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RESOLUÇÃO Nº. 77 DE 06 DE MAIO DE 2011. 

 

 

 O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso de suas atribuições 

legais e considerando o Parecer nº. 277/2011 da Câmara de Ensino de Pós-Graduação e de 

Pesquisa RESOLVE:  

 

 

Aprovar a nova Estrutura Curricular do Programa de Pós-Graduação - 

Mestrado em Geografia, com vigência a partir de 03 de janeiro de 2011, parte integrante desta 

Resolução. 

 

 

Damião Duque de Farias 

Presidente 
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Anexo da Resolução nº. 77/2011/CEPEC 

 

ESTRUTURA CURRICULAR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA DA UFGD 

 

I - Disciplina Obrigatória 

 

 

 

Disciplina 

Carga 

horária 

 

Créditos 

Tópicos especiais de Geografia 75 5 

Elaboração da Dissertação  40 

Formação Complementar**  5 

Estágio de Docência I* 30 2 

  *Disciplina obrigatória para todos os mestrandos que possuem bolsas de órgãos de         

fomento. 

  ** Formação Complementar definida conforme anexo ao Regimento Geral do Programa 

 

 

II - Disciplinas Optativas 

 

 

Disciplinas 

 

Carga 

horária 

 

Créditos 

A questão agrária em Mato Grosso do Sul 75 5 

Dinâmica econômica no espaço de fronteira 75 5 

Espaço e industrialização no Mato Grosso do 

Sul 

75 5 

Estado e desenvolvimento capitalista no Brasil 75 5 

Linguagens Geográficas: os conceitos de lugar, 

território, fronteira e paisagem através do 

diálogo entre ciência e arte- contribuições a 

partir de Nietzche, Guattari e Deleuze  

75 5 

Planejamento, política de integração e 

desenvolvimento: aspectos da produção do 

espaço regional. 

75 5 

Políticas públicas de desenvolvimento regional: 

a experiência de Mato Grosso do Sul 

75 5 

Questão agrária, reprodução social e geografia 75 5 

Teoria da região e regionalização 75 5 

Territorialidade turística na fronteira. 75 5 

Urbanização e produção do espaço urbano 75 5 
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Temas de Geografia Contemporânea I 30 2 

Temas de Geografia Contemporânea II 75 5 

A dimensão econômica na análise geográfica 75 5 

Fronteiras, Territórios e Migrações 75 5 

Estudos teóricos aplicados em Geografia e no 

Planejamento Ambiental 

75 5 

Integração Latino Americana: Perspectivas 

econômicas e políticas 

75 5 

Estado e políticas públicas: Concepções e 

avaliações 

75 5 

Relação Campo-cidade: por uma abordagem 

territorial 

75 5 

Ciência, Geografia e analise de sistemas 

ambientais 

75 5 

Dinâmica econômica e formação socioespacial 

brasileira  

75 5 

Fronteira, interculturalidade e processos 

educativos  

75 5 

Desenvolvimento, territorialidade e problemas 

socioambientais. 

75 5 

Agroindústria, (Re) organização Produtiva e 

Organizacional do Capital e Movimentos 

Sociais 

75 5 
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

 

I -  Disciplina: Desenvolvimento e territorialidades: a problemática ambiental 

Professor: EDVALDO CÉSAR MORETTI 

Ementa: 

- A produção da idéia de desenvolvimento.  

-  Produção do espaço e os modelos de desenvolvimento. 

- A produção da crise ambiental 

- As propostas de superação: o eterno retorno da idéia de desenvolvimento e suas 

territorialidades 

 

II - Disciplina: Estudos teóricos  aplicados em Geografia e no Planejamento Ambiental 

Professor: ANDRÉ GERALDO BEREZUK 

Ementa: A relação entre a ciência geográfica e a esfera técnica ambiental; compreensão e 

discussão do “estado da arte” ambiental no Brasil; a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

a importância dos Comitês de Bacia Hidrográfica; o Estado do Mato Grosso do Sul e a 

PNRH; procedimentos aplicados ao processo de Licenciamento Ambiental; o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, problemas, desafios e proposições. 

 

Bibliografia:  

AGENDA 21. Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento. 

Brasília: Senado Federal, 1997.  

 

ALMEIDA, J. R.; BASTOS, A. C. S.; MALHEIROS, T. M.; SILVA, D. M. Política e 

planejamento ambiental. Rio de Janeiro, Thex, 3 ed. 2004. 457 p. 

 

BARTH, F. T et al. Modelos para Gerenciamento de Recursos Hídricos. NOBEL/ABRH. São 

Paulo. 1987: 526p. 

 

CAPRA F. O Ponto de Mutação. S. Paulo, Cultrix,1982. 

 

DIAMOND, J. Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso e o sucesso. São Paulo : 

Record, 2004. 686 p. 
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LEIS AMBIENTAIS FEDERAIS E CIDADANIA.  Prefeitura Municipal de Maringá, 

Comissão de Assoreamento para Recuperação de Fundos de Vales. Maringá: Massoni, 2002.  

172 p. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA 

LEGAL & IBAMA. Gerenciamento de Bacia Hidrográfica: aspectos conceituais e 

metodológicos. Brasília : MMA & IBAMA, 1995. 170 p. 

 

MELLO, N. A. Políticas Territoriais na Amazônia. São Paulo : Annablume,  2006. 410 p 

 

NEDER, R. T. Crise socioambiental: Estado & sociedade civil no Brasil (1982-1998) São 

Paulo : Annablume, FAPESP, 2002. 438 p. 

 

PHILLIPPI Jr., A.; ROMERO, M. A.; BRUNO, G. C. Curso de Gestão Ambiental. Barueri: 

Manole, 2004. 1045 p. 

 

SANCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo : Oficina 

de Textos, 2006. 495 p. 

 

TRIGUEIRO, A (Org.) Meio ambiente no século XXI. Campinas : Armazém do Ipê, 4 ed., 

2005. 367 p. 

 

 

III - Disciplina: Fronteira, interculturalidade e processos educativos  

 

Professora: Flaviana Gasparotti Nunes 

Ementa: Fronteira: território, identidade e alteridade. As relações entre educação e cultura(s). 

Multiculturalismo, interculturalidade e processos educativos.   

 

ACHUGAR, Hugo. Planetas sem Boca – Repensando a Heterogeneidade Latino-

Americana: a propósito de lugares, paisagens e territórios. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2006. 

 

BHABHA, Hommi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2005.  

 

CANDAU, Vera. M. (Org.) Cultura(s) e Educação. Entre o crítico e o pós-crítico. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2005. 

 

CERTEAU, Michel de. A cultura e a escola. A cultura no plural. Campinas: Papirus, 2005.  

  

FIGUEIREDO, Eurídice (Org.) Conceitos de Literatura e cultura. Juiz de Fora: UFJF, 

2005, p. 125-142.  

 

FLEURI, R. M. Intercultura e educação. In: Revista Brasileira de Educação. Maio/Jun/ 

Jul/Ago. 2003, n. 23, p. 16-35. 
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GUSMÃO, N. M. M. de (org.). Diversidade, cultura e educação: olhares cruzados. São 

Paulo: Biruta, 2003. 

 

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.   

 

HISSA, Cássio E.V. A mobilidade das fronteiras: inserções da Geografia na crise da 

modernidade. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2006. 

 

MOREIRA, A. F. e CANDAU, Vera. M. (Orgs.) Multiculturalismo: diferenças culturais e 

práticas pedagógicas. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 

OLIVEIRA, Tito C. M. de (org.). Território sem limites – estudos sobre fronteiras. Campo 

Grande: Ed.UFMS, 2005.  

 

PEREIRA, Jacira H. do V. Diversidade cultural nas escolas de fronteiras internacionais: o 

caso de Mato Grosso do Sul. In: Revista Múltiplas Leituras. jan/jun. 2009, v. 2, n. 1, p. 51-

63. 

