balanço	Hídrico	pelo	método	de	
Thornthwaite	e	Matter	55.	
Ano: 2006
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: VII Simpósio Brasileiro de 
Climatologia Geográfica
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Rondonopolis

Título: Eventos pluviométricos intensos e impactos 
gerados	na	cidade	de	Curitiba/PR	e	no	bairro	cajuru.	
Ano: 2006
Nome dos autores: ZANELLA, M. E. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: VII Simpósio Brasileiro de 
Climatologia Geográfica
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Rondonopolis

Título: Desenvolvimento urbano e degradação da 
paisagem na cidade do agronegócio. 
Ano: 2007
Nome dos autores: MÁXIMO, Francisco Rerisson 
Carvalho, ELIAS, Denise, PEQUENO, L. R. B.
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: APPURBANA 2007 
Cidade: São Paulo
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Título: Inundações Urbanas em fortaleza-CE: O 
exemplo da Planícies fluvial do Rio Maranguapinho. 
Ano: 2006
Nome dos autores: RIBEIRO, L. S. ; GADELHA, F. M. O. ; 
MAGALHAES, G. B. ; ALMEIDA, L. Q. ; ZANELLA, M. E. 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: IV Seminário Latino-Americano de 
Geografia Física Aplicada
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Maringá

Título: Educação	Ambiental	no	Ensino	Público	
Superior: Uma Avaliação das. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Santos, G.; ZANELLA, M. E. 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: Congresso Internacional em 
Avaliação Educacional, 2006
Natureza do Evento: Congresso

Título: As disparidades nos índices Educacionais na 
Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Maria Clélia Lustosa
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XIV Encontro Nacional de Geógrafos
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Rio Branco
Título: O veraneio marítimo e a formação de territórios 
urbanos na Região Metropolitana de Fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Alexandre Queiroz Pereira
Nome do Evento: II SEMINÁRIO NACIONAL METRÓPOLE 
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Rio de Janeiro

Título: Turismo	Geoeducativo	em	Municípios	
Cearenses: Uma Integração Regional. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: Congresso Multidisciplinar de 
Comunicação para o Desenvolvimento Regional,
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Bernardo do Campo

Título: Pensando	a	Geografia	como	ciência	do	espaço-
tempo. 
Ano: 2006
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: Seminário em comemoração ao Dia 
do Geógrafo III
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Fortaleza

Título: Estrutura Urbana e Mobilidade Pendular na 
Região Metropolitana de fortaleza. 
Ano: 2007
Nome dos autores: COSTA, Maria Clélia L. ; ACCIOLY, 
Vera M. . 
Nome do Evento: XII ANPUR 
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Belém

Título: Estudo da viabilidade técnica e social de 
tecnologias	alternativas	de	saneamnento	em	
comunidades no estado do Ceará. 
Ano: 2005
Nome dos autores: PEQUENO, L. R. B.; BOTTO, Marcio; 
MOURA, Newton Célio Becker de 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: 23. Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Campo Grande

Título: Paisagem e transformação espaço-temporal: 
uma	proposta	metodológica	para	a	utilização	de	
índices espaciais no estudo da mancha urbana 
(Extremoz,	Natal	e	Parnamirim,	RN,	Brasil).	
Ano: 2007
Nome dos autores: Andrea de Castro Panizza; Jérôme 
Fournier; Samuel Corgne. 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XIII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Florianópoles

Título: Estudo	quanti-qualitativo	da	precariedade	das	
condições de saneamento ambiental em comunidades 
no estado do Ceará. 
Ano: 2005
Nome dos autores: PEQUENO, L. R. B.; BOTTO, Marcio; 
MOURA, Newton Célio Becker de. 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: 23. Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental
Natureza do Evento: Campo Grande

Título: A dinâmica da paisagem e uma proposta de 
modelo espacial: estudo sobre o litoral do Rio Grande 
do Norte, Brasil. 
Ano: 2007
Nome dos autores: Andrea de Castro Panizza; Jérôme 
Fournier; Samuel Corgne.
Nome do Evento: XII Simposio Brasileiro de Geografia 
Fisica Aplicada 
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Natal

Título: Precipitações diárias intensas e impactos 
causados na cidade de fortaleza-CE.
Ano: 2007
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Nome dos autores: ABREU. N.J. ; ZANELLA, M. E. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XII Simposio Brasileiro de Geografia 
Fisica Aplicada 
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Natal

Título: O	Texto	e	o	Contexto	da	História	Urbana,	a	
experiência do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano de fortaleza. 
Ano: 2005
Nome dos autores: ACCIOLY, Vera M.. 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: VI Encontro Nacional da Anpege
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Fortaleza

Título: Análise Geoambinetal da Prainha do canto 
Verde no município de Beberibe - CE.. 
Ano: 2007
Nome dos autores: SANTOS, S. F. ; QUINTO, S. B. ; LIMA, 
J. A. G. ; ZANELLA, M. E. . 
Meio de divulgação: 
Nome do Evento: XII Simposio Brasileiro de Geografia 
Fisica Aplicada 
Natureza do Evento: Simpósio
  

Título: A formação de novas centralidades em 
Fortaleza	(Ceará):	o	caso	de	Parangaba.	
Ano: 2005
Nome dos autores: LOPES, Francisco Clébio Rodrigues ; 
SILVA, J. B. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: VI Encontro Nacional da ANPEGE
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Fortaleza

Título: Degradação socioambiental da lagoa da zeza. 
fortaleza-Ce.. 
Ano: 2007
Nome dos autores: FREITAS, F. L. S. ; SOUZA NETO, F. O. 
; PAIVA, J. P. M. ; ZANELLA, M. E. . 
Nome do Evento: XII Simposio Brasileiro de Geografia 
Fisica Aplicada 
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: Natal

