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APRESENTAÇÃO

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
SALVADOR - 13 A 19 DE OUTUBRO

Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual
crises, impasses e desafios 

A temática proposta para o V ENANPARQ busca discutir 

de modo transversal, interdisciplinar e inovador o contex-

to atual relacionado a esse campo de atuação, promoven-

do o debate sobre a produção científica recente nas uni-

versidades brasileiras, em diálogo com as práticas e com 

a produção internacional, fomentando assim a reflexão 

crítica sobre as permanências e perspectivas num con-

texto de crises, impasses e desafios.

O evento traz para o debate no tema proposto os resul-

tados recentes das atividades da pós-graduação na área, 

no âmbito do Ensino, Pesquisa, Extensão, da Prática 

Profissional e do Comum, com reflexões sobre a forma-

ção, produção e lacunas, fundadas no compromisso so-

cial da Área de Arquitetura e Urbanismo.

Considera-se o panorama mundial altamente globalizado 

e interconectado sob a égide da financeirização, do neo-

liberalismo e das tecnologias digitais, em que as crises se 

manifestam em ciclos crescentemente frequentes e du-

radouros, com impactos sociais e ambientais profundos e 

diferenciados a cada contexto e sociedade.

No Brasil, a atual crise instaurada nas suas dimensões po-

lítica, econômica e social, afeta diretamente a qualidade 

de vida das pessoas, do ambiente, bem como as relações 

institucionais e produtivas. Traz impasses para todas as 

áreas profissionais, com fortes impactos para Arquitetura 

e Urbanismo nas suas múltiplas formas de ação.

Esse campo de atuação está sendo fortemente afetado, 

não apenas pela escassez de investimentos, vulnerabili-

dades e enfraquecimento de ações contínuas na constru-

ção, preservação e produção do espaço, mas, sobretudo, 

pelas inflexões nas políticas públicas de interesse social e 

coletivo. Para além da prática profissional, são questões 

que se expressam nos graves problemas urbanos, nas 
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dinâmicas territoriais dispersas, nas estruturas ociosas e 

obsoletas, nas objetivações e subjetivações excludentes 

e no cotidiano de violências e incertezas no que há de vir.

Os avanços conquistados nos pactos constitucionais de-

mocráticos pelos direitos socioespaciais, regulamenta-

dos no Estatuto da Cidade e no Estatuto da Terra, depois 

de quase duas décadas de vigência nas legislações, se 

efetivam fragilmente na prática, diante das necessidades 

de atendimento às demandas da sociedade brasileira.

Nesse contexto, são complexos os desafios colocados 

para reflexão e ações da pós-graduação no campo da 

Arquitetura e Urbanismo, considerando as suas relações 

entre teoria, prática, assimilação, experimentação, diá-

logo na sociedade e incorporação de saberes. Enfim, no 

processo contínuo do conhecimento, vislumbram-se ca-

minhos de conexão ao passado, permanências, emergên-

cias, resistências, mediações e superação de impasses, 

que potencializam ganhos coletivos, proposições inova-

doras e participativas, na conquista de cidades melhores, 

mais justas e ambientes adequados para a vida.
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EIXOS TEMÁTICOS

1. IDEÁRIO, PROJETO E PRÁTICA

Concepções teóricas emergentes; experimentações pro-

jetuais; projeto como instrumento de mediação e resis-

tência para conquistas coletivas; urbanismo corporativo, 

globalização e direito à cidade; corporeidades e cidade; 

gênero, classe e raça na cidade; produção do comum e 

resistência; avanços e limites da autogestão; cartografias 

afetivas, performance e cidade; ecologia de saberes; uto-

pias experimentais; novos processos e técnicas de ensi-

no-aprendizagem; interação graduação/pós-graduação e 

universidade/sociedade; metodologias para além da sala 

de aula; desafio na ampliação do campo profissional.

2. HISTÓRIA DA TEORIA DA ARQUITETURA, DA CIDADE  
E URBANISMO

Memória e história da cidade, do urbanismo e dos lugares; 

visões, revisões e ampliação da arquitetura e do urbanis-

mo no espaço e no tempo; estudo histórico da cidade a 

partir de suas múltiplas dimensões; circulação e divulga-

ção de ideias na produção da arquitetura e do urbanismo 

modernos e contemporâneos; interfaces entre a arquite-

tura e a cidade na dimensão da história; abordagens críti-

cas na teoria e na história da arquitetura contemporânea; 

revisões críticas atuais da historiografia da arquitetura e 

da cidade latino-americana.

3. PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE

Patrimônio arquitetônico na cidade contemporânea; pre-

servação, conservação e gestão do patrimônio edificado; 

ambiente construído e cultura popular; políticas habitacio-

nais em áreas centrais; áreas de valor cultural; instrumen-

tos, metodologias e técnicas para a conservação e restau-

ração do patrimônio edificado; restauração e reabilitação 

de edifícios e centros históricos; materiais e tecnologias 

construtivas tradicionais; dimensão material e imaterial na 

cultura; preservação da memória e construção de identi-

dades; revisões das teorias contemporâneas da conser-

vação e do restauro; intervenções arquitetônicas contem-

porâneas em núcleos urbanos consolidados de interesse 

cultural.
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4. AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Conflitos ambientais e ocupação; degradação e riscos; vul-

nerabilidades no ambiente social, natural e construído; am-

biente e paisagem; sociabilidade, cidadania e espaço públi-

co; sistemas de espaços livres e edificados; preservação 

do ambiente natural, construído e da paisagem; infraes-

trutura e visão ecossistêmica do saneamento; retrofit de 

edificações; dimensões da sustentabilidade urbana e rural; 

dimensão socioecológica em projetos urbanos; permacul-

tura urbana; ecobairros, ecovilas e co-housings; contextos 

de resiliência urbana; territórios de comunidades solidárias 

e povos tradicionais.

5. PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO  
E CIDADANIA

Políticas urbanas, metropolitanas e regionais; espaços 

coletivos, públicos e privados na cidade; pluralidade, re-

desenho e privatização do espaço público; planos e prá-

ticas de gestão descentralizada; intervenções e pós-o-

cupação nos empreendimentos Minha Casa Minha Vida; 

assistência técnica, assessorias e direito à moradia e à 

cidade; autogestão e co-gestão na produção do espaço; 

movimentos coletivos, ativismos e práticas propositivas; 

ocupações urbanas e rurais; exclusão, rebeldias, violência 

e militarização urbana; equipamentos, mobiliário urbano 

e comunicação visual; cidadania, ambiência e urbanidade.

6. INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Sistemas de mobilidade, reestruturação e qualificação do 

espaço urbano; cidade para pessoas; transporte público, 

redes e integração multimodal; qualidade da infraestru-

tura urbana e regional; transporte de massa e impactos 

metropolitanos; ciclovias, pedestre e espaços públicos; 

transporte ativo, macro e micro acessibilidade; novas 

tecnologias de transporte; infraestrutura urbana para 

crianças e idosos.

7. INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS

Alcance e legitimidade social da aplicação do Estatuto 

da Cidade e do Estatuto da Metrópole; efetividade social 

e coletiva de planos diretores urbanos e metropolitanos; 

impactos dos sistemas nacionais de habitação, sanea-

mento e mobilidade no espaço urbano; regularização fun-

diária em ocupações informais; implementação e regu-

lamentação de ZEIS; insurgências e experimentação de 

novos instrumentos; implementação de planos de bairro.
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8. INOVAÇÃO, TECNOLOGIAS E SOCIEDADE

Novos processos e tecnologias em pesquisas, projetos 

e práticas; recursos tecnológicos de documentação, 

sistematização e divulgação de informações; 

contribuições e avanços das tecnologias de informação 

para acessibilidade universal, inclusão social e gestão 

participativa; análise espacial urbana; visualização 

digital urbana; transformação socioespacial; capacidade 

transformativa urbana e redes de comunicação; avanços 

de tecnologias aplicadas ao ensino, projetos e práticas.





11

COMISSÕES

COMISSÃO ORGANIZADORA

Angela Maria Gordilho Souza (UFBA) – Coordenação Geral

Nivaldo Vieira Andrade Junior (UFBA) – Vice-Coordenação

Rodrigo Espinha Baeta (UFBA) – Vice-Coordenação

Aline de Carvalho Luther (UFBA)

Aline de Figueirôa Silva (UFBA)

Ana Gabriela Wanderley Soriano (UFBA)

Andréa Borde (UFRJ)

Angélica T. Benatti Alvim (MACKENZIE)

Cláudia Piantá Costa Cabral (UFRGS)

Daniel Mellado Paz (UFBA)

Fábio Velame (UFBA)

Francisco Costa (UFBA)

Gleice Azambuja Elali (UFRN)

Heliana Faria Mettig Rocha (UFBA)

José Carlos Huapaya Espinoza (UFBA)

Juliana Cardoso Nery (UFBA)

Lídia Viana Quiéto (UFBA)

Liza Maria Souza de Andrade (UNB/UFBA)

Luís Antônio Fernandes Cardoso (UFBA)

Luís Antônio de Souza (UNEB/UFBA)

Marcia Sant’Anna (UFBA)

Mariely Cabral de Santana (UFBA)

Naia Alban Suarez (UFBA)

Raquel Neimann da Cunha Freire (UFBA/UNIME)

SECRETARIA EXECUTIVA

Débora Marques da Silva Araújo (LabHabitar/PPGAU/UFBA) – 

Coordenação

Jadi Tosta Iglesias Ventin (LabHabitar/Politécnica/UFBA)

Carolina Correia Queiroz (LabHabitar)

Beatrice Santiago (FAUFBA/UFBA)