 

SANTOS, Boaventura de S. A gramática do tempo: por uma nova cultura política. São 

Paulo: Cortez, 2006.  

 

SANTOS, B. de (Org.) Reconhecer para Libertar. Os caminhos do cosmopolitismo 

multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

SANTOS, Boaventura de S.; MENEZES, Maria P. (Orgs). Epistemologias do Sul. Coimbra: 

Almedina, 2009.  

 

SANTOS, Renato E. dos (Org.) Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: o negro na 

Geografia do Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.   

 

SCHULER, Fernando; BARCELLOS, Marília de A. (Orgs.). Fronteiras: arte e pensamento 

na época do multiculturalismo. Porto Alegre: Sulina, 2006.  

 

TEDESCHI, Losandro. A. et al (Orgs.) Abordagens Interculturais. Porto Alegre: Martins 

Livreiro-Editor, 2008. 

 

WERNECK, V. R. Uma avaliação sobre a relação multiculturalismo e educação. In: Ensaio: 

Aval. Pol. Públicas. Educ. Rio de Janeiro. Jun/Set. 2008, v 16, n. 60, p. 413-436. 

 

 

IV - Disciplina: Dinâmica econômica e formação socioespacial brasileira 

 

Professora: Lisandra Pereira Lamoso 

 

Ementa:   

Interpretações do desenvolvimento econômico brasileiro; 

As categorias da Formação Econômica e Social e da Formação Socioespacial na leitura do 

território brasileiro; 
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A reformulação dos “pactos de poder” e os novos papéis do Estado a partir dos anos 

noventa; 

A retomada da questão nacional e a hegemonia financeira neoliberal; 

Internacionalização do território, agronegócio e meio ambiente; 

Geoeconomia e geopolítica nas perspectivas da integração sul-americana; 

A inserção do Mato Grosso do Sul na lógica da economia internacional. 

Bibliografia:  

 

ALBUQUERQUE, José Lindomar. Campesinos paraguayos y “brasiguayos” en la frontera 

este del Paraguay. Texto para discussão. [s.n.t]. 

 

ALMEIDA, Mansueto. Desafios da real política industrial brasileira do século XXI. Textos 

para Discussão IPEA – versão para revisão. 71p. 

ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. São 

Paulo : Boitempo, 2008. 

ARROYO, Mônica. A globalização pensada a partir do espaço geográfico. In: Mendonça, 

Francisco et. al. (orgs.) Espaço e tempo: complexidade e desafios do pensar e do fazer 

geográfico. Curitiba : Ademadan, 2009. pp. 479-496. 

__________ . Território, mercado e estado: uma convergência histórica. Geographia, Rio de 

Janeiro, v. 12, p. 49-66, 2004 

AMSDEN, Alice. A ascensão do “resto”: o desafio ao ocidente de economias com 

industrialização tardia. São Paulo : Editora da Unesp, 2009. 

BARROS, Octavio; GIAMBIAGI, Fabio (organizadores). Brasil globalizado. Rio de Janeiro : 

Campus, 2008. 

BARROS, Octavio de; PEREIRA, Robson Rodrigues. Desmistificando a tese da 

desindustrialização: reestruturação da indústria brasileira em uma época de transformações 

globais. In: BARROS Octavio de; GIAMBIAGI, Fabio (Org.) Brasil globalizado. Rio de 

Janeiro : Campus, 2008. p.299-330. 

BATISTA JUNIOR, Paulo Nogueira. A América do Sul em movimento. Revista de Economia 

Política, vol. 28, nº 2 (110), pp. 226-238 abril-junho/2008 

BAUMANN, Renato.; FRANCO, Ana Maria de Paiva. La sustitución de importaciones en 

Brasil entre 1998 y 2000. Revista de la Cepal, n.89. ago. 2006. 15p. 

BERTHOLI, Anderson. O lugar da pecuária na formação sócio-espacial sul-matogrossense. 

2006.  Dissertação (Mestrado em Geografia). Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. 

BITTAR, Marisa. Mato Grosso do Sul – a construção de um estado: regionalismo e 

divisionismo no sul de Mato Grosso. Vol. 1. Campo Grande : Editora da UFMS, 2009. 

BRANCO, Rodrigo Castelo. O novo-desenvolvimentismo e a decadência ideológica do 

estruturalismo latino-americano. Oikos. V.8, n.1, 2009. pp. 71-92. 

BRANDÃO, Carlos Antônio. A espacialidade da riqueza: notas teóricas sobre as principais 

determinações da dimensão espacial do desenvolvimento capitalista. Cadernos do IPPUR, 

Rio de Janeiro, n. 1, p.119-134, 2001. 

CANO, Wilson. Desconcentração produtiva regional do Brasil (1970-2005). São Paulo : 

Unesp/FAPESP, 2008. 

CHESNAIS, François.  A mundialização do Capital. São Paulo : Xamã, 1996. 

CORRÊA, Roberto Lobato. Interações Espaciais. In: CASTRO, Iná; GOMES, Paulo César da 

Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. (Organizadores). Explorações geográficas. 2ed.  Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p.279-318. 
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CORTADA, Antonio Martins. Comércio e integração do Brasil na América do Sul. Curitiba : 

Juruá Editora, 2008. 

COUTINHO, Luciano; SARTI, Fernando. A política industrial e a retomada do 

desenvolvimento. In: LAPLANE, Mario et. al. Internacionalização e desenvolvimento da 

indústria no Brasil. São Paulo : Editora da Unesp/Instituto de Economia da Unicamp, 2003. 

p.333-347. 

COUTINHO, Luciano. A crise mundial e o papel do BNDES. In: VELOSSO, João Paulo dos 

Reis. A crise global e o novo papel mundial dos BRICs. Rio de Janeiro : José Olympio, 2009. 

pp.259-271. 

CRUZ, Sebastião Carlos Velasco e. O Brasil no mundo: ensaios de análise política e 

prospectiva. São Paulo : Unesp, 2010. 

EGLER, Cláudio. Crise e questão regional no Brasil. Tese (Doutorado). Instituto de 

Economia. Unicamp : Campinas, 1993 

EGLER, Cláudio. Crise e integração regional na América do Sul. In: MENDONÇA, 

Francisco; LOWEN-Sahr, Cicilian Luiza, SILVA, Márcia da. (orgs). Espaço e Tempo: 

complexidades e desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba : ADEMADAN, 2009. 

pp.662-673. 

ESPÍNDOLA, Carlos José; BASTOS, José Messias. Reestruturação agroindustrial e 

comercial no Brasil. Cadernos Geográficos. Florianópolis : UFXS, mar. 2005. 86p. 

EXAME. Anuário Exame do Agronegócio. São Paulo : Abril, 2010. 

FABRINI, João Edmilson. Latifúndio e agronegócio: semelhanças e diferenças no processo 

de acumulação de capital. Revista Pegada. V.9, n.1, jun. 2008, pp.35-62. 

FURTADO, Fabrina. Integração financeira da América do Sul – Banco do Sul: mais do 

mesmo ou oportunidade histórica? Oikos.  n.9, 2008. pp. 173-190. 

GIAMBIAGI, Fábio et. al. Economia brasileira contemporânea (1945-2004). Rio de Janeiro : 

Campus/Elsevier, 2005 

GRANATO, Leonardo. Nuevos modelos de integración regional em América Latina? Uma 

respuesta desde la teoria de la autonomia. In: NUNES, Angel et. al. (orgs) Dilemas e diálogos 

platinos: fronteiras. Campo Grande : UFMS, 2010. pp. 337-381. 

HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. São Paulo : Loyola, 2008. 

KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia. Economia industrial: fundamentos teóricos e 

práticas no Brasil. Rio de Janeiro : Campus, 2002. 

LAMBERTI, Eliana; MARTINS, Patrícia Cristina Statella. Reexportação e turismo de 

compras na fronteira. Pelotas : UFPel, 2010. 

