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Ementas e Bibliografia das Disciplinas do 

Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Desenvolvimento.

Observação: as ementas, bem como a bibliografia, podem sofrer alterações, respeitadas as normas

institucionais, a critério do corpo docente a qualquer momento.

DISCIPLINA: Teorias e Políticas de Desenvolvimento na América Latina
Carga Horária: 60 horas/aula – 4 créditos
Ementa:  Teorias  sociais  da  evolução  e  do  desenvolvimento  no  século  XIX.  Teorias  liberais  e  do
desenvolvimento auto-sustentado. Paradigmas predominantes nas ciências sociais nos séculos XX e
XXI: teorias da modernização, da dependência e neo-marxistas; teorias sobre processos de transição e
democratização, neo-liberais, pós-modernas e neo-institucionalistas. O desenvolvimento como processo
de  mudança  estrutural  e  tecnológica.  A economia  do  desenvolvimento.  Políticas  e  Estratégias  de
desenvolvimento nos países e regiões da América Latina.

Bibliografia Básica: 

BEINSTEIN,  Jorge.  Capitalismo senil,  a  grande crise  da  economia  global.  Rio  de  Janeiro  :  Ed.
Record, 2001.

BIELSCHOWSKY R.   Sesenta  años de  la  CEPAL:  estructuralismo y  neoestructuralismo,  in  Revista
CEPAL No 97, 2009, p173-194. Texto 14 .

CAVALCANTI,  Clóvis.  (Org).  Desenvolvimento  e  natureza:  estudos  para  uma  sociedade
sustentável. São Paulo : Cortez; Recife : Fundação Joaquim Nabuco, 1995.

CHANG, Ha-Joon Rethinking. Development Economics, Anthem Press, 2003

CEPAL. La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. Santiago: Chile, 2010.

DINIZ,  Eli; BOSCHI,  R.  R.  Empresários,  interesses  e  mercado:  dilemas  do  desenvolvimento
brasileiro. Rio de Janeiro: Editora da UFMG, 2004. v. 1. 241p . 

Duménil, G e  LÉVY, D. A Crise do neoliberalismo. São Paulo: Boitempo, 2014.

FERRER, Aldo. Hechos y ficciones de la globalización. Caracas: Sela. Cap. Nº 53, enero/junio, 1998.

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. 

MAZZUCCHELLI, Frederico Mathias. A contradição em processo. O capitalismo e suas crises. 1.ed.
São Paulo : Ed. Brasiliense, 1985.

MONTEIRO NETO, Aristides (org.). Sociedade, política e desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2014.
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PIKETTY, THOMAS. CAPITAL IN THE TWENTY-FIRST CENTURY.  USA: PRESIDENT AND FELLOW
OF HARVARD COLLEGE, 2014.

PREBISCH,  R.  DINÂMICA  DO  DESENVOLVIMENTO  LATINO-AMERICANO.  RIO  DE  JANEIRO,
FUNDO DE CULTURA, 1964.

RODRIK, DANI.  Globalização – vendendo ilusões.Tradução de Galeno Ferraz. Revista Brasileira de
Comércio Exterior – RBCE, Edição nº 68, 2001.

RODRIGUEZ, O. O Estruturalismo Latino-Americano, CEPAL, Civilização Brasileira, 2009.

ROS, J. Development Theory & The Economics of Growth, Michigan: 2001.

SCHUMPETER, J.A.  Teoria  do desenvolvimento econômico. São Paulo  :  Editora  Abril,  1982.  Os
Economistas.

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

SHAIKH, Anwar. Uma introdução à história das teorias de crise. Ensaios FEE – Porto Alegre : 1983.

SICSU,  J;  CASTELAR,  A  (orgs).  Sociedade  e  economia:  estratégias  de  crescimento  e
desenvolvimento. Brasília: Ipea, 2009. 

SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento Econômico. 5.ed. São Paulo : Atlas, 2005.

SUNKEL, Osvaldo; PAZ, Pedro.  El sudesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. 22. ed.
México: Siglo XX Editores, 1988.

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. & ROOS, Daniel. A máquina que mudou o mundo. 3.ed. Rio
de Janeiro : Ed. Campus, 1992.

Bibliografia Complementar:

ADELMAN, Irma. Teorias do desenvolvimento econômico. 1.ed. Rio de Janeiro : Forense, 1972.

AGARWALA e SING. Economia do Subdesenvolvimento, Forense, Rio de Janeiro: 1969.

BIELSCHOWSKY, R.  Pensamento econômico brasileiro. O ciclo ideológico do desenvolvimentismo.
Rio de Janeiro: Contraponto, 1995.

BRESSER PEREIRA, L. C.; GRAU, Nuria C. (Org.). O público não-estatal na reforma do Estado. Rio
de Janeiro: FGV, 1999. 

BRÜSEK,  F.  J.  O  problema  do  desenvolvimento  sustentável.  In:  CAVALCANTI,  Clóvis.  (Org).
Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo : Cortez; Recife :
Fundação Joaquim Nabuco, 1995.

CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração de renda no Brasil: 1930-1970. São Paulo:
Global e Ed. Unicamp, 1985.
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COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2.
ed. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1991.

DINIZ, Eli (Org.) . Globalização, Estado e desenvolvimento: dilemas do Brasil no novo milênio. 1.
ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2007. v. 01. 336p . 

DINIZ, Eli . Globalização, Reformas Econômicas e Elites Empresariais, Brasil Anos 90. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 2000. 155p . 

FURTADO, Celso. Teoria e política do desenvolvimento econômico. São Paulo: Nacional, 1979. 

HIRSCHMAN, A. O. The Strategy of Economic Development. New Haven, Connecticut, Yale University
Press, 1958.

LIST, F. Sistema nacional de economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

MEADOWS, Dennis L.,  MEADOWS, Donella H., RANDERS, J. & BEHRENS, William W.  Limites do
crescimento- um relatório para o Projeto do Clube de Roma sobre o dilema da humanidade . São
Paulo : Ed. Perspectiva, 1972.

MEADOWS, Donella H. et alii. The limits to growth. Nova Iorque: Universe Books, 1972.

MYRDAL, Gunnar. Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas. Rio de Janeiro, Saga, 1965.

NURKSE, Ragnar. Problemas da formação de capital em países subdesenvolvidos . Rio de Janeiro:
Civilização brasileira, 1957.

PNUD  –  PROGRAMA  DAS  NAÇÕES  UNIDAS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO.  Desenvolvimento
humano e condições de vida: indicadores brasileiros. Brasília: PNUD/IPEA/FJP/IBGE, 1998.

PNUD  –  PROGRAMA  DAS  NAÇÕES  UNIDAS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO.  Relatório  sobre
desenvolvimento humano no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA/PNUD, 1996.

THORSTENSEN, V. O Brasil frente a um mundo dividido em blocos. São Paulo : Nobel/Instituto Sul-
Norte, 1994.
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DISCIPLINA: Metodologia de Pesquisa Interdisciplinar
Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa:  Interdisciplinaridade:  discussão  sobre  as  várias  abordagens.  Fundamentos  dos  métodos  e

técnicas  de  pesquisa  interdisciplinar.  Princípios  estatísticos  e  os  métodos  e  técnicas  da  pesquisa

quantitativa.  Métodos  e  técnicas  da  pesquisa  qualitativa.  Normas  técnicas  para  redação  de  trabalhos

acadêmicos. O projeto de pesquisa, elaboração de dissertação e de artigo científico.

Bibliografia básica:

ANDRADE,  Maria  Margarida  de.  Como preparar  trabalhos para  cursos de  pós-graduação:  noções
práticas. São Paulo: Atlas, 1995.

AZEVEDO, Israel  Belo  de.  O prazer da produção científica:  diretrizes para a elaboração de trabalhos
acadêmicos. Piracicaba: Ed. da UNIMEP, 1998.

DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. São Paulo: Cortez, 1991.

DEMO, Pedro. Pesquisa e construção de conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo : Cortez, 2001.

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.

HAMEL, Jacques, DUFOUR, Stéphane, FORTIN, Dominic. Case study methods. Newbury Park, CA: Sage,
1993. 77p. (Qualitative research methods series).

HARTLEY, Jean F. Case studies in organizational research. In: CASSELL, Catherine & SYMON, Gillian 
(Ed.). Qualitative methods in organizational research: a practical guide. London: Sage,  1994. 253p. p. 
208-229.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23º ed. São Paulo: Cortez, 2008

Bibliografia Complementar:

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: propostas
metodológicas. Petrópolis: Vozes, 1999.

BIANCHI, Ana Maria (org.). Questões de método na ciência econômica. São Paulo, IPE/USP: 1986.

CORAZZA, Gentil (org.) Métodos da ciência econômica. Porto Alegre, UFRGS: 2003.

PAULANI, Leda. Modernidade e discurso econômico. São Paulo, Boitempo: 2005.

GEWANDSZNAJDER, Fernando. O que é o método científico. São Paulo: Pioneira, 1989.

GLAZIER, Jack D. & POWELL, Ronald R. Qualitative research in information management. Englewood, 
CO: Libraries Unlimited, 1992. 238p.

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 1999.

KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um tratamento conceitual. São 
Paulo: EPU, 1980.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 1993.
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LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.  Metodologia do trabalho científico.  São Paulo:

Atlas, 1991.
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DISCIPLINA: Seminários de Tese 

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa:  Seminários temáticos sobre temas ligados às linhas de pesquisa, pesquisas dos docentes do

programa e convidados e projetos de dissertação.

Bibliografia:

Referências bibliográficas dependem essencialmente dos temas ligados às linhas de pesquisa, pesquisas
dos docentes do programa e convidados e projetos de dissertação.
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DISCIPLINA: Geoprocessamento Aplicado à Análise Territorial na América Latina  

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa:  Princípios  Físicos  de  Sensoriamento  Remoto.  Características  dos  principais  satélites  de

monitoramento ambiental. Processamento Digital das imagens de satélite (processamento das cores,

realce, filtro). Interpretação visual das imagens de satélite e detecção de mudanças no uso da terra

agrícola e ambiental de modo geral. Classificação não supervisionada (automática) e supervisionada

(semi-automática)  de  imagens  para  fins  de  mapeamento  do  uso  da  terra.  Coleta,  organização  e

uniformização dos dados coletados (primários, secundários). Sistema de Informação Geográfica (SIG).

Elaboração de Banco de dados espacial  e de atributos.  Cruzamento de informações.  Simulação de

cenários.  Estudo  sobre  os  resultados  gerados  e  inferência  sobre  o  contexto  da  composição  da

paisagem.  