Título: Descrição dos gradientes de turbidez e das 
correntes	locais	a	partir	de	uma	imagem	Spot	5	da	
região de Ubatuba, SP, Brasil. 
Ano: 2005
Nome dos autores: PANIZZA, Andrea de Castro ; 
FOURNIER, Jérôme ; NOERNBERG, Maurício . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XI Simpósio Brasileiro de Geografia 
Física Aplicada
Natureza do Evento: Simpósio
Cidade: São Paulo

Título: Expansão da infra-estrutura urbana e dos 
serviços	públicos	em	Fortaleza	(Brasil),	na	virada	do	
século 
Ano: 2005
Nome dos autores: Maria Clelia Lustosa Costa
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: X Encontro Geógrafos da America 
Latina
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: São Paulo

Título: E-culturismo:	uma	proposição	político-cultural	
na	Geografia	do	Turismo..	
Ano: 2005
Nome dos autores: Christian Dennys Monteiro de 
Oliveira
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: VI Encontro Nacional de Pos-
Graduação e Pesquisqa em Geografia
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Fortaleza

Título: Levantamento	das	Alternativas	de	Tratamento	
e/ou Disposição dos Resíduos Sólidos Gerados em 
fortaleza, Ceará, Brasil. 
Ano: 2007
Nome dos autores: SANTOS, G. O. ; ALVES, C. B. ; 
SANTOS, G. O. ; ZANELLA, M. E. . 
Nome do Evento: VII ENCONTRO DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO (VII ENPPG) DO CEFET/CE
Natureza do Evento: Congresso

Título: Turismo e Religiosidade no interior do estado 
de São Paulo: os casos de Avaré e Guapiara. 
Ano: 2005
Nome dos autores: OLIVEIRA, Christian D. M. de ; 
BRAZIL, G. A. ; MONTICELLI, R. . 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XI Encontro Nacional de Turismo com 
Base Local
Natureza do Evento: Congresso

Título: La	ciudad	y	la	escuela:	Una	Propuesta	de	
Intervención	Urbana	por	los	mapas	afectivos.	
Ano: 2005
Nome dos autores: BOMFIM, Z. A. C 
Nome do Evento: IX Congreso de Psicología Social
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Coruña

Título: Direito à Moradia: Os planos diretores da 
RMBH	aplicam	o	Estatuto	da	Cidade	e	a	Constituição	
Federal	de	1988?	Ano:	2008
Nome dos autores: Naiane Loureiro dos Santos, 
Circlaine da Cruz Santos Faria, Marinella Machado 
Araújo 
Meio de divulgação: Impresso, Palestra
Nome do Evento: V Congresso Brasileiro de Direito 
Urbanistico
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Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Manaus
Página inicial: 01  -  Página final: 09

Título: Perfil	Socio-ocupacional	da	Região	
Metropolitana de Natal em 2000, UGI-The Global 
challenge	and	Marginalization	
Ano: 2005
Nome dos autores: Flavio Henrique M. Araujo Freire
Meio de divulgação: mídia digital
Nome do Evento: UGI-The Global challenge and 
Marginalization 
Natureza do Evento: omunicação
Cidade: Natal

Título: Using	R	to	Process	Statistical	Analyses	in	
Database	with	RODBC,	RDCOM	and	RExcel	Tools	
Ano: 2007
Nome dos autores: Flávio Henrique M. de A Freire, 
Carlito Lima, André Pinho e, Paulo Sérgio Lúcio 
Organizadores
Meio de divulgação: mídia digital
Nome do Evento: 56th Session of the international 
statistical institute (ISI). 
Natureza do Evento: omunicação
Cidade: Natal

Título: Flávio	Henrique	M.	de	A	Freire,	Carlito	Lima,	
André	Pinho	e,	Paulo	Sérgio	Lúcio	Organizadores
Ano: 2007
Nome dos autores: Flávio Henrique M. de A Freire, 
Carlito Lima, André Pinho e, Paulo Sérgio Lúcio 
Organizadores
Meio de divulgação: impresso
Nome do Evento: 56th Session of the international 
statistical institute (ISI). 
Natureza do Evento: omunicação
Cidade: Lisboa-PT

Título: Ordenamento territorial: afalta que o 
planejamento faz
Ano: 2008
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: X colóquio Internacional de 
Geocritica
Natureza do Evento: Congresso-comunicaação
Cidade: Barcelona

Título: As	desigualdades	socio-demograficas	e	os	
direitos humanos no Brasil
Ano: 2008
Nome dos autores: Maria do livramentoi Miranda 
Clementino;Moisés Alberto Calle Aguirre
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: Encontro nacional de Estudos 
Populacionais-ABEP
Natureza do Evento: Encontro Nacional
Cidade: Caxambu

Título: Military	housing	–	Housing	the	military	in	Brazil
Ano: 2008
Nome dos autores: Marcio Moraes Valença; Mariana 
Fialho Bonates
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: International Conference The Way 
Forward
Natureza do Evento: conferência
Cidade: Barcelona

Título: Housing	provision	systems	and	neoliberalism
Ano: 2008
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: International Conference The Way 
Forward
Natureza do Evento: conferência
Cidade: Barcelona

Título: The	regional	allocation	of	social	housing	
investment	and	electioneering	in	Brazil	
Ano: 2007
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: Internacional Urban Justice and 
Sustainability
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Vancouver

Título: Rhetoric	and	failure:	housing	policy	proposals	
in	Brazil	from	the	1990s	and	beyond
Ano: 2007
Nome dos autores: Marcio Moraes Valença; Mariana 
Fialho Bonates
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: Seminário Internacional Urban 
Justice and Sustainability
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Vancouver

Título: Poor	Politics:Poor	Housing.	Housing	Promotion	
in	Brazil	(1990-92)
Ano: 2005
Nome dos autores: 
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: Seminário Internacional Cities as 
Social Fabric: Fragmentation and Integration
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Paris
Endereço Eletrônico: (http://www.cevipof.msh-paris.fr/
RC21/, 2005)

Título: Desenvolvimento urbano no Brasil
Ano: 2007
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra
Natureza do Evento: Palestra
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Cidade: Coimbra
Página inicial:   -  Página final: 