LISANDRA PEREIRA LAMOSO, 3., 2010, Campo Grande. A integração do Mato Grosso 

do Sul com Argentina, Bolívia e Paraguai pela via do comércio exterior. Campo Grande: 

UFMS, 2010. 9 p. CD-ROM. 

__________ . 16. , 2010, Porto Alegre. Comércio exterior brasileiro: a tese da 

“reprimarização” da pauta exportadora e suas repercussões para Mato Grosso do Sul. Porto 

Alegre : AGB, 2010. 12p. Disponível em  

www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=2477 

LIMONAD, Ester et. al. (orgs.) Brasil século XXI: por uma nova regionalização? – agentes 

processos e escalas. São Paulo : Max Limonad, 2004. 

LUEDEMANN, Marta da Silveira. O desenvolvimento do agronegócio no Brasil Central: um 

estudo sobre Mato Grosso. In: ENCUENTRO DE GEOGRAFOS DE AMERICA LATINA, 12., 

2009, Montevideo. Anais do 12 Encuentro de Geografos de America Latina. Montevideo: 

Egal, 2009. v. 1, p. 1 - 15. Disponível em: <www.egal2009.com>. Acesso em: 28 abr. 2009. 
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MAMIGONIAN, Armen. Qual o futuro da América Latina? In:  LEMOS, Amália Inês 

Geraiges; SILVEIRA, Maria Laura; ARROYO, Mônica. (orgs). Questões territoriais na 

América Latina. Buenos Aires/São Paulo, CLACSO/USP, 2006. pp.117-136. 

__________ . Neoliberalismo x projeto nacional no mundo e no Brasil. Revista Paranaense 

de Geografia. Curitiba, n.6, p.15-23, 2001. 

__________ . Teorias sobre a industrialização brasileira e latino-americana. In: BECKER, 

Bertha et. al. (orgs.) Geografia e Meio Ambiente no brasil. São Paulo : Hucitec, 1995 

MARGEM ESQUERDA. Dossiê: Hegemonia em tempos de crise. Margem Esquerda. São 

Paulo : Boitempo, 2009. pp. 23-51. 

MIRANDA, José Carlos; TAVARES, Maria da Conceição. Brasil: estratégias da 

conglomeração. In: FIORI, José Luis. Estado e moeda no desenvolvimento das nações. 

Petrópolis: Vozes, 1991. p. 327-350 

MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia. São Paulo : Boitempo, 2004. 

ODDONE, Carlos Nahuel. Los nuevos proyetos de integración regional vigentes en nuestra 

América: la alternativa bolivariana para nuestra América y la Comunidade Sudamericana de 

Naciones. Oikos.  n.7, 2007. pp. 29-50. 

OLIVEIRA, Giuliano Cotento de;  VAZQUEZ, Daniel Ária. Florestan Fernandes e o 

capitalismo dependente: elementos para a interpretação do Brasil. Oikos. Rio de Janeiro, n.1, 

v. 9. pp. 137-160. 

PAULINO, Luíz Antônio. O Brasil, seus sócios e seus negócios. São Paulo em Perspectiva, 

São Paulo, v. 16, n. 02, p.82-93, 2002 

PAULO NETTO, José; BRAZ, Marcelo. O capitalismo contemporâneo. In: _______. 

Economia política: uma introdução crítica. 4ed. Pp. 211-258. 

PIEDRAS, Ricardo. Integração sul-americana: uma visão a partir da experiência com a 

Bolívia. Oikos. n.9, 2008. pp. 145-155. 

POCHMANN, Márcio (org.). Reestruturação produtiva: perspectivas de desenvolvimento 

local com inclusão social. Petrópolis : Vozes, 2004. 

RANGEL, Ignácio. Questão agrária, industrialização e crise urbana no Brasil. Porto Alegre: 

Editora da UFRGS, 2001. 

__________ . Obras reunidas. V. 1 e 2. São Paulo: Contraponto,  

ROCHA, Ângela da (org.) As novas fronteiras: a multinacionalização das empresas 

brasileiras. Rio de Janeiro : Mauad, 2003. 

ROCHA, Ângela da; SILVA, Jorge Ferreira da. Consumo na base da pirâmide: estudos 

brasileiros. Rio de Janeiro : Mauad, 2009. 

SADER, Emir. A nova toupeira: os caminhos da esquerda latino-americana. São Paulo : 

Boitempo, 2009. 

__________ .  Brasil, de Getúlio a Lula. In: SADER, Emir e GARCIA, Marco Aurélio (orgs). 

Brasil, entre o passado e o futuro. São Paulo : Editora da Fundação Perseu 

Abramo/Boitempo, 2010. pp. 11-29. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996 

__________ . As noções de totalidade, de formação social e a renovação da geografia. Por 

uma geografia nova. 3ed. São Paulo: Hucitec, 1990. p.191. 2002. 

__________ . A formação social como teoria e como método. Boletim Paulista de Geografia. 

n.54, 1977.  

__________ . Técnica, espaço, tempo: Globalização e Meio Técnico-Científico 

Informacional. São Paulo : Hucitec, 1994. 

SILVEIRA, Márcio Rogério et. al. Questões nacionais e regionais do território brasileiro. 

São Paulo : Expressão Popular, 2009. 
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SILVEIRA, Maria Laura (org). Continente em chamas: globalização e território na América 

Latina. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2005. 

SILVA, Silvia Cristina da. A criação de municípios no front e a formação da elite do 

agronegócio: faces do uso do território brasileiro. Geosul, Florianópolis, v. 24, n. 48, p.85-

101, jul./dez., 2009. 

VELTZ, Pierre. Mundialización, ciudades y territórios. Barcelona : Editorial Ariel, 1999. 

VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; VIEIRA, Euripedes Falcão. Geoestratégia global: 

economia, poder e gestão de territórios. Rio de Janeiro : FGV, 2007. 

 

 

 

V - Disciplina: Integração Latino-Americana: perspectivas econômicas e políticas 

 

Docentes:  Lisandra Pereira Lamoso e Guillermo Alfredo Johnson 

 

Ementa:  

Modernização e processos políticos na América Latina; 

Reforma e Revolução: o ciclo revolucionário e autoritarismo; 

A transição democrática; 

Anos 1990: crise e reformas neoliberais; 

EUA e América Latina: hegemonia e autonomia; 

Dinâmicas regionais econômicas para a integração regional; 

A emergência de novas lideranças e processos políticos; 

A América Latina no século XXI: desafios e perspectivas. 

 

 

Bibliografia:  

 

ALMEIDA, Paulo Roberto de. O Brasil e os blocos regionais – soberania e interdependência. 

São Paulo em Perspectiva, São Paulo, 16(1): 3-16, 2002.  

ALMEIDA, Paulo Roberto de. Os primeiros anos do século XXI. O Brasil e as relações 

internacionais contemporâneas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

AYERBE, L. F. Novas lideranças políticas e alternativa de governo na América do Sul. São 

Paulo: Ed. UNESP, 2008. 

BATISTA JUNIOR, Paulo Nogueira. A América do Sul em movimento. Revista de Economia 

Política, vol. 28, nº 2 (110), pp. 226-238 abril-junho/2008 

BETHEL, Leslie (Org.). História da América Latina. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1998. 5 v. 

BORON, Atilio. Estado, Capitalismo e Democracia na América Latina. Rio de Janeiro: PAZ 

E TERRA, 2004. 

BOUZAS, Roberto (org.), "Regionalización e integración económica; instituciones y 

procesos comparados". Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1997. 

CAETANO, Gerardo. Mercosul: Quo vadis? Diplomacia, Estratégia e Política, Brasília, n.5, 

janeiro-março, 2007. 

CAETANO, Gerardo. Los retos de una nueva institucionalidad para el Mercosur. 

Montevidéo, FESUR, 2004.  