Bibliografia Básica:

ASSAD, E.D., SANO, E.E. Sistema de Informações Geográficas: aplicações na agricultura. Brasília:
EMBRAPA, SPI/EMBRAPA – CPAC,1998.

BURROUGH,  P.A.  Principles  of  geographical  information  systems  for  Land  Resources
Assessment. OXFORD: New York, 1986.

CÂMARA, G., CASANOVA, M.; HERMELY, A. S.; MAGALHÃES, G. C.; MEDEIROS, C.M.B.  Anatomia
de  Sistemas  de  Informação  Geográfica..  Instituto  de  Computação,  Universidade  de  Campinas,
Campinas, 1996.

CHUVIECO,  E.  Fundamentos de  Teledetección  Espacial. Madrid:  Ediciones  Rialp,  S.A.,  Segunda
Edición, 1995.

CROSTA, A.P. Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto. Universidade Estadual
de Campinas, Campinas,1992.

DREW, D. Processo Interativos Homem – Meio Ambiente.São Paulo: DIFEL, 1986.

FERREIRA, M. C.  Considerações teórico-metodológicas sobre as origens e a inserção do Sistema de
Informação Geográfica na Geografia. In:  Contribuições à História e a epistemologia da Geografia.
Vitte,A. C (org). Rio de Janeiro: BERTRAND, 2007.

GARCIA, G.J. Sensoriamento Remoto: princípios e interpretação de imagens.São Paulo: 
NOBEL,1982. 

NOVO, E.M.L.M. Sensoriamento remoto : princípios e aplicações. São Paulo: E. Blucher,1989.

ROCHA, A. A. Sociedade e Natureza. Bahia: Edições UESB, 2011.

SANTOS, M.  Técnica, Espaço, Tempo. Globalização e Meio Técnico-Científico Informacional.São
Paulo: Hucitec, 1994.

SANTOS, R. P. Planejamento Ambiental – teoria e prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2004.

SILVA, A. B. Sistemas de Informações Georreferenciadas. Campinas: Editora Unicamp, 2010.
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TEIXEIRA, A. L. A.; MORETTI, E.; CHRISTOFOLETTI, A. Introdução aos Sistemas de Informação 
Geográfica. 80p Rio Claro, Ed. autor,1988. 

Bibliografia Complementar:

GERARDI, L.H.O.;SILVA, B.C.N.. Quantificação em Geografia. São Paulo:DIFEL, 1981.

HOFFMANN, R. Estatística para economistas. São Paulo: Pioneira, 1991.

SCHEER, MAPS. Geoprocessamento e modelo shift-share na análise das transformações do uso
da terra nos municípios do comitê da bacia hidrográfica do Mogi-Guaçu (SP), 1979 a 2001 .  Tese
de Doutorado, Unicamp, 2004.

SCHEER, M.A.P.S. Desempenho da produção agrícola nos municípios do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Mogi – Guaçu (SP), CBH – Mogi, 1979 a 2001. Revista Agricultura em São Paulo. Instituto de
Economia Agrícola, vol. 52, n 2, 2005.

SCHEER, M.A.P.S. Detecção de mudanças no uso da terra no município de Sertãozinho (SP) por meio
de técnicas de Geoprocessamento. RBC – Revista Brasileira de Cartografia, vol. 58, n. 2, 2006.
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DISCIPLINA: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento.

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa:  Problematização  do  conceito  de  desenvolvimento. A  controvérsia  entre  desenvolvimento  e
crescimento econômico e suas práticas e significados locais. Impactos socioculturais de projetos e Políticas
Públicas de Desenvolvimento. Desenvolvimento e desigualdade social  em diversas escalas de análise.
Estudos de caso nos países e regiões da América Latina.

Bibliografia básica:

ALCOFORADO, Fernando. Globalização e desenvolvimento. São Paulo: Nobel, 2006.

AXELBY, Richard; CREWE, Emma. Anthropology and Development: Culture, Morality and Politics in a
Globalised World. New York: Cambridge University Press. 

CAMPOS, Tayne las Casas. Desenvolvimento, desigualdade e relações internacionais. Belo Horizonte 
(MG): Editora Pucminas, 2005.

CANCLINI, Néstor García. A globalização imaginada. São Paulo: Iluminuras, 2003.

EDELMAN, Mark; HAUGERUD, Angelique.  The anthropology of development and globalization:  from
classical political economy to contemporary neoliberalism. Blackwell
Publishing, 2005.

ESCOBAR, Arturo. Más allá del Tercer Mundo: globalización y diferencia. Bogotá: Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2005.

HUNTINGTON,  Samuel  P.;  HARRISON,  Lawrence.  A  cultura  Importa.  Os  valores  que  definem  o
progresso humano. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

MOSSE, David.  Cultivating Development: An Ethnography of Aid Policy and Practice. London: Pluto
Press, 2005.

Bibliografia complementar:

APPADURAI, Arjun. Modernity at large: cultural dimensions of globalization. Minneapolis,

London: University of Minnesota Press, 1996.

ARANTES, A. A.; Ruben, G. R.; Debert, G. G. (orgs.). Desenvolvimento e direitos humanos: a

responsabilidade do antropólogo. São Paulo: Editora da Unicamp, 1992.

BAINES, Stephen Grant. Antropologia do desenvolvimento e povos indígenas. Série Antropologia,

n.361, Brasília, Universidade de Brasília, 2004.

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo:

Companhia das Letras, 1992. 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 

CHAMBERS, Robert. Rural Development: Putting the Last First. London: Longman, 1983.

CLAMMER, John. Culture, Development and Social Theory: Towards an Integrated Social Development. 
London: Zed Books – Palgrave, 2012.

http://www.amazon.com/Cultivating-Development-Ethnography-Practice-Anthropology/dp/0745317987/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=13
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COSTA, J. M. M. da. Amazônia: desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável e

sustentabilidade de recursos naturais. Belém: NUMA, 1995.

COSTA, Sérgio. Dois atlânticos: teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte:

Editora UFMG, 2006.

DIEGUES, A. C. Desenvolvimento sustentado ou sociedades sustentáveis: da crítica dos

modelos aos novos paradigmas. São Paulo: Perspectiva, vol.6/1-2, 1992.

DEFILIPPIS, James, et al. Contesting Community: The limits and potentials of local organizing. 
Rutgers University Press. 

DEFILIPPIS, James; SAEGERT, Susan. The Community Development Reader. Routledge, 2012.

DIAZ POLANCO, Hector. Autonomía regional: La autodeterminación de los pueblos índios. México, 
DF: Siglo XXI Editores, 2006. 

ESCOBAR, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012. 

FERGUSON, James. Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in 
Lesotho. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994. 

FEATHERSTONE, Mike (org.). Cultura global: nacionalismo, globalização e modernidade. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1994. 

FLEURY, Sônia. Democracia, descentralização e desenvolvimento. Ed. FGV: Rio de Janeiro, 2006.

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da UNESP, 1991.

GOW, David M. Countering Development: Indigenous Modernity and the Moral Imagination. Duke 
University Press, 2008.

HARVEY, David. Neoliberalismo: Historia e Implicações. São Paulo: Loyola, 2008.

IANNI, Octávio. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.

_____________. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

KLIKSBERG, Bernardo. Falacias e mitos do desenvolvimento social. Cortez, 2001
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liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 

MAWHINNEY, Mark. Desenvolvimento sustentável: Uma introdução ao debate ecológico. São Paulo: 
Edições Loyola, 2005. 
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Social Change. London: Zed Books, 2005. 
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DISCIPLINA: Estatística Aplicada às Pesquisas Sociais
Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos
Ementa:  Coleta  e  sistematização  de  dados  quantitativos  (variáveis  discretas,  continuas).  Coleta  e
sistematização de dados qualitativos, no âmbito das Ciências Sociais. Técnicas de amostragens, modelos
gráficos,  tabelas,  e medidas descritivas.  Análise Multivariada:  componentes principais  e análise fatorial;
Análise de regressão: regressão e correlação; estimação e inferência. A produção e interpretação dos dados
coletados em uma pesquisa.

Bibliografia Básica:

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada as ciências sociais. 5 edição. Florianópolis: Editora da 
UFSC, 2002.

IMBENS, G. AND WOOLDRIDGE, J. 2008. RECENT DEVELOPMENTS IN THE ECONOMETRICS OF PROGRAM 
EVALUATION, NBER WORKING PAPER NO. 14251

GAURI, Varun, 2004. Social Rights and Economics: Claims to Health Care and Education in Developing 
Countries,  World Development Vol. 32, No. 3, pp. 465–477, 2004 

HOFFMANN, Rodolfo . Análise de Regressão: Uma introdução à econometria. 4a. ed. São Paulo: 
HUCITEC, 2006. v. 1. 378 p.

HOFFMANN, Rodolfo . Análise Estatística de relações lineares e não-lineares. 1. ed. São Paulo: Editora 
LivroPronto, 2011. v. 1. 270 p.

DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística Aplicada. São Paulo:Saraiva, 2000.

FREUD, J. E.; SIMON, G. A. Estatística aplicada. Bookman, 2000, 403 p.

LEVIN, Jack. Estatística aplicada as ciências sociais. 2 edição. São Paulo: Editora Harbras, 1985.

SILVA, Cecília Moura. Estatística para as ciências sociais. Editora Macgraw-Hill, 1994.

Bibliografia Complementar:

AGHION, P., CAROLI, E., GARCIA-PENALOSA,C. 1999. Inequality and economic growth: The perspective of 
the new growth theories. Journal of Economic Literature 37: 1615-1660

FREY, Klaus, 2000. Políticas Públicas: um Debate Conceitual e Reflexões Referentes à Prática da Análise de
Políticas Públicas no Brasil, Planejamento e Políticas Públicas, no 21 - JUN  

MORETTIN, P. e BUSSAB, W. Estatística Básica. Ed. Atual, SP, 1981.

STEVENSON, W.J. Estatística Aplicada à Administração. Ed. Harper & Row do Brasil, São Paulo, 1981.

SMITH, J. 2004. EVALUATING LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT POLICIES: THEORY AND PRACTICE IN ALISTAIR 
NOLAN AND GING WOND (EDS.), EVALUATING LOCAL ECONOMIC AND EMPLOYMENT DEVELOPMENT: HOW TO ASSESS

WHAT WORKS AMONG PROGRAMMES AND POLICIES PARIS: OECD, 287-332. 

SIEGEL, Sidney. Estatística não paramétrica para as ciências do comportamento. São Paulo: Editora 
Macgraw-Hill, 1975.