Título: Habitação:	problemas	e	políticas
Ano: 2007
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto
Natureza do Evento: Palestra
Cidade: Porto- Portugual

Título: (Dis)topias	urbanas.A	sociedade	e	a	cidade	do	
futuro
Ano: 2006
Nome dos autores: Márcio Moraes Valença
Meio de divulgação: eletronica
Nome do Evento: Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Coimbra

Título: Em nome da Cidade: modernização, história e 
cultura urbana em Câmara Cascudo nos anos 1920
Ano: 2007
Nome dos autores: FERREIRA, Angela Lúcia; DANTAS, 
George Alexandre Ferreira
Meio de divulgação: impresso
Nome do Evento: CONGRESSO LATINOAMERICANO 
Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES - 50 ANõS DE 
FLACSO
Natureza do Evento: Congresso
Cidade: Quito
Página inicial: 155  -  Página final: 172

Título: Planning	against	droughts:	a	spatial	dimension	on	
the combat against droughts in the Brazilian northeast
Ano: 2008
Nome dos autores: Hélio Takashi Maciel de Farias, 
Angela Lúcia de Araújo Ferreira, George Alexandre 
Ferreira Dantas 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: 13th International Planning History 
Society Conference
Natureza do Evento: Conferência
Cidade: Chicago
Página inicial: 1  -  Página final: 13

Título: Memória Virtual: restaurando a arquitetura e 
divulgando	a	história	do	Grande	Hotel	de	Natal
Ano: 2008
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Hélio Takashi Maciel de Farias, Yuri Simonini
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: Seminário Latino-americano de 
Arquitetura e Documentação
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Belo Horizonte
Página inicial: 1  -  Página final: 16

Título: A dimensão técnica das secas e a produção 
de moradias urbanas: estudos históricos sobre o 
território e a cidade
Ano: 2008
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Hélio Takashi Maciel de Farias, George Alexandre 
Ferreira Dantas
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: X Seminário de História da Cidade e 
do Urbanismo
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Recife
Página inicial: 1  -  Página final: 11

Título: A	influência	dos	IAPS	na	configuração	urbana	
de Natal: o caso de Tirol, Petrópolis e Alecrim nas 
Décadas de 1940 a 1960
Ano: 2008
Nome dos autores: Luiza Maria Medeiros de Lima, 
Angela Lúcia de Araújo Ferreira,Clara Ovídio de 
Medeiros Rodrigues 
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: I Seminário de História e de 
Tecnologia da Habitação
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Itatiba
Página inicial: 1  -  Página final: 12

Título: Pensar e agir sobre o território das secas: 
planejamento	e	cultura	técnica	no	Brasil	(1870	-	1920)
Ano: 2007
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Hélio Takashi Maciel de Farias, George Alexandre 
Ferreira Dantas
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: XII Encontro Nacional da ANPUR
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Belém
Página inicial: 1  -  Página final: 21

Título: Grande	Hotel	de	Natal:	ícone	esquecido	de	um	
tempo, de um pensamento de um lugar
Ano: 2006
Nome dos autores: Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Helio Takashi Maciel de Farias 
Meio de divulgação: Impresso
Nome do Evento: 1º Seminário Docomomo Norte e 
Nordeste - Arquitetura e Urbanismo Modernos no 
Norte e Nordeste do Brasil
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Recife
Página inicial: 1  -  Página final: 10

Título: Qualidade de Vida e Produção Artesanal: Um 
caminho para um projeto sustentável na comunidade 
de Sobrado/RN/Brasil
Ano: 2008
Nome dos autores: Deisyanne Câmara, Mariana Meire, 
Angela Lúcia Ferreira
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Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: Seminário Internacional do NUTAU - 
Espaço sustentável: inovações em edificios e cidades
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: São Paulo
Página inicial: 1  -  Página final: 9

Título: Restauração virtual: registrando a memória e 
divulgando	o	patrimônio
Ano: 2007
Nome dos autores: Hélio Takashi Maciel de Farias, 
Angela Lúcia Ferreira
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: V Encuentro Internacional Ciudad, 
Imagen y Memoria
Natureza do Evento: Encontro
Cidade: Santiago de Cuba
Página inicial: 1  -  Página final: 13

Título: As estações de trem do Rio Grande do Norte: 
um estudo sobre a sua implantação no ambiente 
urbano e inventário de suas condições atuais
Ano: 2008
Nome dos autores: Gabriel Leopoldino Paulo de 
Medeiros, Angela Lúcia Ferreira
Meio de divulgação: Digital
Nome do Evento: Seminário Latino-americano de 
Arquitetura e Documentação
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Belo Horizonte
Página inicial: 1  -  Página final: 20

Título: Curso	Políticas	Públicas	e	Gestão	Local:	Uma	
Experiência de Educação Popular no Brasil
Ano: 2006
Nome dos autores: Lívia Miranda
Meio de divulgação: 
Nome do Evento: Seminário Educación Popular - 
Escuela de Formação Sindical Rosa Luxemburgo
Natureza do Evento: Seminário
Cidade: Santiago do Chile
Página inicial:  -  Página final: 

BANCO DE DADOS

Nome: Imobiliário	Turístico	no	Nordeste
Fonte: Banco Central, CREA-CE, Fontes Diversas, 
Prefeituras RMF, RMF: C. Valores Imobiliários, RMF: 
SEMACE, RMF: Sinduscon-CE, RMN: IDEMA, SEMAM_
Fortaleza, SETUR-CE, DER, PAC, PRODETUR, SETFOR, 
IBGE - Cartogramas, IBGE - Dados e gráficos 
Data de Referência: 1980-2007

Nome: Monitoramento	do	Associativismo	Civil	da	
Região	Metropolitana	de	Belo	Horizonte
Fonte: Pesquisa realizada pelo Observatório de Políticas 
Urbanas – PROEX/PUC Minas em parceria com a ONG 
Ação Urbana

Data de Referência: 2003-2008 
Tamanho: 1.300 
Unidade do banco: associações civis
Referência espacial: Bairro