CANO, Wilson. América Latina: notas sobre a crise atual. Economia e Sociedade, Campinas, 

v. 18, n. 3 (37), p. 603-621, dez. 2009. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11 

 

CARDOSO, Fernado H. e FALLETO, Enzo. Dependência e Desenvolvimento na América 

Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

CASANOVA, Pablo. América Latina: história de meio século. Brasília: UNB, 1990. (4 

volumes) 

CERVO, Amado Luiz. Relações internacionais da América Latina. Brasília: IBRI, 2001. 

CERVO, Amado Luiz e RAPOPORT, Mario (orgs.), "História do Cone Sul". Rio de Janeiro: 

Revan, 1998. 

COMISSAO PARLAMENTAR CONJUNTA. Mercosul: textos básicos e legislação. Brasília, 

Senado Federal, 2000. 

COUTINHO e LIMA, Marcelo V. e Maria Regina Soares. A agenda sul-americana: 

mudanças e desafios no início século XXI. Brasília: FUNAG, 2007. 

CRUZ, S.C. Trajetórias: capitalismo neoliberal e reformas econômicas nos países de 

periferia. São Paulo: UNESP, 2007. 

DAGNINO, E. (Org.) ; Alberto J. Olvera (Org.) ; Aldo Panfichi (Org.) . A Disputa pela 

construção democrática na América Latina. S. Paulo: Paz e Terra, 2006. 

DOMINGUES, José Maurício & Maria Maneiro (orgs). América Latina hoje: conceitos e 

interpretações. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

DUPAS, Gilberto e VIGEVANI, Tullo. (orgs.). O Brasil e as novas dimensões da segurança 

internacional. São Paulo, Editora Alfa-Omega/FAPESP, 1999.  

FERES Jr., João. A História do Conceito de “Latin América” nos Estados Unidos. Bauru: 

EDUSC, 2005. 

FLORÊNCIO, Sérgio e ARAÚJO, Ernesto. "Mercosur; proyecto, realidad y perspectivas". 

Brasília: Vestcon, 1997. 

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Quinhentos anos de Periferia. Porto Alegre: UFRGS, 1994. 

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. (org.). ALCA e Mercosul – riscos e oportunidades para o 

Brasil. Brasília: IPRI/FUNAG, 1999.   

HOBSBAWN, E. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo, Companhia das Letras, 

2007. 

LIMA, Marcos da Costa (org.). O lugar da América do Sul na Nova Ordem Internacional. 

São Paulo/Recife: Cortez/Fapepe, 2001. 

MORATÓ, J. del R. El vuelo corto y rasante del tero – Cultura política y constituciones na 

América Latina. Nueva Sociedad, n. 210, julio – agosto 2007. 

NASSER, Reginaldo. Política externa dos EUA e a integração hemisférica. São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo, 16(1): 105-113, 2002.  

NOVAES, Adauto. Oito visões da América Latina. São Paulo: Senac, 2006. 

O’DONNELL, G. Democracia Delegativa? Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n 31, out. 

1991, pp. 25-40. 

OLIVEIRA, Odete Maria. União Européia – processos de integração e mutação. Curitiba: 

Juruá, 1999.  

PNUD. La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. 

Buenos Aires: Aguilar, Altea, Alfaguara, 2004. 

REVISTA DE ESTUDOS AVANÇADOS. Dossiê: América Latina. São Paulo: Instituto de 

Estudos Avançados, 2006. 

ROUQUIÉ, Alain. América Latina: o extremo ocidente. São Paulo: Edusp, 1991. 

SADER e JINKINGS; Emir e Ivana. Latinoamericana: enciclopédia contemporânea da 

América Latina e do Caribe. Rio de Janeiro: Boitempo, 2006.  

SIERRA, Geronimo de. Los rostros Del Mercosur: el difícil camino de lo comercial a  lo 

societal. Buenos Aires, CLACSO, 2001. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12 

 

VAZ, Alcides Costa. Cooperação, integração e processo negociador. A construção do 

Mercosul. Brasília: IBRI, 2002.  

VAZ, Alcides Costa. "Mercosul aos dez anos? Crise de crescimento ou perda de identidade?". 

Revista Brasileira de Política Internacional, 44(1), 2001, pp. 43-54. 

VENTURA, Deisy. As assimetrias entre o Mercosul e a União Européia: os desafios de uma 

integração inter-regional. Barueri: Manole, 2003. 

VIGEVANI, Tullo; MARIANO, Marcelo Passini; MENDES, Ricardo Glôe. Instituições e 

conflitos no Mercosul. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, 16(1): 44-53, 2002.  

VIGEVANI, Tullo. A Dimensão Subnacional e as Relações Internacionais. São Paulo: 

EDUC, EDUSC, Ed. da UNESP, 2004. 

WANDERLEY, LUIZ EDUARDO. América Latina: Estado e Reformas numa Perspectiva 

Comparada. São Paulo, Cortez, 2003. 

 

 

Disciplina:  Fronteiras, territórios e migrações  

Professor: Jones Dari Goettert 

Ementa: Fronteira: novos e velhos significados. Fronteira e Estado-nação. Fronteira étnica, 

econômica e cultural. Território, territorialização, desterritorialização e territorialidade. 

Multiterritorialidade e transterritorialidade. Migração: concepções e processos. Migração: 

mobilidade da força de trabalho, redes sociais e sujeitos.  

 

Bibliografia  

 

BÁRBARA, Marcelo Santa. Brasiguaios: território e jogos de identidade. In: PÓVOA NETO, 

Helion & FERREIRA, Ademir Pacelli (Org.). Cruzando fronteiras disciplinares. Rio de 

Janeiro: Revan, 2005. 

BARTH, Fredrick. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-

FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. São Paulo: EdUNESP, 1998. pp. 185-227.  

BAUMAN, Zygmund. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

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

FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

GALETTI, Lylia da Silva Guedes. Nos confins da civilização: sertão, fronteira e 

identidade nas representações sobre Mato Grosso. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH-

USP, 2000. 

GAUDEMAR, Jean-Paul. Movilidad del trabajo y acumulación de capital. México: 

Ediciones Era, 1979. 

HAESBAERT, Rogério. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no nordeste. 

Niterói: EdUFF, 1007 .  

_____. O mito da desterritorialização. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: EdUFMG; 

Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003. 

HOBSBAWM, Eric J & RANGER, Terence. A invenção das tradições. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1997. 

KNAUSS, Paulo (Org). Oeste Americano: quatro ensaios dos Estados Unidos da América 

de Frederick Jackson Turner. Niterói: EDUFF, 2004. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13 

 

MACHADO, Lia Osório. Limites e fronteiras: da alta diplomacia aos circuitos da ilegalidade. 

Revista Território, Rio de Janeiro, v. 8, p. 9-29, 2000. 

MARTIN, André Roberto. Fronteiras e nações. São Paulo: Hucitec, 1992. 

MARTINS, José de Souza. Fronteira – a degradação do outro nos confins do humano. 

São Paulo: Hucitec, 1997. 

OLIVEIRA, Tito Carlos Machado de (Org.). Território sem limites: estudos sobre 

fronteiras. Campo Grande: EdUFMS, 2005.   

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 

SAID, Edward. Reflexões sobre o exílio. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

SAYAD, Abdelmalek. A imigração e os paradoxos da alteridade. São Paulo: EdUSP, 1998. 

SAYAD, Abdelmalek. O retorno: elemento constitutivo da condição do imigrante. Revista 

Travessia. N. Especial. São Paulo: Centro de Estudos Migratórios, janeiro/2000. 

SILVA, Ligia Osório. Fronteira e Identidade Nacional. In: V Congresso Brasileiro de História 

Econômica e 6ª Conferência Internacional de História de Empresas, 2003, Caxambu, MG. 

ANAIS. V Congresso Brasileiro deHistória Econômica e 6ª Conferência Internacional de 

História de Empresas. ABPHE. cAXAMBU, mg : ABPHE, 2003. 