TOLEDO, G.L. e OVALLE, I.J. Estatística Básica. Ed. Atlas, SP, 1982.
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DISCIPLINA: Territorialidade e Desenvolvimento na América Latina
Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa:  Conceitos de território e territorialidade. A produção do espaço e do território.  Territorialidade,
políticas públicas e desenvolvimento: Estudos de caso nos países e regiões da América Latina. A produção
do espaço  urbano.  Acesso  à  terra,  políticas  de  solo  e  segregação  socio-espacial  na  América  Latina.
Grandes projetos infra-estruturais,  migrações e crescimento urbano.  Dos núcleos urbanos coloniais  ao
espaço urbano neoliberal: cidade, poder e pobreza na América Latina. O impacto dos mega-projetos e o
aprofundamento da segregação socioespacial: das maquiladoras mexicanas aos projetos da Copa 2014.
Brasil: Reforma Urbana e Estatuto da Cidade: Balanço de uma Década. 

Bibliografia Básica

ALIER, Juan Martinez. O Ecologismo dos Pobres. São Paulo Contexto, 2007.

ALVES JR, Oswaldo e MONTANDOM, Daniel. Os Planos Diretores Municipais Pós-Estatuto da Cidade.
Rio Janeiro: Letra Capital, 2011.

AMBROSINI,  Larissa  Bueno  ;  FILIPPI,  E.  E.  .  De  la  era  del  desarrollo  a  los  nuevos  paradigmas  del
desarrollo rural:  Sistemas Productivos Localizados bajo la perspectiva de la Economía Substantiva .  In:
BRANDÃO, Carlos Antonio. Território e desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global.
Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

ARANTES, Otília et allii. A Cidade do Pensamento Único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes,
2000.

BAUMAN, Zygmunt. Confiança e Medo na Cidade. São Paulo: Jorge Zahar, 2009.

BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008

CARDOSO JR. José Celso.  Desafios ao Desenvolvimento Brasileiro: contribuições do conselho de
orientação do IPEA. Brasilia: IPEA, 2009.

CARLOS, Ana Fani et allii (org) (2011). A Produção do Espaço Urbano: agentes e processos, escalas e
desafios. São Paulo: Contexto, 2011.

FERREIRA, João.  O Mito da Cidade-Global: o papel da ideologia na produção do espaço urbano.
Petrópolis: Vozes, 2007.

HARVEY, David. A Produção Capitalista do Espaço. São Paulo: Annablume, 2005.

LEFEBVRE, Henri. A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade. São Paulo: Centauro, 2001.

MAIA, Claudio M. ;  FILIPPI,  E.  E.  ;  RIEDL, M. .  Território,  Ruralidade e Desenvolvimento Regional.
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 5, p. 190-202, 2009.

PIQUET, Rosélia.  Cidade-Empresa: Presença na Paisagem Urbana Brasileira.  Rio de Janeiro:  Jorge
Zahar, 1998.

REIS,  José.  Uma  epistemologia  do  território.  Oficinas  CES.  Disponível  em:  HTTP://www.ces.uc.
pt/publicações/oficina/226/226.  Faculdade  de  Economia  da  Universidade  de  Coimbra.  Coimbra.  2005
Acesso em: 04/04/2008.

SANTOS, Milton. Ensaios sobre a Urbanização Latino-Americana. São Paulo: Hucitec, 1982.

SANTOS, Milton. O Espaço Dividido. São Paulo: Edusp, 2004.

SANTOS, Milton. Pensando o Espaço do Homem. São Paulo: Hucitec, 1991.
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SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova: da Crítica da Geografia a uma Geografia Crítica. São Paulo:
Edusp, 2008.

SANTOS, Milton. Por uma Outra Globalização: do Pensamento Único à Consciência Universal. Rio de
Janeiro: Record, 2001.

SINGER, Paul. Economia política da urbanização. São Paulo: Brasiliense, 1987.

SOUZA, Marcelo. Mudar a Cidade. São Paulo: Bertrand Brasil, 2002.

GORELIK, Adrian. “A Produção da ‘Cidade Latino-Americana’ “. In:  Tempo Social, v.17, n.1. pp. 111-133,
2005.

CLACSO. Cadernos da América Latina XI. Cochabamba: Bolívia, 2009.

ORTEGA,  ANTONIO  CESAR.  TERRITORIO,  POLITICAS  PUBLICAS  E  ESTRATEGIAS  DE
DESENVOLVIMENTO. São Paulo: Alinea, 2007.

ROLNIK, Raquel (1994). ‘Planejamento Urbano nos Anos 90: novas perspectivas para velhos temas’. In:
Luís  Ribeiro;  Orlando Júnior  (Org.).  Globalização,  Fragmentação e Reforma Urbana -  O futuro das
cidades brasileiras na crise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

_________.  Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Disponível em http://www.forumreformaurbana.org.br,
2005.

LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade. São Paulo: Centauro, 2001.

MARICATO, Ermínia. “Metrópole, Legislação e Desigualdade”. In: Revista de Estudos Avançados, 17 (48).
São Paulo: USP, 2003. pp. 151-167.

SMOLKA, Martin e MULLAHY, Laura (ed) (2007). Perspectivas Urbanas: Temas Críticos en Política de
Suelo en América Latina. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy. (pdf)

Bibliografia Complementar

AMBROSINI, Larissa Bueno; FILIPPI, E. E.  Implicações teóricas e muldisciplinares do território em
economia  ecológica -  uma revisão  geográfica  e  econômica  das  abordagens territorialistas.  Economia
Ensaios (UFU. Impresso), v. 23, p. 40-55, 2009.

BOISIER,  S.  et  al.  Sociedad  Civil,  Actores  Socielies  y  desarrollo  regional.  Santiago  do  Chile:
Ilpes/Cepal, 1995, 26 p.

DAVIS, Mike. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2007.

FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de.  A política da avaliação de políticas públicas. Revista brasileira das
Ciências Sociais, 2005.

FIORI, José Luis e TAVARES, Maria da Conceição (org).  Poder e Dinheiro: Uma Economia Política da
Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de
políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, 2000.

HESPANHA, Pedro. Mal-estar e risco social num mundo globalizado: novos problemas e novos desafios
para a teoria social. In: SANTOS, Boaventura de Souza (Org.).  A globalização e as ciências sociais. 3ª
Ed. São Paulo, Cortez Editora, 2005.

LOPES, Antonio Simões. Encruzilhadas do desenvolvimento: falácias, dilemas e heresias. Revista das
Ciências Sociais, Outubro 2006, p. 41-61.
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SALCIDO, G. T.; CAÑADA, J. S.; MUCHNIK, J.. (Org.). Territorios rurales - Pobreza, Acción Colectica y
Multifuncionalidad: Claves e interrogantes sobre los Sistemas Agrolimentarios Localizados. México, 2011,
v. ,p. 1-2.

SANTOS, Boaventura Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. Porto,
Edições Afrontamento, 1994.

SINGER, Paul. Economia política da urbanização. São Paulo: Brasiliense, 1987.

SOUZA, Marcelo e RODRIGUES, Glauco. Planejamento Urbano e Ativismos Sociais. São Paulo: Unesp,
2004. 

Bibliografia dos estudos de caso

ALEGRE,  Tito.  [Tijuana]  The  Conceptual  Error  of  Bi-National  Metropolis.  Disponível  em:
www.worldviewcities.org/tijuana/conceptual.html

ARTICULAÇÃO NACIONAL DOS COMITÊS POPULARES DA COPA. Dossier: Megaeventos e Violações
de Direitos Humanos no Brasil. Rio de Janeiro, 2012.

ESCOBAR,  Miguel.  Housing  in  Tijuana:  a  Dichotomy  of  Land  and  Space.  Disponível  em:
www.worldviewcities.org/tijuana/housing.html

MORALES,  Juan.  ‘Yachai:  la  otra  historia’.  In:  El  Telegrafo,  04/08/2012,  online.  Disponível  em
http://www.telegrafo.com.ec, 2012.

PERALTA,  Rene.  [Tijuana] Illicits  Acts  of  Urbanism.  Disponível  em:
www.worldviewcities.org/tijuana/illicit.html

ROLNIK, Raquel. “Cidades Privadas em Honduras: e essa moda pega?”. In: Blog da Raquel Ronilk, post
de 13/09/12. www.raquelrolnik.wordpress.com.

ROLNIK, Raquel. “Honduras e a Saga das Cidades Privadas”. In: Blog da Raquel Ronilk, post de 31/01/13.
www.raquelrolnik.wordpress.com.

VARGAS, Benedicto e CALDERON, Patricia.  Pobreza y Desigualdad Social in Tijuana. Disponível em:
http://www.tij.uia.mx/academicos/elbordo/vol02/bordo2_pobtj_1.html
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DISCIPLINA: Economia Social e Solidária

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa:  Principais conceitos e controvérsias. Escopo, possibilidades e limites. Processos de avaliação e

indicadores específicos. A emergência das redes de economia social e solidária.   Estudos de caso nos

países e regiões da América Latina.

Bibliografia Básica:

ARISTÓTELES. A política. São Paulo: HEMUS, 1966.

BRAUDEL, Fernand.  Civilização material,  economia e capitalismo.  Vol,  1, 2 e 3. São Paulo:  Martins
Fontes, 1998.

CATTANI, Antônio (Org.). A outra economia. Porto Alegre: Veraz, 2003.

CORAGGIO, Jose Luis.  La relevancia del desarrollo regional en un mundo globalizado.  Revista de
Ciências Sociais – Unisinos. São Leopoldo, v. 37, n. 159, p. 235-258, 2001.

FRANÇA FILHO, Genauto. Esclarecendo terminologias: as noções de terceiro setor, economia social,
economia solidária e economia popular em perspectiva. Revista de Desenvolvimento Econômico, [S.l.],
v. 3, n. 5, 2001.

GUERRA, Pablo. Socioeconomía de la solidariedad. Montevideo: Nordan, 2002.

MANCE, Euclides. A revolução das redes. Petrópolis: Vozes. 2000.

MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. Lisboa: Edições 70, 1988.

POLANYI, Karl. A grande transformação - As origens da nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 1980.

RÚBIO, Mario Rodrigón (Coord.). La economía social en Iberoamérica. Vol, 1,2 e 3. Madrid: FUNDIBES,
2006 e 2008.

SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.

Bibliografia Complementar:

CARPI, Juan. La economía social en un mundo en transformación. Ciriec-España. Valencia, n. 25, p. 83-
115, 1997.