Nome: Banco de dados dos Centros Urbanos de Minas 
Gerias
Fonte: IBGE
Data de Referência: 2007
Tamanho: 820
Unidade do banco: municípios
Referência espacial: município

Nome: Mapeamento da situação do processo de 
Elaboração	dos	PDPs	(Planos	Diretores	Participativos)	
nos	municípios	da	RMBH
Fonte: Pesquisa do Ministério das Cidades/CREA/
Observatório de Políticas Urbanas PROEX - PUC Minas
Data de Referência: 2006
Tamanho: 34
Unidade do banco: Municipio
Referência espacial: Municipio

MONOGRAFIA

Título: Plano	Habitacional	para	Mossoró.	
Ano: 2008. 
Nome do autor: Henrique Alves da Silva. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Fortaleza	(CE),	pólo	regional	prestador	de	
serviços	de	saúde:	O	papel	do	Instituto	Jose	Frota.	
Ano: 2008
Nome do autor: Maria Valdeci Ferreira da Cruz
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Vamos	Ao	Parque?	Análise	Sobre	As	Funções	e	
Os Usos Do Parque Rio Branco – fortaleza / CE. 
Ano: 2008
Nome do autor: Nayara Maria Moura Rocha
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: fragmentação territorial e criação de novos 
municípios no Estado do Ceará: O caso do Distrito de 
Jurema,	em	Caucaia	–	RMF	
Ano: 2008
Nome do autor: Edvar Ferreira Basílio. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Plano	Integrado	de	Requalificação	do	Bairro	
Jacarecanga.	
Ano: 2007
Nome do autor: Giselle Cerise Gerson. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo
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Título: Projeto de recuperação ambiental da Reserva 
Particular	de	Proteção	da	Natureza	da	Sapiranga.	
Ano: 2007
Nome do autor: Germana Câmara
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Projeto	de	Requalificação	Urbana	e	
Habitacional	para	o	Campo	do	América.	
Ano: 2007
Nome do autor: Abel Taiti Konno Pinheiro. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Plano de Ocupação Sustentável do Território da 
Sabiaguaba. 
Ano: 2007
Nome do autor: Sara Vieira Rosa
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: As	Matrizes	Energéticas	e	as	Redes	Técnica	na	
Expansão	de	Fortaleza	(Ceará)	
Ano: 2007
Nome do autor: José Ailton Henrique 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: O papel do North Shopping no processo de 
integração metropolitana de fortaleza e Caucaia
Ano: 2007
Nome do autor: Tiago Estevam Gonçalves 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Reurbanização da Praia de Iracema. 
Ano: 2006
Nome do autor: Hulda Wehmann. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Cidade	do	Campo,	Proposta	de	Politica	
Habitacional	de	Interesse	Social	-	Limoeiro	do	Norte.	
Ano: 2006
Nome do autor: Francisco Rerisson Carvalho Maximo. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Urbanização	da	Terra	Prometida.	
Ano: 2006
Nome do autor: Luana Pinheiro. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Jangurussú,	do	Lixo	à	Cultura.	
Ano: 2006
Nome do autor: George de Menezes Lins. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Macroacessibilidade: transporte ferroviário. 
Ano: 2006
Nome do autor: José Rogeres Costa. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Proposta de sistema de espaços livres: Bacia do 
Médio Cocó. 
Ano: 2005
Nome do autor: Camila Aldigheri. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Sistema	de	Espaços	lIvres	Públicos	em	Fortaleza	
- Riacho Maceió. 
Ano: 2005
Nome do autor: Newton Célio Becker de Moura. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Turismo	e	Religiosidade:	A	Festa	de	São	José	de	
Guapiara. 
Ano: 2005
Nome do autor: Rosiane Monticelli. 
Instituição: Associação Educacional Vale do Jurumirim
Área de conhecimento: Turismo

Título: O Santuário Diocesano de Avaré: um 
calendário de Eventos. 
Ano: 2005
Nome do autor: Giovana Aparecida Brasil. 
Instituição: Associação Educacional Vale do Jurumirim. 
Área de conhecimento: Turismo

Título: Segregação sócio-espacial, vulnerabilidade e 
Violência em fortaleza. 
Ano: 2008
Nome do autor: Fabiano Lucas da Silva Freitas
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: O	Horto	Florestal	de	Avaré:	Lazer	e	
Sensibilização ambiental. 
Ano: 2005
Nome do autor: Adilson Cordeiro. 
Instituição: Associação Educacional Vale Jurumirim. 
Área de conhecimento: Turismo

Título: Carnaval e Turismo: Uma avaliação do Evento 
em Avaré-SP. 
Ano: 2005
Nome do autor: Juciléia Mota de Oliveira. 
Instituição: Faculdade Eduvale de Avaré. 
Área de conhecimento: Turismo

Título: Análise	dos	impactos	positivos	e	negativos	
após	os	investimentos	do	PRODETUR	I.	
Ano: 2008
Nome do autor: Alzenir Ferreira Lima (Orientador: 
Eustógio Wanderlei Correia Dantas)
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Instituição: Univerdade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia do Turismo e Gestão 
Ambiental

Título: área de Proteção Ambiental da Serra da 
Meruoca-Ceará:Educação ambiental ou Educação para 
o Desenvolvimento sustentável. 
Ano: 2008
Nome do autor: Raimundo Freitas Aragão (Orientação: 
Maria Elisa Zanella)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Educação Ambiental

Título: Metodologias e experiências no Ensino da 
Geografia	do	Ceará	na	E.E.M.	Liceu	de	Messejana.
Ano: 2008
Nome do autor: Leonardo Moreira Quixadá 
(Orientador: Maria Elisa Zanella)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Especialização em Geografia

Título: feira livre de Cascavel: um meio de educar
Ano: 2007
Nome do autor: Maria Regiane da Costa (Orientador: 
Maria Clélia Lustosa Costa)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Ensino de Geografia