SOUZA, Marcelo José Lopes de. O território: sobre espaço e poder, autonomia e 

desenvolvimento. In: CASTRO, I. E. de; GOMES, Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, R. L. 

(Orgs.). Geografia: conceitos e temas. 10 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

SPRANDEL, Márcia Anita. Brasileiros de além-fronteira: Paraguai. In: O fenômeno 

migratório no terceiro milênio. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 113-138. 

VIDAL E SOUZA, Candice. A pátria geográfica: sertão e litoral no pensamento social 

brasileiro. Goiânia: EdUFG, 1997. 

 

Bibliografia Complementar 

 

ABREU, João Capistrano de. Capítulos de História Colonial: 1500-1800 & os Caminhos 

Antigos e o Povoamento do Brasil. Brasília: UNB, (1907) 1982. 

ALMEIDA, Maria Geralda de; RATTS, Alecsandro JP (orgs.). Geografia: leituras culturais. 

Goiânia: Alternativa, 2003. 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 

ANTUNES, Ricardo; SILVA, Maria Aparecida Moraes (Orgs.). O avesso do trabalho. São 

Paulo: Expressão Popular, 2004. 

ARANTES, Antonio A. (org.). O espaço da diferença. Campinas: Papirus, 2000. 

ARAUJO, F. G. B. de; HAESBAERT, R. Identidades e territórios. Rio de Janeiro: Access, 

2007. 

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2000. 

AUBERTIN, Catherine (org.). Fronteiras. Brasília: EdUnB; Paris: ORSTOM, 1988. 

BAUMAN, Zygmund. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

BEAUJEU-GARNIER, Jacqueline. Geografia de população. 2 ed. São Paulo: Ed. Nacional, 

1980. 

BJERG, María; OTERO, Hernán (Orgs.). Inmigracion y redes sociales en la Argentina 

moderna. Tandil: CEMLA-IEHS, 1995. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade. 3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

BOURDIEU, Pierre (Coord.). A miséria do mundo. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

14 

 

CUNHA, M. J. C.; GURAN, M.; HASSE, G.; MENEZES, F. L. de; STEVENS, C. M. T. 

Migração e identidade. São Paulo: Centauro, 2007. 

DAMIANI, Amélia. População e geografia. São Paulo: Contexto, 1991. 

DEBIAGGI, Sylvia Dantas; PAIVA, Geraldo José de. (orgs.) Psicologia, e/imigração e 

cultura. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 

ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994. 

ELIAS, Norbert; SCOTSON, John. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2000. 

_____. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

_____. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998 

FERREIRA, Ademir Pacelli. O migrante na rede do outro. Rio de Janeiro; Belo Horizonte: 

Editora TeCorá, 1999. 

FERREIRA, Marieta de Moraes & AMADO, Janaína (org.). Usos e abusos da história oral. 

Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1998. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 12 ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1996. 

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 

GOETTERT, Jones Dari. O espaço e o vento: olhares da migração gaúcha para Mato 

Grosso de quem partiu e de quem ficou. Dourados: EdUFGD, 2008. 

HAESBAERT, Rogério. Territórios alternativos. Niterói: EdUFF; São Paulo: Contexto, 

2002. 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice; Editora Revista dos 

Tribunais, 1990. 

HOBSBAWM, Eric J. Mundos do trabalho. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

_____. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1990. 

_____. Pessoas extraordinárias. 2ª ed. São Paulo; Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 

(1957) 2005. 

_____. Monções. São Paulo: Brasiliense, (1945) 2000. 

LEFEBVRE, Henri. La presencia y la ausencia: contribuición a la teoria de las 

representaciones. México: Fondo de Cultura Económica, 1983. 

LESSER, Jeffrey. A negociação da identidade nacional: imigrantes, minorias e a luta pela 

etnicidade no Brasil. São Paulo: EdUNESP, 2001. 

LOPES, Luiz Paulo da Moita; BASTOS, Liliana Cabral (orgs.). Identidades: recortes multi 

e interdisciplinares. Campinas: Mercado de Letras, 2002 

MACHADO, Igor Jose de Renó (Org.). Um mar de identidades: a imigração brasileira em 

Portugal. São Carlos: EdUFSCar, 2006.  

MARTES, Ana Cristina Braga; FLEISCHER, Soraya Resende (orgs.). Fronteiras cruzadas: 

etnicidade, gênero e redes sociais. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 

MARTINS, José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo: estudos sobre as contribuições da 

sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975. 

MARTINS, José de Souza. Não há terra para se plantar neste verão. 2 ed. Petrópolis: 

Vozes, 1988. 

MENEZES, Marilda Aparecida de (org.). Histórias de migrantes. São Paulo: Loyola, 1992. 

MENEZES, Marilda Aparecida de. Redes e enredos nas trilhas dos migrantes: um estudo 

de famílias de camponeses-migrantes. Rio de Janeiro: Relume Dumará; João Pessoa: 

EdUFPB, 2002. 

MONBEIG, Pierre. Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Hucitec, (1952) 1998. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

15 

 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Nós e eles: relações culturais entre brasileiros e imigrantes. Rio 

de Janeiro: EdFGV, 2006. 

PERROT, Michelle. Os excluídos da história. 3ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001 

PIERUCCI, Antônio Flávio. Ciladas da diferença. São Paulo: Curso de Pós Graduação em 

Sociologia – USP; Ed. 34, 1999. 

PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os fatos: narração, interpretação e significado nas 

memórias e nas fontes orais. Tempo. N. 2. V. 1. Rio de Janeiro, 1996, pp. 59-72. 

_____. Forma e significado na história oral: a pesquisa como um experimento em igualdade. 

Projeto História. São Paulo: Departamento de História – PUC, 1997b, pp. 7-24. 

REIS, José Carlos. As Identidades do Brasil de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: FGV, 

2005. 

REIS, Rossana Rocha; SALES; Teresa (orgs.). Cenas do Brasil migrante. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 1999. 

REVEL, Jacques (org.). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 1998. 

SALES, Teresa; ROSÁRIO, Maria do (Orgs.). Políticas migratórias: América Latina, 

Brasil e brasileiros no exterior. São Carlos: EdUFSCar; Sumaré, 2002. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo: razão e emoção. 3ª ed. São 

Paulo: Hucitec, 1999. 

_____. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1996. 4ª ed. 

SAQUET, Marcos Aurelio. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão 

Popular, 2007. 

SECRETO, Maria Verônica. O destino manifesto: a historiografia brasileira das fronteiras. 

In. Dimensões – Revista de História da UFES. Vitória: UFES, Centro de Ciências Humanas e 

Naturais, n° 14, 2002. 

SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Errantes do fim do século. São Paulo: EdUNESP, 

1999. 

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e diferença. Petrópolis: Vozes, 2000. 

SINGER, Paul. Economia política da urbanização. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1980. 

SOUZA, Álvaro José de. Geografia lingüística: dominação e liberdade. 3ª ed. São Paulo: 

Contexto, 2001. 

SPRANDEL, Marcia Anita. “Aqui não é como na casa da gente...”: comparando agricultores 

brasileiros na Argentina e no Paraguai. In: FRIGERIO, Alejandro; RIBEIRO, Gustavo Lins 

(Orgs.). Argentinos e brasileiros: encontros, imagens e estereótipos. Petrópolis: Vozes, 

2002, pp. 187-207. 

SPRANDEL, Márcia Anita. Brasiguaios: conflito e identidade em fronteiras 

internacionais. Rio de Janeiro: UFRJ, 1992. Dissertação (mestrado em Antropologia), UFRJ. 

THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  

THOMPSON, Paul. A voz do passado. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Tradução de Lívia de 

Oliveira. São Paulo: Difel, 1983. 

VELHO, Gilberto. Subjetividade e sociedade: uma experiência de geração. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 

WAIBEL, Léo H. As Zonas Pioneiras do Brasil. Rio de Janeiro, RBG: Ano 17, n° 04, 

out/dez, 1955. 