FRANÇA FILHO, Genauto e LAVILLE, Jean.  Economia solidária: uma abordagem internacional. Porto
Alegre: UFRGS, 2004.

GODELIER, Maurice. O enigma do dom. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

GOLDBOUT, Jacques T.; CAILLÉ, Alain. O Espírito da dádiva. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1999.

KRAYCHETE, Gabriel; LARA, Francisco; COSTA, Beatriz (Orgs.). Economia dos setores populares: entre
a realidade e a utopia. Petrópolis: Vozes, 2000.

LISBOA, Armando. Os desafios da economia popular solidária. Cadernos do Centro de Ação Social – 
CEAS, Salvador, n. 189, 2000.

______. Economia Solidária e Autogestão: Imprecisões e Limites. In: Revista de Administração de 
Empresas, vol. 45, n. 3, jul-set. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

POLANYI, Karl. El sustento del hombre. Barcelona: Biblioteca Mondadori, 1994.
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PORCHMAN Marcio. Debates Contemporâneos - Vol. 2 - Economia Social e do Trabalho.  CESIT IE, São
Paulo: 2008. 

RAZETO, Luis. La economía solidaria: concepto, realidad y proyecto. In: Revista Persona y Sociedad,
vol. VIII, n.2, ago. Santiago de Chile, 1999.

SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). Produzir para viver; os caminhos da produção não capitalista. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

SINGER, Paul; SOUZA, André. (Org.) A economia solidária no Brasil. São Paulo: Contexto, 2000.
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DISCIPLINA: Ativação Social e Desenvolvimento

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa:  Estado,  sociedade  civil  e  participação  social.  O  papel  da  sociedade  no  processo  de

desenvolvimento.  Participação  social  e  desenvolvimento.  Formas  de  organização  social.  Movimentos

sociais. Estudos de caso nos países e regiões da América Latina.

Bibliografia Básica:

ABERS,  R.  Do  clientelismo  à  cooperação:  governos  locais,  políticas  participativas  e  organização  da
sociedade civil em Porto Alegre. Cadernos IPPUR, Rio de Janeiro, ano 12, n.1, p.37-42, 1998. 

AVRITZER, L.  O orçamento participativo e a teoria democrática:  um balanço crítico.  In:  AVRITZER, L.;
NAVARRO, Z. (Orgs) A inovação democrática no Brasil: o orçamento participativo. SP: Cortez, 2003. 

BOISIER, S. Política econômica, organização social e desenvolvimento regional. In: HADDAD, P. R. (Org.). 
Economia regional: teorias e métodos de análise. Fortaleza: BNB/ETENE, 1989.

COELHO,  V.  S.  &  NOBRE,  M. Participação  e  deliberação:  teoria  democrática  e  experiências
institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004. 

DEJOURS, C. A banalização da injustiça social. 3.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000.

FLEURY, Sônia. Democracia, descentralização e desenvolvimento. Ed. FGV: Rio de janeiro, 2006;

KURZ,  Robert.  O colapso  da  modernização:  da  derrocada  do  socialismo de  caserna  à  crise  da
economia mundial. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 244p.

LUBAMBO,  C.  et.  Al.  Desenho  institucional  e  participação  política:  experiências  no  Brasil
contemporâneo. Petrópolis (RJ): Vozes, 2005. 

NAVARRO, Z. (Orgs). A inovação democrática no Brasil: o orçamento participativo. SP: Cortez, 2003. 

NORTH, D. C.  Institutions, institutional change and economic performance.  Cambridge: Cambridge
University Press, 1990.

OLIVEIRA,  G.  B;  SOUZA-LIMA,  J.  E.  O  desenvolvimento  sustentável  em  foco:  uma  abordagem
multisciplinar. São Paulo: Annablume, 2006.

OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1965.

PRZEWORSKI, Adam. “Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agente-principal”.  In  Reforma do
Estado e Administração Pública Gerencial. Luiz Carlos Bresser Pereira & Peter Spink (organizadores).
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

STHOR, W. B.; TAYLOR, D. R. Development from above or below? The dialetics of regional planning
in development countries. New York: John Willey and Sons, 1981.

Bibliografia Complementar:

ALCOFORADO, Fernando. Globalização do desenvolvimento. São Paulo: Nobel, 2006

CAMPOS, Tayne las Casas. Desenvolvimento, desigualdade e relações internacionais. Belo Horizonte 
(MG): Editora Pucminas, 2005.
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DOMINGUES, J.M. Sociologia e modernidade. Para entender a sociedade contemporânea. Rio de 
Janeiro. Civilização Brasileira, 1999.

DOBB, Maurice. A evolução do capitalismo 9.ed.. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 1987.

HADDAD, S. (Org). ONGs e universidades. Desafios para a cooperação na América Latina. SP: Abong;
Petrópolis, 2002, p. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola. 1993.

KURZ, Robert. O colapso da modernização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

NICOLAU, J. A participação eleitoral no Brasil. In: VIANNA, L.W. (org). A democracia e os três poderes no
Brasil. Belo Horizonte: Editora da UFMG, p. 255-296, 2002.

PUTNAM, R.  Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: Ed. FGV,
1996. 

PUTZEL, J. Accounting for the ‘dark side’ of social capital: reading Robert Putnam on democracy. Journal of
International Development, vol 9, n. 7 , p. 939-949, 1997. 

SACHS I. Caminhos para o desenvolvimento Sustentável. São Paulo,   Garamond: 2002.

SCHUMPETER, J.A. (1918).  The crisis of the tax state. In: SWEDBERG, R. (Ed.)  The economics and

sociology of capitalism. Princeton: Princeton University Press, p.99-141, 1991.

THÉRET, B. As instituições entre as estruturas e as ações. São Paulo: Revista Lua Nova, n° 58, 2003,

p.225-255. 

VIEIRA, Litz.  Estado, mercado e sociedade civil: um tripé articulado para enfrentar a crise global .
Proposta, Rio de Janeiro, n.64, 1995. 
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DISCIPLINA: Cooperativismo e Desenvolvimento 

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa:  Auto-gestão e cooperativismo: teorias e práticas.  Legislação e instituições de participação no

trabalho. Instrumentos de democratização e participação: do local ao nacional,  da produção ao Estado.

Relações  Estado-  sociedade:  contatos  diretos  e  mediações.  Estudos  de  caso  nas  regiões  latino-

americanas.

Bibliografia Básica:

BATALHA, M. O. (Org.) Gestão Agroindustrial. São Paulo: Atlas. 1997. 

CORADINI, O. L.; FREDERICO, A. A agricultura, cooperativas e multinacionais. Rio de janeiro: Zahar, 
1982. 

KLEINKE, M. L. U; DESCHAMPS, M. V; MOURA, R. Movimento migratório no Paraná (1986-91 e 1991-96) 
origens e destinos convergentes. Revista Paranaense de Desenvolvimento. Curitiba, no 95, p. 27-50, 
1999. 

MACEDO, M. M. de; VIEIRA, V. F; MEINERS, W. E. M. A. de. Fases de Desenvolvimento Regional no Brasil
e no Paraná: da emergência de um novo modelo de desenvolvimento na economia paranaense. Revista 
Paranaense de Desenvolvimento. Curitiba, no 103, p. 5-22, 2002. 

OCEPAR – Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Cooperativas agropecuárias. Disponível
em <http://www.ocepar.org.br/ocepar/>. Acesso em maio, 2011. 

Bibliografia Complementar:

FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico.3ª ed. São Paulo: Paz e terra, 1996.

PINHO, D. B. Economia e cooperativismo. São Paulo: Saraiva, 1977. 

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais. Dados de emprego formal. 
<http://www.mte.gov.br/geral/estatisticas.asp?viewarea=rais> . Acesso em abril, 2011. 

ROLIM, C. F. C. O Paraná urbano e o Paraná do agribusiness: as dificuldades para a formulação de um 
projeto político. Revista de Paranaense de Desenvolvimento. Curitiba, no 86, 1995. 

SACHS I. Caminhos para o desenvolvimento Sustentável. São Paulo,   Garamond: 2002.

SORJ, B. Estado e classes sociais na agricultura brasileira. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 
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DISCIPLINA: Economia Espacial e Desenvolvimento Regional

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa: Espaço  econômico  e  Região.  Teorias  da  Localização.  Teorias  de  Crescimento  e

Desenvolvimento  Regional.  Planejamento  e  Estratégias  de  Políticas  Públicas  de  Desenvolvimento

Regional. Estudos de caso nos países e regiões da América Latina.

Bibliografia Básica:

BECKER, Dinizar Fermiano. Desenvolvimento Regional. Editora: Edunisc. Ano: 2004.

CAPELLO, Roberta. Regional Economics. USA/Canada: Routledge, 2007.

DALLABRIDA, Valdir Roque. O Desenvolvimento Regional. Editora: Edunisc. Ano: 2000.

MCDONALD, John F; MCMILLEN, Daniel P. Urban Economics and real Estate: theory and policy.
USA/UK/Australia: Blackwell Publishing, 2008.

FUJITA, M; KRUGMAN, P; VENABLES, A. Economia Espacial. São Paulo: Futura, 2002.

FUJITA,  Masahisa;  THISSE,  Jacques-François.  Economic  of  Agglomeration:  cities,  industrial
location  and regional growth. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. S.P.: Annablume, 2005.

LAVINAS, L.; CARLEIAL, L e NABUCO, M. Integração, Região e Regionalismo. Rio de Janeiro: Editora
Bertrand, 1994.

MCCANN, Philip. Urban and Regional Economics. Oxford: Oxford University Press, 2007.

PAIM, Jose Carlos. Ferramentas de desenvolvimento regional. Editora: Edições Inteligentes, 2005.

SANTOS, Milton. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985.

SICSU,  J;  CASTELAR,  A  (orgs).  Sociedade  e  economia:  estratégias  de  crescimento  e
desenvolvimento. Brasília: Ipea, 2009. 

Bibliografia Complementar:

BARQUEIRO, Antonio Vazquez.  Desenvolvimento Endógeno em tempos de Globalização. Editora:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ano: 2002

DALLA COSTA, Armando João (org.).  Estratégias de Desenvolvimento Urbano e Regional. Editora
Juruá. Ano: 2004.

FISHLOW, A. Desenvolvimento no Brasil e na América Latina. Uma perspectiva Histórica. São Paulo:
Paz e Terra, 2004. 

FUJITA, Masahisa. Urban Economic Theory: land use and city size. Cambridge: Cambridge University
Press, 1999.