Título: Turismo Cultural E Sustentabilidade em 
Canindé. 
Ano: 2008
Nome do autor: Daniel Bastos Barbosa (Orientador: 
Maria Clélia Lustosa Costa)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia do Turismo e Gestão 
Ambiental

Título: Globalização	e	geografia	nos	dias	atuais.
Ano: 2008
Nome do autor: Eduardo Silva Araujo (Orientação. 
Maria Elisa Zanella)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia e Ensino

Título: Diagnóstico	do	nível	de	alfabetização	
cartográfica	em	turmas	de	7o	e	8o	anos	do	ensino	
fundamental: o caso da escola irmão Urbano González 
Rodrigues.
Ano: 2007
Nome do autor: James Francisco Cruz Hércules 
(Orientador: Maria Elisa Zanella)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Ensino de Geografia

Título: Papel dos docentes do cetro de Educação, 
Tecnologia e Ciências do Sertão dos Inhamuns - 
CECITEC na Educação Ambiental
Ano: 2007
Nome do autor: Djane Ventura de Azevedo 
(Orientador: Maria Elisa Zanella)

Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Educação Ambiental

Título: Educação Ambiental: mais uma expressãodfe 
interesses?
Ano: 2007
Nome do autor: Kenia Nogueira Diógenes (Orientador: 
Maria Elisa Zanella)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Educação Ambiental

Título: Análise	Histórica	do	Sistema	de	Gerenciamento	
de resíduos sólidos de fortaleza como subsídio às 
práticas	de	Educação	Ambiental
Ano: 2007
Nome do autor: Gemmelle Oliveira Santos (Orientador: 
Maria Elisa Zanella)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Educação Ambiental

Título: Impactos pluviais no Centro de fortaleza
Ano: 2007
Nome do autor: Ossian Veras Rocha (Orientador: Maria 
Elisa Zanella)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Especialização em Geografia

Título: Desafios	da	Aula	de	Campo	para	a	Investigação	
de Campo: o caso da Escola Elieser de freitas 
Guimarães
Ano: 2007
Nome do autor: José Renato Vieira de Freitas 
(Orientador: Christian Dennys Monteiro de Oliveira)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Ensino de Geografia

Título: Geografia	e	Turismo	na	1ª	Série	do	Ensino	
Médio de fortaleza-CE: Uma Questão de Análise
Ano: 2007
Nome do autor: Adriana Schneider Muller Konzen 
(Orientador: Christian Dennys Monteiro de Oliveira)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Ensino de Geografia

Título: O	bairro	Jardim	Iracem	e	a	cidade	de	fortaleza	
na	perspectiva	da	criança
Ano: 2007
Nome do autor: Andreilcy Alvino Boraba (Maria Clélia 
Lustosa Costa)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Ensino de Geografia

Título: Turismo e Gestão Ambiental no Eusébio-CE: 
Equipamentos	de	lazer	esportivos
Ano: 2008
Nome do autor: Alexandre Herculano Hack 
(Orientador: Christian Dennys Monteiro de Oliveira)
Instituição: Universidade Federal do Ceará. 
Área de conhecimento: Geografia do Turismo e Gestão 
Ambiental
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Título: As possibilidades da atividade turística no 
municipio de Massapê-CE: ênfase no turismo rural
Ano: 2008
Nome do autor: Eliane Curvelo Arruda (Orientador: 
Christian Dennys Monteiro de Oliveira)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia do Turismo e Gestão 
Ambiental

Título: O espaço construído na praia de Iracema: seus 
atores	e	suas	diferentes	formas	de	utilização	(Iniciação	
Científica)
Ano: 2008
Nome do autor: Jander Barbosa Monteiro (Orientador: 
Alexandre Queiroz Pereira)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: As Territorialidades do comércio ambulante 
no Sistema Integrado de Transportes de fortaleza-CE: 
O caso das linhas 40 e 42 no terminal de Parangaba 
(Iniciação	Científica)
Ano: 2008
Nome do autor: Fálcon Felipe Gomes (Orientador: 
Alexandre Queiroz Pereira)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Precipitação, inundações e leptospirose em 
Fortaleza	(Iniciação	Científica)
Ano: 2008
Nome do autor: Gledson Magalhãs (Orientador: Maria 
Elisa Zanella)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Condição de Moradia: Retrato das 
Desigualdades	sócio-espaciais	(Iniciação	Cientifica)
Ano: 2007
Nome do autor: Abel Taiti Konno Pinheiro (Orientador: 
Luis Renato Bezerra Pequeno)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Desenvolvimento Sócio-espacial Desigual: A 
Condição de Moradia como Retrato da Segregação e 
da Exclusão na Região Metropolitana de fortaleza. 
(Iniciação	Científica)
Ano: 2007
Nome do autor: Sara Viera Rosa (Orientador: Luis 
Renato Bezerra Pequeno)
Instituição: Unifversidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Visitação:	desafios	e	práticas	do	Turismo	
Geoeducativo	na	Grande	Fortaleza	(Iniciação	
Científica)
Ano: 2007
Nome do autor: José Maclecio de Sousa (Orientador: 