WEGNER, Robert. A Conquista do Oeste: a fronteira na obra de Sérgio Buarque de 

Holanda. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

16 

 

WEIL, Simone. A condição operária e outros estudos sobre a opressão. Organização de 

Ecléa Bosi. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

WILLIAMS, Raymond. Cultura. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

ZUSMAN, Perla. Tierras para el Rey: tres fronteiras e la construcción colonial del 

territorio de la Plata (1750-1790). Tese de Doutorado defendida na Universidade Autônoma 

de Barcelona. Depto. de Geografia, 2000. 

 

VI - Disciplina: Estado e políticas públicas: concepções e avaliações 

 

Professor: Guillermo Alfredo Johnson 

 

Ementa: Apresentar e discutir os conceitos relacionados com as concepções de Estado, gestão 

e avaliação de políticas públicas, destacando o contexto histórico, político e geográfico. 

Procura-se possibilitar a compreensão teórica, visa desenvolver instrumentos heurísticos 

aplicáveis pelas três linhas de pesquisa, a partir da discussão dos principais modelos e técnicas 

de gestão, análise e avaliação de políticas públicas.  

 

Bibliografia:  

 

ABRUCIO, F. L. e SOARES, M. M. Redes Federativas no Brasil: Cooperação 

Intermunicipal no Grande ABC.  São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. 

AMARAL, A. V. Terceiro Setor e Políticas Públicas. Revista do Serviço Público. Ano 54, n. 

2. Brasília: 2003. 

ARRETCHE, M. T. S. Estado federativo e políticas sociais: determinantes da 

descentralização. Rio de Janeiro: Revan; São Paulo: FAPESP, 2000.  

ARRETCHE, M. Políticas Sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 14, n. 40, p. [111]-141, jun. 1999.  

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO & DAVID ROCKEFELLER 

CENTER FOR LATIN AMERICAN STUDIES. A política das políticas públicas: progresso 

econômico e social na América Latina: Relatório 2006. Rio de Janeiro: Elsevier; Washington, 

DC, BID, 2007. 

BARREIRA, M. C. R. N. Avaliação Participativa de Programas Sociais. São Paulo: Veras 

Editora; Lisboa: CPIHTS, 2000. 

BELLEN, H. M. van. Indicadores de Sustentabilidade: uma análise comparativa. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2007. 

BRESSER PEREIRA, L. C. e SPINK, P. K. (orgs.). Reforma do Estado e administracao 

publica gerencial. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1998. 314 p. 

BRESSER-PEREIRA, L. C.  A Reforma Gerencial de 1995. In: Burocracia e Reforma do 

Estado. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. 

CAMPOS, R. O. Planejamento e razão instrumental: uma análise da produção teórica sobre 

planejamento estratégico em saúde, nos anos noventa, no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 16(3):723-31, jul-set, 2000. 

CASTRO, Iná E. de, GOMES, Paulo C. C. e CORRÊA, Roberto L. (Org). Geografia: 

Conceitos e Temas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1995. 

CAVALCANTI, B. S.; RUEDIGER, M. A. & SOBREIRA, R. (orgs.) Desenvolvimento e 

construção nacional: políticas públicas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 

CARVALHO, A. et al. Políticas Públicas. Belo Horizonte: Editora UFMG; Proex, 2002. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

17 

 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2001. 

CALMON, K. M. N.; GUSSO, D. A. A Experiência de Avaliação do Plano Plurianual (PPA) 

do Governo Federal do Brasil. In: Planejamento e Políticas Públicas (PPP), nº 25 jan/dez 

2002. 

CAVALCANTE, L. O. H.; FERRARO JUNIOR, L. A. Planejamento participativo: uma 

estratégia política e educacional para o desenvolvimento local sustentável (relato de 

experiência do programa Comunidade Ativa). Educ. Soc., Campinas, v. 23, n. 81, 2002. 

Disponível em: <http://www.scielo.br >. Acesso em: 17 de Maio 2007. 

CERQUEIRA FILHO, G. A “Questão Social” no Brasil : análise do discurso político.  Rio 

de janeiro: Civilização Brasileira, 1982. 

COHEN, E. & FRANCO, R.  Avaliação de Projetos Sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. 

COSTA, N. do R. & DUARTE, C. M. R. Notas para Avaliação de Políticas Sociais: A 

Tendência da Mortalidade Infantil nas Ultimas Décadas. Revista Dados. Rio de Janeiro, 1989. 

v. 32, n. 2. p. 241-255. 

COSTA, N. do R. et. al. Demandas populares, políticas publicas e saúde. Petrópolis: Vozes, 

1989. - 2v. 

CHOMSKY, N. & DIETERICH, H. A Sociedade Global: Educação, Mercado e 

Democracia. Blumenau, SC: Ed. Da FURB, 1999. 

CRUZ, S. C. V. Trajetória: capitalismo neoliberal e reformas econômicas nos países da 

periferia. São Paulo: Ed. UNESP, 2007. 

DEMO, P. Charme da Exclusão Social. Campinas: Autores Associados,1998. Coleção 

Polêmicas do Nosso Tempo: 61. 

________. Brincando de Solidariedade: Política Social de primeira-dama. In: O Comunidade 

Solidária: o não enfrentamento da pobreza no Brasil. São Paulo: Cortez, 2001.pp/43-69. 

DOWBOR, L. A gestão social em Busca de paradigmas. In: RICO, E. de M. e 

DEGENSZAJN, R. R. (orgs.) Gestão Social: uma questão em Debate. São Paulo: EDUC; 

IEE, 1999. pp. 31-54. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Committee to review the EPA’s 

Environmental Monitoring and Assessment Programs. Review of EPA’s Environmental 

Monitoring and Assessment Program: Overall Evaluation. Washington, DC: National 

Academy Press, 1995. 

FALEIROS, V. P. As Funções da Política Social no Capitalismo. São Paulo: Cortez, 1985. 

FAVERET FILHO, P. & OLIVEIRA, P. J. A Universalização Excludente: Reflexões sobre as 

Tendências do Sistema de Saúde. Revista Dados. Rio de Janeiro, 1990. v. 33, n. 2 p. 257-283. 

FIGUEIREDO, M. F. & FIGUEIREDO, A. M. C. Avaliação Política e Avaliação de Políticas 

Publicas: Um Quadro de Referencia Teórica. Revista Analise e Conjuntura. Belo Horizonte, 

v. 1, n. 3, set./dez. 1986. p. 107-127. 

FILOMENO, J. G. B. Manual de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1999. 

FISCHER, Tânia. Gestão Comtemporânea. Cidades e Organizações Sociais. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

FREY, K. Crise do Estado e Estilos de Gestão Municipal. Revista Lua Nova. São Paulo, n. 

37, 1996. p. 107-138. 

FREY, K. Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise 

de Políticas Públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, n. 21, junho de 2000. 

GARCIA, R. C. Subsídios para organizar avaliações da ação governamental. Planejamento e 

Políticas Públicas, n. 23, junho 2001. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

18 

 

GENTILLI. P. (org.) Globalização Excludente: desigualdade, exclusão e democracia na 

nova ordem mundial. Petrópolis, RJ: Vozes; Buenos Aires: CLACSO, 2000. 

GONZÁLEZ, J. R., ESPÁRCIA, J. P. Pobreza y desigualdad en los paises en desarollo. 

Madrid : Sintesis, 1992 

GUIMARAES, R. P. A geografia política do desenvolvimento sustentável. RJ: Editora 

UFRJ, 1997. 

HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização: Do “Fim dos Territorios” à 

Multirerritorialidade. Rio de Janeiro, RJ: Editora Bertand, 2004. 

HARVEY, D. Condição Pós-moderna. São Paulo, Loyola, 1993. 

HARVEY, D. O novo Imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004. 

HOCHMAN, G.; Arretche, M.; Marques, E. (Orgs.). Políticas públicas no Brasil. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 65-86. 