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento - PPGPPD
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) –  Avenida Tancredo Neves, 6731 CEP. 85867-900/ Foz do Iguaçu - Paraná
Fundação Parque Tecnológico Itaipu, bloco 04, espaço 03, sala 05 – Telefone: +55 (45) 3576-7359 e-mail: secretaria.ppgppd@unila.edu.br
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FURTADO,C. Subdesenvolvimento na América Latina. Rio de Janeiro:Nacional, 1963.

FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico.3ª ed. São Paulo: Paz e terra, 1996.

LAVINAS, Lena, CARLEIAL, Liana Maria da Frota & NABUCO, Maria Regina (orgs), Reestruturação do
Espaço Urbano e Regional no Brasil, São Paulo, Hucitec/ANPUR, 1993 

SACHS I. Caminhos para o desenvolvimento Sustentável. São Paulo,   Garamond: 2002.

SINGER, Paul. Economia Política da Urbanização. Contexto. Editora: ed Pinsky Ltda. Ano: 1998.

SOUZA, N. S. Desenvolvimento Regional. São Paulo: Atlas, 2009.

SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado, SP-HUCITEC,1988.
SANTOS,  Milton,  SOUZA,  Maria  Adélia,  SILVEIRA,  Maria  Laura.  Território,  globalização  e

fragmentação. 4ª ed. São Paulo: Hucitec, 1998.
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DISCIPLINA: Planejamento e Gestão de Projetos Estratégicos e Inovadores

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos.

Ementa: Planejamento Estratégico e Inovação. Gestão de projetos Públicos e Privados e Desenvolvimento

Regional. Metodologia  do  Marco  Lógico. Análises  de  Pesquisas  Abrangentes  e  Estudos  de  Caso  nas

Regiões Latino-Americanas.

Bibliografia Básica

AMARU, A. (2010) Introdução à Administração. Sétima Edição, Revista e Ampliada Edit. Atlas. Brasil 
ANSOFF, H.I. (1976) La Estrategia en la Empresa. EUNSA. Navarra - España.
BEISE, M., Rennings, K. (2005) Lead markets and regulation: a framework for analyzing the international

diffusion of environmental innovations. Ecological Economics, Vol. 52, pp. 5-17.
CHRISTENSEN, C. (1997) The innovator´s dilemma. Harvard Business School Press, Cambridge, Mass.  
CLEMENTE, A. (coodinador). Projetos empresariais e públicos, editora Atlas, 2008.
DIT (2003) Competing in the global economy: the innovation challenge. Department of trade and Industry,

London.
DOSI (1982) Technological paradigms and technological trajectories, Research policy, 11, 147-162.
ESTY, D., Winston, A. (2006) “Green to Gold, How smart companies use environmental strategy to innovate,

create value, and build competitive advantage”, John Wiley and Sons, Hokoben, New Jersey.
ETTLIE (1999) Managing Innovation. John Wiley & Sons, Inc., New York.
FRANCIS,  D.,  Bessant,  J.  (2005)  Targeting  innovation  and  implications  for  capability  development,

Technovation,  25 (3), 171-183.
FREEMAN, C., Soeto, L. (1997)  The Economics of industrial innovation. 3rd. edn. MIT Press, Cambridge,

Mass.
GANN and Salter (2000) Innovation in Project-based, servce-enhanced firms: the construction of complex

product and systems, Research Policy, 29, 955-972.
HAMEL,  G.  and  Prahalad,  C.  K.  (1991)  Corporate  Imagination  and  Expeditionary  Marketing.  Harvard

Business Review, July-August 1991, pp. 81-92.
HENDERSON,  R.,  Clark  K.  (1990)  Architectural  innovation:  the  reconfiguration  of  existing  product

technologies and the failure of established firms, Administrative Science Quarterly, 35, 9-30. 
HITCHENS, D., Thankappan, S., Trainor, M., Clausen, J., De Marchi, B. (2005) Environmental performance,

competitiveness and management of small businesses in Europe. Royal Dutch Geographical Society,
KNAG. Vol. 96,No. 5, pp. 541–557.

KAY. J. (1993)  Foundations of corporate success: How business strategies add value.  Oxford University
Press. Oxford. 

MEDINA,  h.  (2009)  Diseño  de  proyectos  de  inversion  con  el  enfoque  de  marco  lógico.  Instituto
interamericano de cooperación para la agricultura. Guatemala.

MINTZBERG, H. (1991) La Estructuración de las Organizaciones. Ariel. Barcelona. España.
MONTEIRO DE CARVALHO, M.(2011) Fundamentos em gestão de projetos. Editora Atlas, Brasil.
MORRIS, M. (2001) Creating value chain co-operation, IDS Special Bulletin, The Value of Value Chains, 32

(3). 
ORTEGON E. PACHECO F. PRIETO A. Metodologia del marco lógico para la planificación el seguimiento y
la evalución de projectos y programas. CEPAL, Santiago do Chile: 2005.

PERVAIZ A. and Charlie S. (2012) Innovation Management. Publisher: Financial Times/ Prentice Hall;  1
edition.

PORTER, M. (1980) Competitive strategy. Free Press, New York.
SCHUMPETER, J. (1950) Capitalism. Socialism and Democracy, 3 ed. Harper&Row, New York.
SOURDER y Sherman (1994) Managing new technology development. McGraw-Hill, New York.
TIDD,  J.,  Bessant,  j.,  Pavitt,  K.  (2005)  Managing  innovation:  integrating  technological,  market  and

organizational change. 3rd. Third Edition, John Wiley&Sons, Inc.
TIDD.  J.  (org.)  (2000)  From knowledge management to strategic  competence:  measuring technological,

market and organizational innovation. London: Imperial College Press.

http://www.amazon.com/Innovation-Management-Pervaiz-Ahmed-ebook/dp/B00IZ07YKQ/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1397257957&sr=1-1&keywords=pervaiz+k.Ahmed%2C+Innovation+management
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UTTERBACK, J., Abernathy, W. (1975) A dynamic model of process and product innovation, Omega, Vol. 3,
n°6.

WALSH (1992)  Winning  by  design:  technology, product  desing  and  international  competitiveness.  Basil
Blackwell, Oxford.

Bibliografia Complementar:

BRUNTLAND,  G.  (ED.)  (1987)  Our  common  future:  The  World  Commission  on  Environment  and
Development, Oxford, Oxford University Press.

CARO, F.  et.al.  (2010) Zara Uses Operations Research to Reengineer Its Global Distribution Process,
Interfases, Vol. 40, No. 1, January–February 2010, pp. 71–84.

MEADOWS, D. (1972) Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la
humanidad. México: colección popular, fondo de cultura económica.

OCDE (2005) European Comunities, Manual de Oslo. 
http://www.oecd.org/innovation/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpretinginnovationdata3r
dedition.htm

ROSENAU, M. et.al.(1996) the PDMA handbook of New product development. John Wiley&Sons, Inc. New
York.

SEGARRA, M., Peiró, A.,  Mire, L., Albors, J.  (2011) ¿Eco-innovación, una evolución de la innovación?
Análisis empírico en la industria cerámica española.  Boletin de la sociedad española de cerámica y
vidrio. 

STALK,  G.,  Hout,  T. (1990)  Competing against  time:  How time-based competition is  reshaping global
markets. Free press, New York.  

VALLS, J., Guitart, L.,Nuñez, a. (2007) La innovación en la empresa, el concepto y su medida, Revista de
contabilidad y dirección, vol.6, pp.37-54.

WBCSD (World business council for sustainable development) (2000). inform. Ecoefficiency. Creating more

value with less impact. c/o E&Y Direct,  PO BOX 6012, Fairfax House, Southfield Lane Tockwith,  North

Yorkshire YO26 7YU, UK.
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DISCIPLINA: Estado e Políticas Públicas na América Latina

Carga Horária: 60 horas/aula – 4 créditos

Ementa:  O Estado Moderno. As concepções de políticas públicas.  Elaboração de Políticas públicas e

participação social em contexto democrático. Os limites institucionais na execução de políticas públicas.

Estado e políticas públicas na América Latina. Políticas Públicas Comparadas na América Latina.

Bibliografia Básica:

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política.  Trad. Marco Aurélio
Nogueira. 9.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

DAGNINO,  Evelina,  OLVERA,  Alberto,  PANFICHI,  Aldo  (org.)  (2006).  A  Disputa  pela  construção
democrática na América Latina. S. Paulo: Paz e Terra.

DINIZ, Eli (Org.) . Globalização, Estado e desenvolvimento: dilemas do Brasil no novo milênio. 1. ed.
Rio de Janeiro: FGV Editora, 2007. v. 01. 336p . 

ELIAS, N. O Processo Civilizador, vol. 2, Rio de Janeiro, Zahar: 1976

EHRENBERG, J. Civil Society, New York University Press: 1999.FIORI, J. L. “O Poder Global: formação,
expansão e limites”, in: José Luís Fiori (org) O Poder Americano. Rio de Janeiro, Vozes: 2004.

FLEURY, Sonia (1994).  Estado sem cidadãos: Seguridade social na América Latina. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz.

OFFE, Claus. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.

OFFE,  Claus.  Algumas  contradições  do  Estado  Social  Moderno.  Trabalho  &  Sociedade:  Problemas
estruturais  e perspectivas para o futuro da sociedade do trabalho,  vol.  2,  Rio  de Janeiro:  Tempo
Brasileiro, 1991.

SALAMA, Pierre. A trama do neoliberalismo: mercado, crise e exclusão social. In: SADER, E.; GENTILLI, P.
(orgs). Pós- neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2000.

THERBORN, Göran. Estado e alternativa socialista na era neoliberal.  In: SADER, E;GENTILLI, P;  Pós-
neoliberalismo II- que Estado para que democracia? 3. ed.Petrópolis: Vozes, 2001.

WEBER, Max. Economia e sociedade; fundamentos de sociologia compreensiva. Brasília/São Paulo, Ed.
Universidade de Brasília/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: 1999.

Bibliografia Complementar:

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, E.; GENTILLI, P. (orgs). Pós- neoliberalismo:
as políticas sociais e o Estado democrático. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

BASTOS,  Elide  Rugai  &  RÊGO,  Walquíria D.  Leão  (Org.).  Intelectuais  e  política.  A moralidade  do
compromisso. São Paulo, Ed. Olho D´água, 1999. 

BIELSCHOWSKY, R. Pensamento econômico brasileiro. O ciclo ideológico do desenvolvimentismo. Rio
de Janeiro: Contraponto, 1995. 

BRESSER-PEREIRA, L. Carlos. “Do ISEB e da CEPAL à Teoria da Dependência”.  Anais do X Encontro
Nacional de Economia Política, Campinas, 24 a 27 de maio de 2005. 