Christian Dennys Monteiro de Oliveira)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia
Título: Grande Pirambú, uma praia infecta? (Iniciação 
Científica)
Ano: 2006
Nome do autor: Fábio de Oliveira Matos (Orientador: 
Eustógio Wanderley Correia Dantas)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Questão da moradia, análise compreensiva das 
desigualdades	sócio-espaciais	(Iniciação	Científica)
Ano: 2006
Nome do autor: Fco. Rerisson C.C. Máximo (Orientador: 
Luis Renato Bezerra Pequeno)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Novas	Centralidades	em	Fortaleza	(Iniciação	
Científica)
Ano: 2006
Nome do autor: Raimundo Jucier Sousa de Assis 
(Orientador: José Borzacchiello da Silva)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Impactos	Pluviais	em	Fortaleza	(Iniciação	
Científica)
Ano: 2006
Nome do autor: Nair Julia Andrade Abreu (Orientador: 
Maria Elisa Zanella)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Alternativas	de	Saneamento	para	Comunidades	
de	baixa	Renda	(Iniciação	Científica)
Ano: 2005
Nome do autor: Newton Célio Becker de Moura 
(Orientador: Luis Renato Bezerra Pequeno.)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Alternativas	de	saneamento	ambiental	pra	
comunidades	de	baixa	renda	(Iniciação	Científica)
Ano: 2005
Nome do autor: Ana Valéria Senna (Orientador: Luis 
Renato Bezerra Pequeno)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Alternativas	de	Saneamento	Ambiental	para	
Comunidades	de	baixa	Renda	(Iniciação	Científica)
Ano: 2005
Nome do autor: Hulda Wehmann (Orientador: Luis 
Renato Bezerra Pequeno)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia
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Título: Condição de Moradia: Retrato das 
Desigualdades	Sócio-espaciais	(Iniciação	Científica)
Ano: 2005
Nome do autor: Aleyne Leão (Orientador: Luis Renato 
Bezerra Pequeno)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Avaliação do Projeto Sanear na Vila Velha-
Barra	do	Ceará-	Fortaleza	(Iniciação	Científica)
Ano: 2005
Nome do autor: Francisco Fabrício Rodrigues de Souza. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Veraneio	na	metrópole	de	Fortaleza	(Iniciação	
Cientifica)
Ano: 2007
Nome do autor: Edson de Oliveira Paula (Orientador: 
Eustógio Wanderlei Correia Dantas)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Turismo	imobiliário	em	Fortaleza	(Iniciação	
Científica)
Ano: 2006
Nome do autor: Enos Feitosa Araújo (Orientador: 
Eustógio Wanderlei Correia Dantas)
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Serviço	social,	a	questão	racial	e	as	políticas	de	
ações	afirmativas	
Ano: 2006
Nome do autor: Carlos Eduardo Batista Costa 
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Serviço Social

Título: Perfil	das	condições	habitacionais	do	município	
de Contagem/MG 
Ano: 2008
Nome do autor: Gustavo Brant Carvalho
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Geografia

Título: zoneamento morfológico funcional de um 
centro emergente: o caso de Barão de Cocais 
Ano: 2006
Nome do autor: Gláucio André de Carvalho 
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Geografia

Título: Uma	perspectiva	atual	da	sociedade	civil	
organizada	em	Belo	Horizonte:	a	experiência	
da Pesquisa Mapeamento e Caracterização do 
Associativismo	Civil	
Ano: 2005
Nome do autor: Renato Barbosa Fontes, Carla Ricardo 
Campos 
Instituição: PUC Minas 

Área de conhecimento: Serviço Social 

Título: Processo de Gerenciamento de Documentos 
Eletrônicos	
Ano: 2006
Nome do autor: Samuel Evangelista do Nascimento
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Sistemas de Informação 

Título: A migração laboral e as vagas ofertadas pela 
Superfrango entre 2005 e 2007
Ano: 2007
Nome do autor: D.C.B. Coutinho; I. de M. Bueno; M. de 
L. Bento; R.L. Fogaça
Instituição: UEG - Universidade Estadual de Goiás - 
Unidade Rio das Pedras
Área de conhecimento: 

Título: A reciclagem como fonte de renda
Ano: 2007
Nome do autor: MENEZES, C. M.; SANTIAGO,D. G.; 
SOBRINHO,D. F.; PEREIRA,M.; SANTOS
Instituição: UEG - Universidade Estadual de Goiás - 
Unidade Rio das Pedras
Área de conhecimento: 

Título: Descentralização:	caminho	da	política	pública	
em	saúde	no	município	de	Itaberaí-GO
Ano: 2007
Nome do autor: ESPÍNDOLA, D. da S.; ROSA, F. D.; 
PERES, J. A.; TOLEDO, R. C.; OLIVEIRA, T
Instituição: UEG - Universidade Estadual de Goiás - 
Unidade Rio das Pedras
Área de conhecimento: 

Título: Empregabilidade e inclusividade: estudo de 
caso do Abatedouro São Salvador - Itaberaí
Ano: 2007
Nome do autor: COSTA, F. J.; BRITO, M. L. da S; 
PEREIRA, M. R.; SANTOS, V. A.; COSTA, W. J.
Instituição: UEG - Universidade Estadual de Goiás - 
Unidade Rio das Pedras

Título: Enquanto o trem não vem: resgate histórico e 
diretrizes de reuso para as estações de trem do Rio 
Grande do Norte
Ano: 2007
Nome do autor: Gabriel Leopoldino Paulo de Medeiros
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

DISSERTAÇÃO

Título: Terrenos de marinha da zona Costeira 
de fortaleza-CE: considerações sobre direito de 
propriedade.
Ano: 2008
Nome do autor: Diana Maria Ferreira Bezerra. 
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Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: A Mobilidade Territorial dos Trabalhadores 
da	Construção	Civil	na	Produção	da	Verticalização	do	
Bairro Aldeota em fortaleza. 
Ano: 2008
Nome do autor: Mariana Fernandes Mendes. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: O Clima Urbano de fortaleza sob o nível do 
Campo Térmico. 
Ano: 2008
Nome do autor: Marcelo de Oliveira Moura. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Lugares	no	Benfica.	
Ano: 2008
Nome do autor: Ilaina Damasceno Pereira. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Os	ventos	da	maritimidade	sobre	o	litoral	do	
Ceará-Brasil:	reflexos	dos	fluxos	de	veículos	no	Parque	
Naciona	de	Jericoacoara.	
Ano: 2007
Nome do autor: Ingrid Carneiro de Lima. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Mundo das Mulheres no Mercado de Trabalho 
em fortaleza/Ce. 
Ano: 2007
Nome do autor: Aline Parente Oliveira. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Sociedade e natureza: a produção do espaço no 
entorno da primeira etapa do Parque do Cocó. 
Ano: 2007
Nome do autor: Francisco Janilson Ferreira Lima. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: A	Complexidade	Turística	de	Fortaleza:	Uma	
análise sobre o bairro de Iracema-Meireles. 
Ano: 2007
Nome do autor: Antonio José Catelo Branco Ribeiro. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: A	cidade	e	o	mar:	as	práticas	marítimas	
modernas e a construção do espaço da Praia do 
Futuro	(Fortaleza	-	CE	-	Brasil).	
Ano: 2006
Nome do autor: Angela Maria Falcão da Silva. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Veraneio Marítimo e Expansão Metropolitana 
no Ceará: fortaleza em Aquiraz. 
Ano: 2006
Nome do autor: Alexandre Queiroz Pereira. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: A fragmentação do urbano e a formação de 
novas	centralidades	em	Fortaleza	(CE):	o	caso	de	
Parangaba. 
Ano: 2006
Nome do autor: Francisco Clébio Rodrigues Lopes. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: A	contribuição	da	Política	de	Agropolos	Para	o	
Desenvolvimento	Regional.	O	caso	do	Baixo	Jaguaribe.	
Ano: 2005
Nome do autor: Fátima Coelho Benevides Falcão. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Avaliação de Políticas Públicas.