IANNI, Octávio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil. Rio de janeiro: Civilização 

Brasileira, 1977. 

IANNI, O. & RESENDE, P. E. A. Modernidade. Globalização e Exclusão. São Paulo: 

Imaginário, 1996. 

IDÁÑEZ, M. J. A. & ANDER-EGG, E. Evaluación de servicios y programas sociales. 

Buenos Aires: Lumen, 1994. 

JANNUZZI, G. de M. Políticas publicas para eficiência energética e energia renovável no 

novo contexto de mercado :uma analise da experiência recente dos EUA e do Brasil. São 

Paulo : FAPESP : 2000. - xxvii, 116p.  

JOHNSON, G. A. As Diretrizes das Políticas Sociais sob o Processo de Recolonização da 

América Latina. Itajaí, Caderno de Pesquisa do PMGPP, n. 08, 2004.  

KUGELMAS, E. & SOLA, L. Recentraliazção / descentralização: dinâmica do regime 

federativo no Brasil dos anos 90. Tempo Social, Rev. Sociologia da USP, São Paulo, 11 (2): 

63-81, fev. 2000.  

LAURELL, A. C. (org.) Estado e políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo: Cortez, 

1997. 

LAVINAS, Lena. Combinando Compesatório e Redistributivo: o desafio das políticas 

sociais no Brasil. Seminário Desigualdade e Pobreza no Brasil. Seminário Desigualdade e 

Pobreza no Brasil. IPEA, Agosto de 1999. 

MARSHALL, T. H. Política Social. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 

MARICATO, E. Metropóle na periferia do capitalismo: Ilegalidade , desigualdade e 

violência. São Paulo: Hucitec, 1996. 

MARTINS, J. S. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e 

classes sociais. São Paulo, SP: Editora Vozes, 2003. 

MARTINS, P. E. M & PIERANTI, O. P. Estado e Gestão Pública: visões do Brasil 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 

MEDEIROS, A. C. de & BRANDIÃO, H. J. Em busca de novos paradigmas para a analise de 

políticas publicas. Revista de Administração Publica. Rio de Janeiro, 24(3) : 4-53, maio/jul. 

1990.  

MEDINA, A. V. de A. Modelos e Lentes: Uma Discussão sobre a Análise da Implementação 

de Políticas Publicas. Revista Analise e Conjuntura. Belo Horizonte, v. 2, n. 1, jan./abr. 

1987. p. 40-55. 

MENDES, L. C. A. Estado e Terceiro Setor: uma análise de aproximação. Revista do Serviço 

Público. Ano 50, n. 3, jul-set 1999. pp. 72-91. 

MICELI, Sérgio (org.) O que ler na ciência social brasileira. São Paulo: Editora Sumaré: 

ANPOCS; Brasília, DF: CAPES, 1999. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

19 

 

MORAES, Reginaldo Carmello Corrêa de. Globalização e políticas públicas: vida, paixão e 

morte do Estado nacional?. Educ. Soc., Campinas, v. 25, n. 87, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/>. Acesso em: 17 Maio 2007.  

MULLER, Pierre. A Análise das Políticas Públicas. Pelotas, RS: Educat, 2002. 

NOGUEIRA, M. A. Um Estado para a Sociedade Civil. São Paulo: Cortez, 2004. 

NOGUEIRA, F. M. G. & RIZZOTTO, M. L. F. Políticas Sociais e Desenvolvimento: 

América Latina e Brasil. São Paulo: Xamã, 2007. 

OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 

OECD core set of indicators for environmental PERFORMANCE REVIEWS: A 

SYNTHESIS REPORT BY THE Group on the State of the Environment. Paris: OECD, 

1993. Disponível em: <http://www.oecd.org/>, Acessado em: fev. e jul. 2001. 

OFFE, C. Problemas Estruturais do Estado Capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1984.  

OLIVEIRA, J. A. P. Desafios do planejamento em políticas públicas: diferentes visões e 

práticas. Rev. Adm. Pública., Rio de Janeiro, v. 40, n. 2, 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br>. Acesso em: 17 de Maio de 2007. 

PAULA, A. P. P. Administração pública brasileira entre o gerencialismo e a gestão social. 

Revista de Administração de Empresas. São Paulo: FGV, v. 45, n.1, jan./mar.2005. 

PEREIRA, Carlos. Em Busca de um Novo Perfil Institucional do Estado: Uma revisão Crítica 

da Literatura Recente. BIB.  Rio de Janeiro, n. 44, 2º semestre de 1997, pp. 81-102. 

PFEIFFER, Peter. Planejamento Estratégico Municipal no Brasil: uma nova abordagem. 

Texto para discussão 37. Brasília: ENAP, 2000. 

PIMENTA DE FARIA, Carlos Aurélio. Idéias, conhecimento e Políticas Públicas: um 

inventário sucinto das principais vertentes analíticas recentes. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais. São Paulo, v. 18, n. 51, fev. 2003. 

POLLITT, C. E BOUCKAERT, G. Avaliando reformas da gestão pública: uma perspectiva 

internacional. Revista do Serviço Público. Brasília: ENAP, ano 53, n. 03, jul./set., 2002. 

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo, SP: Editora Ática, 1980. 

RATTNER, H. Planejamento e Bem-Estar Social. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

RICO, E. M. (Org). Avaliação de Políticas Sociais: Uma questão em debate. 2ª Ed. São 

Paulo: Cortez- Instituto de Estudos Especiais, 1999. 

RIFKIN, J. O fim dos Empregos. São Paulo: Makron Books, 1995. 

REIS, Elisa P. Reflexões leigas para a formulação de uma agenda de pesquisa em políticas 

públicas. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 18, n. 51, fev. 2003. 

REZENDE, F.C. O Ajuste Gerencial e seus limites: a falha seqüencial em perspectiva 

comparada. Revista Sociologia e Política. Curitiba, v. 16, número suplementar, p. 127-143, 

ago. 2008. 

RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos. In: O estudo da 

política: tópicos seleccionados. Brasilia: Paralelo 15, 1998.  

SADER, E. A nova toupeira: os caminhos da esquerda latino-americana. São Paulo: 

Boitempo, 2009. 

SADER, E., GENTILI, P. (org.) Pós-Neoliberalismo. As Políticas Sociais e o Estado 

Democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995 

SALLES SOUTO, A. L. [et al.]. Como reconhecer um bom governo? O papel das 

administrações municipais na melhoria da qualidade de vida. São Paulo: Polis, 1995, 75p. 

SCHRADER, A. Métodos de pesquisa social empírica e indicadores sociais. Porto Alegre: 

Ed. Universidade/UFRGS, 2002. 

http://www.oecd.org/


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

20 

 

SILVA e SILVA, M. O. Avaliação de Políticas e Programas Sociais: teoria & prática. São 

Paulo: Veras Editora, 2001. 

SILVA e SILVA, M. O. Renda mínima e reestruturação produtiva. São Paulo: Cortez, 1997. 

168p.  

SILVA, Paulo V. & PEDONE, Luiz. Formação de Políticas de Governo. Revista Analise e 

Conjuntura. Belo Horizonte, v. 2, n. 2, maio/ago. 1987. p. 61-73. 

SILVA, Ricardo. Planejamento econômico e crise política: do esgotamento do plano de 

desenvolvimento ao malogro dos programas de estabilização. Revista Sociologia & Política, 

Curitiba, n. 14, 2000.  

SOARES, L.T.R. Ajuste neoliberal e desajuste social na América Latina. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2001. 

SOUZA, A. R & ARAÚJO, V. C. O Estado da reforma: balanço da literatura em gestão 

pública (1994/2002). Revista do Serviço Público. Ano 54, n. 2. Brasília: 2003 

TARAPANOFF, K. Planejamento Governamental no Brasil. Revista de Informação 

Legislativa, ano 29, n. 114, abr./jun. 1992. 

TENDLER, J. Bom governo nos trópicos: uma visão crítica. Rio de Janeiro: Revan, 1998. 