BRESSER PEREIRA, L. C.; GRAU, Nuria C. (Org.). O público não-estatal na reforma do Estado. Rio de
Janeiro: FGV, 1999. 

Bresser Pereira, L. Carlos & Peter Spink (organizadores). Reforma do Estado e Administração Pública
Gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 
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COUTINHO, Carlos Nelson. Marxismo e política: a dualidade de poderes e outros ensaios. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 1996.

COUTINHO,  Carlos  Nelson  (1999).  Gramsci  –  um estudo sobre  seu  pensamento  político.  Rio  de
Janeiro: Civilização Brasileira.

DINIZ, Eli; BOSCHI, R. R. Empresários, interesses e mercado: dilemas do desenvolvimento brasileiro.
Rio de Janeiro: Editora da UFMG, 2004. v. 1. 241p . 

DINIZ, Eli  .  Globalização, Reformas Econômicas e Elites Empresariais, Brasil  Anos 90. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 2000. 155p . 

EVANS, P.; RUESCHEMEYER, D.; SKOCPOL, T. Bringing the State Back In, Cambridge University Press,
1985

FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. São Paulo: Arte Nova, 1977.

HAYEK, Friedrich. O caminho da servidão. Porto Alegre: Globo, 1977.

HIRSCHMAN, A. The Passions and Interests: Political Arguments for Capitalism before its Triumph ,
Princeton University Press: 1977.

LINDBLON, C. Politics and Markets, Basic Books, 1977

SALLUM Jr., B. “Metamorfoses do Estado brasileiro no final do século XX”. Revista Brasileira de. Ciências
Sociais. v.18, n. 52, jun. 2003,

MARX, Karl (1871). A guerra civil em França. Várias edições.

WEBER, Max (1919). A política como vocação. Várias edições. 
Werneck Vianna, M. L. T. Inclusão e Cidadania, Estado e Mercado: antigos binômios em versão atual

(texto para discussão, LEPS/UFRJ, maio de 2005). 
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DISCIPLINA: Políticas Públicas de Desenvolvimento do Espaço Rural

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa: Território e Escala no Desenvolvimento Rural.  Espaço Rural e Desenvolvimento Rural. Políticas

Públicas de Desenvolvimento das Regiões Rurais. Estudos de caso nos países e regiões da América Latina.

Bibliografia Básica:

ABRAMOVAY, R. O futuro das regiões rurais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003. 149 p.

BAPTISTA, F. O. Agriculturas e territórios. Oeiras, Portugal: Celta, 2001. 207 p.

DINIZ, C. C.; SANTOS, F. B. T. Sudeste: heterogeneidade estrutural e perspectivas. In: AFFONSO, R. B.; 
BARROS SILVA, P. L. ( Org.). Desigualdades regionais e desenvolvimento. São Paulo: FUNDAP: Editora
da UNESP, 1995. p. 195-223. (Federalismo no Brasil)

EPSTEIN, T. S.; JEZEPH, D. Development: there is another way: a rural-urban partnership development 
paradigm. World Development, Tarrytown, N.Y., v. 29, n. 8, p.1443-1454, 2001.

KAGEYAMA, A. Os rurais e os agrícolas de São Paulo no Censo de 2000. Cadernos de

Ciência e Tecnologia, Brasília, DF, v. 20, n. 3, p. 413-451, set./dez. 2003.

MARTINE, G. A evolução espacial da população brasileira. In: AFFONSO, R. B.; BARROS SILVA, P. L. 
( Org.). Desigualdades regionais e desenvolvimento. São Paulo: FUNDAP; Editora da UNESP, 1995. p. 
61-91. (Federalismo no Brasil).

ORTEGA,  ANTONIO  CESAR.  TERRITORIO,  POLITICAS  PUBLICAS  E  ESTRATEGIAS  DE
DESENVOLVIMENTO. São Paulo: Alinea, 2007.

SACCO DOS ANJOS, F. Agricultura familiar, pluriatividade e desenvolvimento rural no Sul do Brasil. 
Pelotas: EGUFPEL, 2003. 374 p.

TERLUIN, I. J. Differences in economic development in rural regions of advanced countries: an overview and
critical analysis of theories. Journal of Rural Studies, Oxford, v. 19, p. 327-344, 2003.

Bibliografia Complementar:

ALCOFORADO, Fernando. Globalização do desenvolvimento. São Paulo: Nobel, 2006

CAMPOS, Tayne las Casas. Desenvolvimento, desigualdade e relações internacionais. Belo Horizonte 
(MG): Editora Pucminas, 2005.

DOMINGUES, J.M. Sociologia e modernidade. Para entender a sociedade contemporânea. Rio de 
Janeiro. Civilização Brasileira, 1999.

DOBB, Maurice. A evolução do capitalismo 9.ed.. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 1987.

FISHLOW, A.  Desenvolvimento no Brasil e na América Latina. Uma perspectiva Histórica. São Paulo:
Paz e Terra, 2004. 

FURTADO,C. Subdesenvolvimento na América Latina. Rio de Janeiro:Nacional, 1963.

FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico.3ª ed. São Paulo: Paz e terra, 1996.

SACHS I. Caminhos para o desenvolvimento Sustentável. São Paulo,   Garamond: 2002.

SICSU,  J;  CASTELAR,  A  (orgs).  Sociedade  e  economia:  estratégias  de  crescimento  e
desenvolvimento. Brasília: Ipea, 2009. 
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SILVA, Graziano da J. O novo rural brasileiro. Campinas, SP: UNICAMP - IE, 1999. 153p. (Coleção 
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DISCIPLINA: Instrumentos de Avaliação de Políticas Públicas

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa: Apresentar as principais literaturas da teoria sobre políticas públicas;  Aplicação e análise dos

conceitos  nas  seguintes  áreas:  saúde,  educação  e  transferência  de  renda.   Conceitos  e  técnicas

econométricas para avaliação de políticas públicas, metodologia de análise, indicadores sociais. Estudos de

caso a partir das experiências de políticas aplicadas na América Latina.
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MG. 2005.
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DISCIPLINA: Políticas Públicas para Habitação e Desenvolvimento

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa:  A questão habitacional na América Latina e no Brasil. Conflitos urbanos, moradia e políticas de

habitação. Políticas e programas habitacionais. Industrialização e habitação: das vilas operárias às cidades-

empresa. A arquitetura modernista e os grandes conjuntos habitacionais. Acesso à terra, políticas de solo e

segregação socioespacial na América Latina. Cuba pós-revolução: outra perspectiva para a habitação. Do

direito  à  cidade  ao  direito  à  arquitetura.  Do  BNH  à  Minha  Casa  Minha  Vida:  arquitetura,  cidade  e

financiamento habitacional. Novos paradigmas: mutirão, auto-gestão e assistência técnica gratuita. A gestão

financeira da política habitacional: habitação de interesse social para quem? Estudos de caso nos países e

regiões da América Latina.
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DISCIPLINA: Políticas de Saúde Pública e Desenvolvimento 

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa: O conceito de saúde e saúde pública. Indicadores de saúde pública. Políticas de saúde pública e

desenvolvimento social e humano. Estudos de caso nos países e regiões da América Latina.
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CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. 

HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 2. ed. Porto alegre: Artes Médicas, 1994. 

LAPLANTINE, F. Antropologia da Doença. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

RIBEIRO, M. C. S.; AGUIAR, Z. N. (Org). Vigilância e controle das doenças transmissíveis. São Paulo: 
Martinari, 2004. 

SILVA JUNIOR, A. G. Modelos tecnoassistenciais em saúde: o debate no campo da Saúde Coletiva. 
São Paulo: Hucitec, 1998. 

Bibliografia Complementar 

CAPRA, F. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 2005. 

DA MATTA, R. Relativizando, uma introdução à antropologia social. Petrópolis: Editora Vozes, 1981. 

LUZ, M. T. Novos saberes e prática em saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2005. 

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 6. ed. São Paulo / Rio
de Janeiro: Hucitec- Abrasco, 1999. 

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 

ROCHA, E. P. G. Que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
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DISCIPLINA:  Políticas  de  Mobilidade  na  América  Latina  -   infraestruturas,  desenvolvimento  e

políticas públicas territoriais

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa: A  infraestruturas  e  as  modernizações  do  território:  transportes,  energia  e  comunicações.  A

processo de expansão das infraestruturas e sua seletividade territorial. Estado, geopolítica e planejamento.

O papel estratégico da circulação. O Conselho Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) e

a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). Análise das políticas de

implantação das infraestruturas. Infraestruturas e integração territorial. A circulação e o uso corporativo dos

territórios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

JAIMURZINA,  Azhar;  SALAS,  Gabriel  Pérez  e  SÁNCHEZ,  Ricardo  (Orgs.).  Políticas  de  logística  y

movilidad para el desarrollo sostenible y la integración regional. Santiago: Cepal, 2015.

SANTIAGO, Priscila Braga.  Infraestrutura: experiência na América Latina. Brasília: CEPAL. Escritório no

Brasil/IPEA, 2011. (Textos para Discussão CEPAL-IPEA, 35).

BARBERO,  José;  BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF).  La  Infraestructura  en  el

Desarrollo Integral de América Latina. Diagnóstico estratégico y propuestas para una agenda prioritária.

Asunción: IDeAL, 2011 (Secretaría General Iberoamericana (Segib) - XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes

de Estado y de Gobierno celebrada en Asunción, Paraguay).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARROYO, Mónica. Território nacional e mercado externo: uma leitura do Brasil na virada do século XX.

Tese (Doutorado em Geografia). São Paulo: USP, 2001. 

BENAKOUCHE, Tamara. Tecnologia é sociedade: contra a noção de impacto tecnológico. In: Cadernos de

Pesquisa n. 17, set., 1999. Florianópolis, PPGSP/UFSC. 

CORRÊA, Roberto Lobato.  Interações espaciais.  In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo César da

Costa; CORRÊA, Roberto Lobato (Orgs.). Explorações geográficas. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,

2006. pp. 279‐318. 

_______. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.

DINIZ, Clélio Campolina e LEMOS, Mauro Borges (orgs.).  Economia e território. Belo Horizonte: Editora

UFMG, 2005.

FIRKOWSKI,  Olga  Lúcia  Castreghini  e  SPOSITO,  Eliseu  Savério  (Orgs.)  Indústria,  ordenamento  do

território e transportes (Textos de André Fischer). São Paulo: Expressão Popular, 2008. 