Título: Redimensionamento do Centro de fortaleza/
CE: os shoppings populares. 
Ano: 2008
Nome do autor: Bruna Delfino Cabral. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Geografia

Título: Praia de Iracema: fatores de estagnação de um 
espaço	turístico	à	beira	mar.	
Ano: 2008
Nome do autor: Elsine Carneiro de Souza. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Desenvolvimento do Meio 
Ambiente

Título: Das	práticas	marítimas	modernas	à	elaboração	
da	imagem	turística	de	Fortaleza/CE.	
Ano: 2005
Nome do autor: Raimundo Freitas Aragão. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Desenvolvimento e Meio 
Ambiente

Título: Parque Ecológico do Cocó: a produção do 
espaço urbano no entorno de áreas de proteção 
ambiental. 
Ano: 2005
Nome do autor: Joisa Souza 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Desenvolvimento do Meio 
Ambiente

Título: O licenciamento ambiental e as intervenções 
do	poder	público	na	zona	costeira	de	Fortaleza-CE:	
considerações sobre o aterro hidraulico da Praia de 
Iracema.. 
Ano: 2005



278   As Metrópoles Brasileiras no Milênio

Nome do autor: Juliana Barroso de Melo. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará
Área de conhecimento: Desenvolvimento e Meio 
Ambiente

Título: Gestão	Pública	Participativa:	A	dinâmica	
democrática	dos	Conselhos	Gestores
Ano: 2007
Nome do autor: Éder Marques de Azevedo 
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Direito

Título: Participação	Popular	como	instrumento	de	
materialização	do	Estado	Democrático	de	Direito:	A	
gestão	orçamentária	participativa
Ano: 2008
Nome do autor: Anaximandro Lourenço Azevedo Feres 
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Direito

Título: Planejamento	urbano	participativo	e	a	
responsabilidade do Município pelo ordenamento do 
território
Ano: 2008
Nome do autor: Anderson Avelino de Oliveira Santos 
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Direito

Título: As	associações	de	moradores	de	Belo	Horizonte	
e a criminalidade urbana
Ano: 2006
Nome do autor: Naiane Loureiro dos Santos
Instituição: PUC Minas
Área de conhecimento: Sociologia Urbana

Título: Política	de	Segurança	Pública	Participativa	e	
Direitos	Fundamentais	no	Estado	Democrático	de	
Direito:	a	questão	da	legitimidade	do	programa	Olho	
Vivo	no	município	de	Belo	Horizonte
Ano: 2007
Nome do autor: Gustavo Almeida Paolinelli de Castro 
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Direito

Título: Estudo	em	Defesa	da	qualificação	do	Estado	
Social	Democrático	a	partir	dos	movimentos	sociais
Ano: 2007
Nome do autor: Amilio Alves da Silva Torres 
Instituição: PUC Minas 
Área de conhecimento: Direito

Título: A relação urbano-rural no contexto da 
metrópole: um enfoque nos assentamentos rurais da 
RMNatal
Ano: 2008
Nome do autor: Rosa Maria Rodrigues Lopes
Instituição: UFRN-PPGEO
Área de conhecimento: Goegrafia Humana

Título: Configuração	sócio-ocupacional	da	Região	
Metropolitana de Natal.
Ano: 2008
Nome do autor: Thiago Tito
Instituição: UFRN-PPGEO
Área de conhecimento: Geografia

Título: Estimativas	e	Projeções	Populacionais	das	
Pequenas áreas por Sexo e faixa Etária da Região 
Nordeste 
Ano: 2007
Nome do autor: Ana Amélia de França Montenegro
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: GEOGRAFIA

Título: Royalties	do	petróleo	e	gás:	o	impacto	da	
participação	dos	proprietários	de	terra	sobre	a	sobre	a	
unidade	econômica	e	a	renda	familiar	nos	anos	1998-
2004. em Governador Dixsept Rosado -RN
Ano: 2007
Nome do autor: George Insard
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: ECONOMIA

Título: Política	Ambiental	e	Desenvolvimento	Urbano	
na Serra do Periperi,, Ba 
Ano: 2007
Nome do autor: Nereida Maria Santos Maffra Benedctis
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS

Título: A	casa	própria:	sonho	ou	realidade?	Um	olhar	
sobre	os	conjuntos	habitacionais	em	Natal”.
Ano: 2007
Nome do autor: Sara Raquel Fernandes Queiroz de 
Medeiros
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS

Título: O descompasso de uma experiência : avaliação 
do	programa	Habitar	Brasil	na	comunidade	África-	
Natal, RN.
Ano: 2007
Nome do autor: Emanuella Wanderley Campos 
Arimatéia
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: ARQUITETURA E URBANISMO

Título: Participação	popular	na	construção	da	
Agenda 21 local: o caso de Parnamirim, na Região 
Metropolitana de Natal.
Ano: 2006
Nome do autor: Julio César de Macedo
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS

Título: Avanços e Retrocessos de um Pacto Territorial .
Ano: 2006
Nome do autor: Ivaneide Oliveira da Silva Moura 
Instituição: UFRN
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Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS

Título: Urbanização dispersa, regionalização do 
mercado de trabalho e dinâmica industrial do 
complexo	aeroespacial	de	São	José	dos	Campos	(SP)
Ano: 2006
Nome do autor: Dayana Melo Nogueira
Instituição: - Universidade do Vale do Paraíba, SP
Área de conhecimento: LANENTO URBANO E REGIONAL

Título: Da natureza natural à natureza social: os 
caminhos da relação homem-mangue no município de 
Bayeux-PB	
Ano: 2005
Nome do autor: Luiz Gustavo de Lima Sales 
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS

Título: Análise do licenciamento ambiental como 
instrumento	de	política	do	meio	ambiente	no	Rio	
Grande do Norte – Período de 1992-2003.2005. 
Ano: 2005
Nome do autor: Paulo Moraes de Sousa 
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: ARQUITETURA E URBANISMO

Título: Habitabilidade	na	cidade	sobre	as	águas:	
desafios	de	implantação	da	infra-estrutura	de	
saneamento	nas	palafitas	do	Igarapé	do	40	–	bairro	
Japiim	–	Manaus/AM
Ano: 2005
Nome do autor: Larissa Christinne Melo de Almeida
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: ARQUITETURA E URBANISMO

Título: Agricultura familiar integrada ao mercado: 
mediação	política	e	transformações	socioespaciais	no	
assentamento	rural	Vale	do	Lírio/RN”
Ano: 2005
Nome do autor: Rosana Silva de França 
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: GEOGRAFIA HUMANA

Título: Setor Terciário: formalidade e Informalidade 
–	algumas	especificidades	da	Reprodução	do	Espaço	
Urbano	de	Bayeux	–	PB”
Ano: 2005
Nome do autor: Ricélia Maria Marinho da Silva 
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: GEOGRAFIA HUMANA

Título: Trabalhadores	de	verão:	Políticas	Públicas,	
turismo	e	emprego	no	litoral	potiguar.
Ano: 2007
Nome do autor: Jean Henrique Costa
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: GEOGRAFIA

Título: Integração territorial das polícias militar e 
civil: uma proposta de criação de áreas integradas de 

segurança	pública	na	cidade	de	Natal.
Ano: 2007
Nome do autor: André Luiz Vieira de Azevedo e César 
Rodrigues Castro
Instituição: Centro de Estudos Superiores da Polítcia 
Militar do RN
Área de conhecimento: SEGURANAÇA PúBLICA 
(monografia de especializaação)
Título: Casados e Solteiros: Morrem de quê? Uma 
análise dos riscos competitivos na região metropolitana 
de Natal.
Ano: 2007
Nome do autor: Ítalo Medeiros de Azevedo
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: DEMOGRAFIA ( especialização)

Título: Os	desafios	da	governança	metropolitana.
Ano: 2007
Nome do autor: Terezinha Cabral de Albuquerque Neta
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS ( Monografia 
de Graduação)

Título: Migrações e desenvolvimento urbano da 
cidade do Natal, impacto e conseqüências: notas de 
leitura.
Ano: 2006
Nome do autor: Sandro Gonçalves da Silva
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS (Monografia 
de Graduação)

Título: Contra as secas, pela cidade: a atuação dos 
engenheiros politécnicos na construção do nordeste 
urbano	(1885-1930).
Ano: 2008
Nome do autor: Hélio Takashi Maciel de Farias
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Ideologia da casa Própria...sem Casa Própria. O 
programa de arrendamento residencial na cidade de 
João	Pessoa-PB
Ano: 2007
Nome do autor: Mariana Fialho Bonates
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Os Descaminhos das àguas no Recife: os 
canais, os moradores e a gestão
Ano: 2006
Nome do autor: Luiz Eugênio Carvalho
Instituição: PPGEO-UFPE
Área de conhecimento: Geografia Urbana, Drenagem 
Urbana, Políticas Públicas
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Título: Participação	Popular	e	Acesso	a	Moradia:	As	
Escolhas Possíveis para População Removida por 
Intervenções de Melhoria Urbana do Prezeis
Ano: 2007
Nome do autor: Socorro de paula R. B. Leite
Instituição: PPGEO-UFPE
Área de conhecimento: Acesso a Moradia, Políticas 
Públicas

TESE

Título: Políticas	Públicas	e	Desenvolvimento	na	Região	
de	Vitória	da	Conquista-Bhia:	recortes	e	redefinições	
territoriais na ação do Estado. 
Ano: 2008
Nome do autor: Vitória Carme Correia Santos. 
Instituição: Universidade Federal de Sergipe
Área de conhecimento: Geografia

Título: Planejamento, planos Diretores e Expansão 
Urbana: fortaleza 1960-1992
Ano: 2008
Nome do autor: Vera Mamede Acioly
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo

Título: Mobilidade populacional na produção do 
espaço metropolitano regional: o caso de fortaleza.
Ano: 2007
Nome do autor: Ana Maria Matos Araújo

Instituição: Universidade Federal de Sergipe
Área de conhecimento: Geografia

Título: do setor industrial e transformação do espaço 
urbano	de	Campina	Grande-PB	a	partir	dos	anos	
1990”
Ano: 2008
Nome do autor: Willian Eufrásio Nunes
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS

Título: O	Estado	desenvolvimentista	e	o	
Nordeste: o BNB na busca de um novo modelo de 
desenvolvimento regional
Ano: 2006
Nome do autor: Gil Célio de C. Cardoso 
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS

Título: A	gestão	participativa	em	administrações	
municipais: A experiência de Natal e Maceió. 
Ano: 2006
Nome do autor: Lindijane Bento Almeida
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS

Título: Lindijane Bento Almeida
Ano: 2005
Nome do autor: Edna Maria Furtado 
Instituição: UFRN
Área de conhecimento: CIENCIAS SOCIAIS