TENÓRIO, Fernando Guilherme. Gestão Social: metodologia e casos. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 1998. 

TORRES, M. D. F. Estado, Democracia e Administração Pública no Brasil. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2007. 

VEGARA, S. C.; CORRÊA, V. L. A. (Org). Propostas para uma gestão pública municipal 

efetiva. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 

VIANNA, H. M. Avaliação de sistemas: implementação de políticas públicas. Estudos em 

avaliação educacional. São Paulo, n. 22, p. 119-134, jul./dez. 2000.  

VILASBOAS, A. L. Q. e PAIM, J. S. Práticas de planejamento e implementação de políticas 

no âmbito municipal. Cadernos de Saúde Pública [online]. 2008, vol. 24, no. 6, pp. 1239-

1250. 

 

 

VII - Disciplina- Linguagens geográficas: os conceitos de lugar, território, Fronteira e 

paisagem através do diálogo entre ciência e Arte – Contribuições a partir de Nietzsche, 

Guattari e Deleuze 

 

Professor - Claudio Benito Oliveira Ferraz 
 

 

Ementa  

Analisar textos de Friedrich Nietzsche, Félix Guattari e Gilles Deleuze, assim como de 

pensadores que abordam o pensamento dos mesmos, para fundamentar uma leitura geográfica 

da relação entre Filosofia, Ciência e Arte, estabelecendo comparações e exercitar a 

observação e interpretação de textos literários e gráficos, de canções e de imagens fílmicas, 

fotográficas ou pictóricas; tal exercício visa viabilizar um diálogo entre as noções já 

institucionalizadas dos conceitos de Lugar, Território, Fronteira e Paisagem, assim como 

outros a estes relacionados, centrais para a edificação do discurso científico da geografia, com 

o tratamento dado aos mesmos por outras áreas do conhecimento humano, tanto científicos 

quanto artísticos, permitindo um enriquecimento da forma com que o geógrafo trabalha seu 

saber, ampliando e melhor fundamentando a linguagem geográfica na elaboração de sentidos 

necessários para a orientação e localização do homem no mundo atual.  
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dados sobre as leis de desenvolvimento do capitalismo na agricultura. São Paulo: Brasil 

Debates, 1980. 

MARX, Murillo. Cidade no Brasil. Terra de quem? São Paulo: EDUSP/Nobel, 1991. 

SPOSITO, Maria, E. B. O chão em pedaços: urbanização, economia e cidades no Estado de 

São Paulo. 2004. Tese (Livre Docência), FCT/UNESP, Presidente Prudente, 2004. 

NARDOQUE, Sedeval. Renda da terra e produção do espaço urbano em Jales-SP. Tese 

(Doutorado em Geografia), IGCE/UNESP, Rio Claro, 2007. 

SUZUKI, Júlio César. De povoado a cidade: A transição do rural ao urbano em 

Rondonópolis. Dissertação (Mestrado em Geografia), São Paulo, FFLCH/USP, 1996. 

 

 

IX - Disciplina Ciência, Geografia e  análise de sistemas ambientais 

Professor: Charlei Aparecido da Silva 

Ementa  

Paradigmas científicos. A ciência Geografia na contemporaneidade. A concepção sistêmica: 

histórico e evolução. A análise sistêmica na Geografia. O uso da concepção sistêmica na 

Geografia. Do geossistemas a análise ambiental. A utilização de modelos de análise: a 

modelagem de sistemas ambientais e geotecnologias. O diagnóstico, a análise e a prognose 

dos sistemas ambientais. 

Bibliografia  

BERTALANFFY, Ludwig von. Teoria geral dos sistemas. 3ª Edição. Petrópolis: Vozes, 1977. 

BERTRAND, Georges. Paisagem e Geografia Física Global: Esboço metodológico. Tradução 

de O. Cruz. Caderno de Ciência da Terra, São Paulo, n. 13, 1971.  

_________. Paysage et Géographie Physique Globale: esquisse méthodologique.In: Rev. 

Géographie des Pyrenées et du Sud-ouest (Tolouse, v. (39), nº (3), pp. 249-272, 1968. 

BERTRAND, Georges ET BERTRAND, Claude. Uma Geografia transversal e de travessisas: 

o meio ambiente através dos territórios e das temporalidades. Maringá, Ed. Massoni, 2007.  

CAMARGO, Luis Henrique Ramos de. A ruptura do meio ambiente: Conhecendo as 

mudanças ambientais do planeta através de uma nova percepção da ciência: a Geografia da 

Complexidade. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil: 2005. 
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CAPRA, Fritjot. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: 

Editora Cultrix, 1982. 

__________, A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: 

Editora Cultrix, 1996. 

CHORLEY, Richard J. e HAGGETT, Peter. Modelos físicos e de informação em Geografia. 

Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Editora da Universidade de São 

Paulo, 1975. 

CHRISTOFOLETTI, Antonio. Análise de sistemas de Geografia. São Paulo: Hucitec, 1979.  

__________. Modelagem de sistemas ambientais. 1º Edição. São Paulo: Editora Edgard 

Blucher Ltda, 1999. 

GREGORY, K.J..A natureza da Geografia Física. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.. 

HORGAN, John. O fim da ciência: uma discussão sobre os limites do conhecimento 

científico. São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 280 

LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. 2ºEdição. São Paulo: Editora Cortez, 2002 

LEPSCH, I. F.; BELLINAZZI, J.; BERTOLINI, D. e ESPINDOLA, C. R.. Manual para 

levantamento utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de capacidade de 

uso. 2ª Impressão. Campinas: Sociedade Brasileira de Solo, 1991. 

LENOBLE, Robert. História da idéia de natureza. Lisboa: Edições 70-LDA, 1990. 

MENDONÇA, F. e KOZEL, S. Elementos de epistemologia da geografia contemporânea, 

Curitiba:UFPR, 2002. 

McCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Tradução 

Marco Antonio Esteves da Rocha e Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. 

MORIN, Edgar. O Método 1: a natureza da natureza.  Tradução Ilana Heineberg. Porto 

Alegre: Sulina, 2002.  

MONTEIRO, Carlos  Augusto de Figueiredo. Geossistemas: a história de uma procura. São 

Paulo: Contexto, 2000. 

_________. Geografia Sempre: o homem e seus mundos. Campinas: Edições Territorial, 

2008.  

_________.  Clima e Excepcionalismo.  Florianópolis : UFSC – Universidade Federal de 

Santa Catarina, 1989. 226 p. 

PASSOS, Messias Modesto dos. Biogeografia e paisagem. 2ª Revisada. Maringá: [s.n.], 2003. 

SOTCHAVA, V. B.. O estudo de geossistemas. In: Métodos em questão. São Paulo, IG-USP, 

16, pp.01-52, 1977 

SILVA, Charlei Aparecido da Silva. Geografia, turismo e análise sistêmica. In. VITTE, 

Antonio Carlos (Org.). Contribuições à história e à epstemologia da Geografia. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 253-290.  

THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural. 3ª Reimpressão. Tradução João Roberto 

Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

TRICART, Jean. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: IBGE, Diretoria Técnica, SUPREN, 1977. 

VICENTE, Luiz Eduardo e PEREZ FILHO, Archimedes. Abordagem sistêmica e Geografia. 

In: Geografia. Rio Claro, vol. (28), nº (03), set-dez, 2003, pp. 323-344. 

VITTE, Antonio Carlos e GUERRA, Antonio José Teixeira. Reflexões sobre a Geografia 

Física. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 
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Professor :Jones Dari Goettert 

Ementa 
A produção/reprodução do espaço em análises políticas, culturais, econômicas, sociais e 

simbólicas. Espaços e/ou fronteiras físicas, políticas, culturais, econômicas, sociais ou 

epistemológicas na interface entre Geografia e Ciências da Terra, Ciências Exatas, Ciências 

Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Linguagem e 

Educação. 