GREGORY, Derek; MARTIN, Ron; SMITH, Graham.  Geografia Humana – Sociedade, Espaço e Ciência

Social. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
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HARVEY, David. Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: Fundo de Cultura, 1990. 

_______. A produção capitalista do espaço. 2 ed. São Paulo: Annablume, 2006. 

_______. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural.  10 ed. São Paulo:

Loyola, 2001.

MONIÉ,  Frédéric,  SILVA,  Gerardo  (Orgs.).  A  mobilização  produtiva  dos  territórios:  instituições  e

logística do desenvolvimento local. Rio de Janeiro. DP&A, 2003. 

OLIVEIRA, Francisco.  Os direitos do antivalor: a economia política da hegemonia imperfeita. Petrópolis:

Vozes, 1998. 

PEDRÃO, Fernando. Raízes do capitalismo contemporâneo. Salvador/São Paulo: Edufba/Hucitec, 1996.

SANCHEZ, Joan Eugeni. Espacio, economia y sociedad. Madrid: Siglo Veintiuno, 1991. 

SPOSITO, Eliseu Savério.  Redes e cidades. São Paulo: Editora Unesp, 2008. 

_______. Território, logística e mundialização do capital. In: _______ (Org.). Dinâmica econômica, poder

e novas territorialidades. Presidente Prudente: GAsPERR, 1999. 

VAKALOULIS, Michel.  Acumulação flexível e regulação do capitalismo. In: Outubro. n. 4. São Paulo,

2000. pp. 45‐53. 

VELTZ, Pierre. Mondialisation, villes et territoires : l’economie d’archipel. Paris: Quadrige, 2005.
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DISCIPLINA: População e desenvolvimento

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa: População. Desenvolvimento. Urbanização.Processos demográficos e desenvolvimento; Estrutura,

crescimento  e  distribuição  populacional;  Fatores  intervenientes  da  população;   Transição  Demográfica;

População,  tecnologia  e  meio  ambiente;  Produção,  consumo  e  meio  ambiente;  Demografia,  riscos

ambientais  e  saúde;  Crescimento  populacional  e  padrões  de  vida;  Indicadores  populacionais/sociais  e

políticas públicas; Demografia e migração; Demografia e políticas de desenvolvimento.

Bibliografia:

ARAGÓN, Luis E. Populações da Pan-Amazônia (Org.). Belém: Ed. NAEA, 2005.

BRUNHES, Jean. Geografia Humana. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962.

CIPOLLA, Carlo M. História Econômica da População Mundial. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977.

JANNUZZI, Paulo de Martino.  Indicadores Sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e aplicações. 3
ed. Campinas: Alínea, 2004.

MORAES, Antônio Carlos R. Território e História no Brasil. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2005.

PEIXOTO, J. As Teorias Explicativas das Migrações: teorias micro e macrosociológicas. Socius Working
Papers n. 11. Centro de Investigação em Sociologia Econômica das Organizações. Instituto Superior de
Economia e Gestão. Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa, 2004.

SANTOS, Milton. O espaço dividido. 2ª Ed. São Paulo: Ed. USP, 2004.

TORRES, Haroldo; COSTA, Heloisa (Org.). População e Meio Ambiente: debates e desafios. São Paulo:

Senac, 2000.
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DISCIPLINA:  Economia e Planejamento do Desenvolvimento da Amazônia

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

Ementa: A economia da borracha. Superação da escassez de mão-de-obra.  Imigrações estrangeiras e
migrações internas. Sistema de aviamento e formação do excedente na economia gomífera. A urbanização
e Bélle Epoque amazônica. O grande colapso da economia gomífera. A crise econômica dos anos 1920.
Aspectos gerais da crise e indicações de reestruturação. A valorização tardia da economia extrativa e a
batalha da borracha na Amazônia. A economia extrativista na Venezuela, Colômbia,  Peru e Equador. A
Segunda Guerra e os impactos na economia da Amazônia. A SPVEA e o planejamento do desenvolvimento
da Amazônia. Os militares e a Sudam. As políticas desenvolvimentistas dos militares. Os programas de
desenvolvimento para a Amazônia nos anos 1990 e 2000. 

Bibliografia:

ARAGÓN, Luis. Amazônia: conhecer para desenvolver e conservar. São Paulo: Hucitec, 2013. 

BECKER, Bertha. Geopolítica da Amazônia: a nova fronteira de recursos. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1982.

BRITO,  Daniel  Chaves  de.  A modernização  da  superfície:  Estado  e  Desenvolvimento  na  Amazônia.
Belém: Editora do NAEA, 2001.

MATOS, Meira. Uma geopolítica Pan-Amazônica. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1980.

MEJÍA,  Álvaro  Tirado.  Introducción  a  la  historia  económica  de  Colombia.  Bogotá:  Panamericana
Editorial, 2008. 

MELLO, Neli. Aparecida de. Políticas Territoriais na Amazônia. São Paulo: Annablume, 2006.

SANTOS, Roberto. História Econômica da Amazônia (1800-1920). São Paulo: T.A. Queiroz, 1980.

SOUZA, Márcio. História da Amazônia. Manaus: Valer, 2009.

TRINDADE, José Raimundo Barreto. Seis décadas de intervenção estatal na Amazônia: a SPVEA, auge
e crise do ciclo ideológico do desenvolvimentismo brasileiro. Belém:  Paka-Tatu, 2014.
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DISCIPLINA:  Dinâmica do clima e a organização do espaço geográfico

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

EMENTA:  Teoria  e  método  em  Climatologia.  A  variabilidade  do  clima  como  um  fenômeno  natural:
tendências, flutuações, oscilações e as mudanças climáticas. A dinâmica do clima como instrumento de
planejamento local e regional. Características do clima urbano e rural e suas particularidades: ilhas e calor e
de frescor, microclima e áreas urbanizadas, impactos pluviais e suas consequências na organização do
espaço geográfico. Estudos de caso.

Bibliografia:

AYOADE, J. O. Introdução à Climatologia para os trópicos.11ª Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2006.

LOMBARDO, M. A. Ilha de calor nas metrópoles: o exemplo de São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1985.

MENDONÇA, F. e OLIVEIRA, I. M. D. Climatologia: Noções básicas e climas do Brasil. Oficina de Texto,
São Paulo, 2007. 

MONTEIRO, C. A. de F. e MENDONÇA, F. (Orgs) Clima Urbano. São Paulo: Contexto, 2003. 

MOTA, F. S. Meteorologia Agrícola. São Paulo: Nobel, 1985.

CAVALCANTI, I. F.; FERREIRA, N. J.; SILVA, M. G. A.; DIAS, M. A. F. S.(Organizadores).  Tempo e Clima
no Brasil.  São Paulo: Oficina de Textos, 2009.

CONTI, J. B. Desertificação nos trópicos.  Proposta de Metodologia de estudo aplicada ao Nordeste
brasileiro. Tese de Livre-Docência, FFLCH/UJP, São Paulo, 1995.

CANTOS, J. O. e OLCINA, A. G. Climatologia General. Editora Ariel S/A, Barcelona, 1997. 

MONTEIRO, C. A. F.  O Estudo Geográfico do Clima.  Cadernos Geográficos. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de Geociências – n.1 (maio 1999).
Florianópolis: Imprensa Universitária, 1999.

ZAVATTINI, J. A. e SANT’ANA, J. L. Variabilidades e Mudanças Climáticas: implicações ambientais e so-
cioeconômicas.Editora UEM, Maringá, 2000.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

DISCIPLINA:  TEMAS EM ECOLOGIA POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO

Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos

EMENTA:  O desenvolvimento como invenção e como narrativa eurocêntrica.  Correntes do ecologismo.
Sustentabilidade  e  desenvolvimento  sustentável  como  conceitos  em  disputa  e  a  partir  de  diferentes
apropriações do mundo material e da natureza. Os conflitos ecológicos distributivos. Risco e degradação
ambientais e suas relações com a marginalização social. Os movimentos por justiça ambiental, por justiça
alimentar  e contra o racismo ambiental.  O “buen vivir”/“vivir  bien” como crítica ao desenvolvimento e a
importância ecológica de cosmologias e saberes não modernos. Gênero, meio ambiente e conflito e as
abordagens ecofeministas. Ecologia política e políticas públicas. Aprofundamento de temas específicos.

Bibliografia Básica:

ACOSTA, A. O bem viver. São Paulo: Autonomia Editorial/Elefante, 2016.

ACSELRAD,  H.  (Org.).  A duração  das  cidades:  sustentabilidade  e  risco  nas  políticas  urbanas. Rio  de
Janeiro: Lamparina, 2009.

ACSELRAD, H., MELLO, C.C.A. e BEZERRA, G.N. O que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond,
2009.

BULLARD, R.D. Confronting environmental racism: voices from the grassroots. South End Press, 1993.

BULLARD, R.D.  Dumping in dixie: race, class, and environmental quality. Boulder, CO: Westview Press,
2000.

ESCOBAR,  A.  La  invención  del  Tercer  Mundo:  construcción  y  deconstrucción  del  desarrollo. Editorial
Norma, (1996) 1998.

ESCOBAR, A. El final del salvaje: naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Bogotá:
CEREC, 1999.

ESCOBAR,  A.  Más  allá  del  tercer  mundo:  globalización  y  diferencia.  Bogotá:  Instituto  Colombiano  de
Antropología e Historia, Universidad del Cauca, 2005. 

FARAH, I. e VASAPOLLO, L. (Orgs.).  Vivir bien:¿Paradigma no capitalista? La Paz: Universidad Mayor de
San Andrés, 2012.

GOTTLIEB, R. e JOSHI, A. Food justice. London: The MIT Press, 2013.

HERCULANO, S. e PACHECO, T. (Orgs.) Racismo ambiental. Rio de Janeiro: FASE, 2006.

LIPIETZ, A. ¿Qué es la ecología política?: La gran transformación del siglo XXI. Santiago: Lom Ediciones,
2002.

MARANDOLLA JR., E.  Habitar em risco: mobilidade e vulnerabilidade na experiência metropolitana.  São
Paulo: Blucher, 2014.

MARTINEZ-ALIER, J. O ecologismo dos pobres. São Paulo: Contexto, (2007) 2011.

MERCHANT, C. The death of nature: women, ecology and the scientific revolution.  New York: HarperOne,
1980.

MIES, M. e SHIVA, V. Ecofeminismo. Lisboa: Instituto Piaget, 1997.

NUNES, L.H. Urbanização e desastres naturais. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

PORTO, M.F.S. Ecologia política dos riscos: princípios para integrarmos o local e o global na promoção da
saúde e da justiça ambiental. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012.

PORTO, M.F.,  PACHECO, T. e LEROY, J.P. (Orgs.).  Injustiça Ambiental  e Saúde no Brasil:  o mapa de
conflitos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.

PORTO-GONÇALVES, C.W.  A globalização da natureza e a  natureza da globalização. Rio  de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2011.

RUA, J. (Org.). Paisagem, espaço e sustentabilidades. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2007.
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TOLEDO, V.M. e BARRERA-BASSOLS, N. La memoria biocultural. Barcelona: Icaria Editorial, 2008.

WARREN, K. Filosofías ecofeministas. Barcelona: Icaria Editorial, (1996) 2003.

Bibliografia complementar:

ACSELRAD, H., HERCULANO, S. e PÁDUA, J.A (Orgs.).  Justiça ambiental e cidadania.  Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 2003.

ADAMSON, J.,  EVANS, M.M.  e  STEIN,  R. (Orgs.).  The environmental  justice reader.  The University of
Arizona Press, 2002.

ALKON, A.H. e AGYEMAN, J. Cultivating food justice. London: The MIT Press, 2011.

ARNOLD, D. La naturaleza como problema histórico. México, DF: FCE, (1996) 2000.

BROAD, G.M. More than just food. Oakland: University of California Press, 2016.

BULLARD, R.D. (Org.). The quest for environmental justice. Berkerley: Counterpoint, 2005.

CASTRO, J. Geografia da fome. São Paulo: Círculo do Livro, (1946) 1992.

CASTRO, J. Geopolítica del hambre. Madrid: Ediciones Guadamarra, v. 1, (1951) 1972.

CHECKER, M. Polluted promises. New York: New York University Press, 2005.

ESCOBAR, A.  Territories of  difference:  place,  movements,  life,  redes.  Durham/London:  Duke  University
Press, 2008.

GAARD, G. Ecological politics: ecofeminists and the greens. Philadelfia: Temple University Press, 1998.

GRUPO  PERMANENTE  DE  TRABAJO  SOBRE  ALTERNATIVAS  AL  DESARROLLO.  Alternativas  al
capitalismo/colonialismo del siglo XXI. Buenos Aires: América Libre, 2013.

HOLIFIELD, R., PORTER, M. e WALKER, G.  Spaces of environmental justice.  Chichester: John Wiley &
Sons, 2011.

LANDER, E. (Org.). A colonialidade do saber. Buenos Aires, CLACSO, (2000) 2005.

MERCHANT, C; Reinventing Eden: the fate of nature in western culture. London/New York: Routledge, 2003.

SCHAVELZON, S. Plurinacionalidad y vivir bien/buen vivir: dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador
post-constituyentes. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2015.

WALKER, G. Environmental justice: concepts, evidence and politics. London/New York: Routledge, 2012.

WESTRA,  L.  e  LAWSON,  B.E.  Faces  of  environmental  racism:  confronting  issues  of  global  justice.
OXFORD: Rowman & Littlefield Publishers, 2001.
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DISCIPLINA: TERRITÓRIO E REGULAÇÃO ECONÔMICA 
Carga Horária: 30 horas/aula – 2 créditos
Ementa:
Economia  política  do  desenvolvimento.  As  normas  e  o  território:  usos  e  escalas.  A  formação
socioespacial brasileira e integração territorial. Estado, corporações e sociedade. Os grandes sistemas
técnicos. As políticas públicas territoriais. A guerra dos lugares. Integração competitiva do território. A
política territorial das empresas. As parcerias público-privadas. As privatizações e a questão do antivalor.
As agências reguladoras.  Alienação do território,  alienação territorial  e território alienado. Bancos de
desenvolvimento.

BIBLIOGRAFIA 
ANTAS JR., Ricardo Mendes. Território e regulação: espaço geográfico, fonte material e não-formal do
direito. São Paulo: Humanitas: Fapesp, 2005. 

BARBERO, José; BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF).  La Infraestructura en el
Desarrollo  Integral  de  América  Latina.  Diagnóstico  estratégico  y  propuestas  para  una  agenda
prioritária.  Asunción:  IDeAL,  2011  (Secretaría  General  Iberoamericana  (Segib)  -  XXI  Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Asunción, Paraguay). 

BRANDÃO, Carlos.  Território e desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global. 2 ed.
Campinas: Editora da Unicamp, 2012.

DINIZ, Clélio Campolina e LEMOS, Mauro Borges (orgs.). Economia e território. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2005. 

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. 2 ed. São Paulo: Annablume, 2006. 

MATTOS, Paulo (Coord.); PRADO, Mariana Mota et. al. (Orgs.). Regulação econômica e democracia.
São Paulo: 34, 2004.

OLIVEIRA,  Francisco.  Os  direitos  do  antivalor:  a  economia  política  da  hegemonia  imperfeita.
Petrópolis: Vozes, 1998.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp, 2008.

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento - PPGPPD
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) –  Avenida Tancredo Neves, 6731 CEP. 85867-900/ Foz do Iguaçu - Paraná
Fundação Parque Tecnológico Itaipu, bloco 04, espaço 03, sala 05 – Telefone: +55 (45) 3576-7359 e-mail: secretaria.ppgppd@unila.edu.br
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DISCIPLINA: ESTADO, DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO: OS CASOS DO CHILE, PERU E 
COLÔMBIA
Carga-horária: 30 horas, 2 créditos
Ementa:
Processo de formação do Estado Nacional, desafios para o estabelecimento do poder político estatal.
Regime e  instituições  políticas  democráticas  contemporâneas.  Processo  de transição  democrática  e
consolidação  democrática  em  meio  à  crise  econômica  dos  anos  1980.  Estado,  modelos  de
desenvolvimento  e  estratégias  de  governo.  Modelo  neoliberal  e  seus  impactos  para  o  regime
democrático e papel do Estado na economia e sociedade.

Bibliografia:
MADOERY, Oscar. Los Desarrollos Latinoamericanos y sus controversias. Colección Territorios. 
Ushuaia .Ediciones UNTDF. 2016
TANAKA, Martín. Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y 
movimientos sociales e la región Andina. Serie América problema. Lima. IEP.2010
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Pizarro, Eduardo; Bejarano, Ana María. Colombia. Neoliberalismo moderado y 
liberalismo socialdemocrata. NUEVA SOCIEDAD NRO.133 SEPTIEMBRE- OCTUBRE 1994 , PP. 12-19. 
Disponível em: biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10701655N133-2.pdf 
PETER M. SIAVELIS. ENCLAVES DE LA TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA CHILENA. Revista de Ciencia 
Política, vol. 29, núm. 1, 2009, pp. 3-21, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Disponivel em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32414666001 
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Galindo, Alberto, La tradición autoritaria: Violencia y democracia en el Perú, SUR. Casa de Estudios del 
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DISCIPLINA: Administração Pública e Governança Estratégica
Carga-horária: 30 horas, 2 créditos

Ementa
Problemática da governança pública; Atores sociais, participação e governança pública; Estruturas e 
Dinâmicas de governança; O processo da estratégia; Administração pública estratégica; Governança 
pública e a tomada de decisão estratégica.
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Peters,  B.  G.;  Pierre,  J.  The  SAGE  Handbook  of  Public  administration.  SAGE  Publications:
Washington, 2012.

Kissler, L.; Heidemann, F. G. Governança pública: novo modelo regulatório para as relações entre
Estado, mercado e sociedade? Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro: v. 40, 3, pp. 479-99,
2006.

Bryson, J.; Crosby, B.; Bloomberg, L.  Public Value Governance: Moving beyond Traditional Public
Administration and the New Public Management. Public Administration Review, July/august, pp. 445-
456, 2014.

Martins  H.;  Marini,  C.  Governança  Pública  Contemporânea:  uma  tentativa  de  dissecação
conceitual. Revista do TCU, Maio/Agosto, pp. 42-53, 2014.

Peters, B. G.; Pierre, J. Governance Without Government? Rethinking Public Administration. Journal of
Public Administration Research and Theory. v. 8 (2), pp.223-243, 1998.
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DISCIPLINA: Pobreza e Desigualdade
Carga-horária: 30 horas, 2 créditos

Ementa
Diferentes abordagens teóricas sobre pobreza, desigualdade social e exclusão social; mecanismos de 
mensuração da pobreza; multidimensionalidade da pobreza; espacialização da pobreza; naturalização 
das desigualdades e criminalização da pobreza; o papel do Estado no combate a pobreza, mecanismos 
de distribuição de renda e justiça social; políticas sociais de combate a pobreza.
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h  ttp://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1381.pdf 

SOUZA, Jessé.  Os batalhadores brasileiros nova classe média ou nova classe trabalhadora?; Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2010.

UGÁ,  Vivian  Domínguez.  O deslocamento  interpretativo da  questão  social  no  contexto  Latino-
Americano: Da marginalidade a pobreza A questão social como pobreza: crítica à conceituação
neoliberal. Curitiba: Appris, 1a ed., 2011.
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DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Desenvolvimento
Carga-horária: 30 horas, 2 créditos

Ementa
Disciplina visa trabalhar distintas abordagens teóricas e analíticas sobre aspectos  pontuais das linhas de
pesquisa do programa: Estratégias de Desenvolvimento e Políticas Públicas e Sociedade. A bibliografia 
sugerida não limita os temas e as futuras abordagens, pois essa deve variar de acordo com a temática 
ou aspecto a ser abordado pelo docente responsável pela oferta da disciplina e registrada no respectivo 
plano de ensino.
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Record, 2001.

BOBBIO,  Norberto. Estado,  governo,  sociedade:  por  uma teoria  geral  da  política.  Trad.  Marco
Aurélio Nogueira. 9.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

CAVALCANTI,  Clóvis.  (Org).  Desenvolvimento  e  natureza:  estudos  para  uma  sociedade
sustentável. São Paulo : Cortez; Recife : Fundação Joaquim Nabuco, 1995.

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. 
MONTEIRO NETO, Aristides (org.). Sociedade, política e desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2014.

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
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DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Políticas Públicas 
Carga-horária: 30 horas, 2 créditos

Ementa
Disciplina visa trabalhar distintas abordagens teóricas e analíticas sobre aspectos  pontuais das linhas de
pesquisa do programa: Estratégias de Desenvolvimento e Políticas Públicas e Sociedade. A bibliografia 
sugerida não limita os temas e as futuras abordagens, pois essa deve variar de acordo com a temática 
ou aspecto a ser abordado pelo docente responsável pela oferta da disciplina e registrada no respectivo 
plano de ensino.
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