Elisete Cristina Vidotti da Rocha (Residência AU+E/UFBA)

Gisele Paiva Leite (Residência AU+E/UFBA)

Lucas Vinícius Oliveira Bispo (Técnico - UFBA)

Luis Emanuel Moitinho Acácio (UFBA)

Rafael Santos Câmara (PPGAV/UFBA)

Thiscianne Moraes Pessoa (PPGAU/UFBA)



12

COMISSÃO CIENTÍFICA

Rodrigo Espinha Baeta (UFBA) – Coordenador

Aluísio Braz de Melo (UFPB – PPGAU)

Ana Carolina Santos Pellegrini (UFRGS – PROPAR)

Ana Klaudia de Almeida Viana Perdigão (UFPA – PPGAU)

Ana Luiza Nobre (PUC RIO – PPGArq)

André Guilherme Dornelles Dangelo (UFMG – NPGAU)

Andrea Queiroz Rego (UFRJ – PROARQ)

Anna Paula Moura Canez (UniRitter – PPGAU)

Antonio Heliodorio Lima Sampaio (UFBA – PPGAU)

Aparecida Netto Teixeira (UCSAL, UFBA – PPGAU)

Bruno Massara Rocha (UFES – PPGAU)

Carlos A. Ferreira Martins (IAU USP – PPGAU)

Celina Maria Britto Correa (UFPEL – PROGRAU)

Clara Luiza Miranda (UFES – PPGAU)

Clarissa Figueiredo Sampaio Freitas (UFC – PPGAUD)

Clovis Ramiro Jucá Neto (UFC – PPGAUD)

Cristovão Fernandes Duarte (UFRJ – PROURB)

Eduardo Grala da Cunha (UFPEL – PROGRAU)

Eduardo Pierrotti Rossetti (UnB – PPGFAU)

Eugenio Fernandes Queiroga (USP – PPGAU-FAU)

Fabio Ferreira de Lima (UFG – PPG PROJETO E CIDADE)

Fernanda da Cruz Moscarelli (IMED – PASSO FUNDO,  

IPA – METODISTA)

Fernando Diniz Moreira (UFPE – MDU)

Fernando Luiz Camargos Lara (UFMG – NPGAU)

Flávio de Lemos Carsalade (UFMG – NPGAU – PACPS)

Gilberto Sarkis Yunes (UFSC – POSARQ)

Gislaine Beloto (UEM – PPU)

 Gustavo Rocha-Peixoto ((UFRJ – PROARQ)

José Almir Farias Filho (UFC – PPGAUD)

José Ripper Kós (UFSC – POSARQ, UFRJ - PROURB)

José Simões de Belmont Pessoa (UFF – PPGAU)

Juliano Pamplona Ximenes Ponte (UFPA – PPGAU)

Laila Nasen Mourad (UCSal – UFBA)

Leonardo Bittencourt (UFAL – DINÂMICA DO ESPAÇO HABITADO)

Luis Octavio Pereira Lopes de Faria e Silva (USJT – PPGAU))

Luiz Guilherme Rivera de Castro (UPM – PPGAU)

Luiz Manuel do Eirado Amorim (UFPE – MDU, UFPB – PPGAU)

Maisa Fernandes Dutra Veloso (UFRN – PPGAU)

Marcio Cotrim (UFPB – PPGAU)

Marcos Olender (UFJF – PROAC)

Marcos Thadeu Magalhães (UnB – PPGFAU)

Marcos Tognon (UNICAMP – PPGH)

Maria Angela Dias (UFRJ – PROARQ)

Maria Augusta Justi Pisani (UPM – PPGAU)

Maria Beatriz Camargo Cappello (UFU – PPGAU)

Maria de Lourdes Zuquim (USP – PPGAU-FAU)

Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha (UFRN – PPGAU – PPEUR)

Maria Lucia Bressan Pinheiro (USP – PPGAU-FAU)

Maria Solange Gurgel de Castro Fontes (UNESP – PPGARQ)

Mário Mendonça de Oliveira (UFBA – PPGAU – MP-CECRE)



13

Marta Romero (UnB – PPGFAU)

Marta Silveira Peixoto (UFRGS – PROPAR)

Martha Machado Campos (UFES – PPGAU)

Mônica Santos Salgado (UFRJ – PROARQ)

Natália Miranda Vieira (UFPE – MDU, UFRN – PPGAU)

Paulo Afonso Rheingantz (UFPEL – PROGRAU, UFRJ – PROARQ)

Pedro Britto (UFG – PPG PROJETO E CIDADE)

Rachel Coutinho Marques da Silva (UFRJ – PROURB,  

PUC RIO – PPGArq)

Regina Andrade Tirello (UNICAMP – ARQUITETURA, TECNOLOGIA  

E CIDADE)

Renata Cardoso Magagnin (UNESP – PPGARQ)

Renato Anelli (IAU USP – PPGAU)

Rita Velloso (UFMG – NPGAU)

Rodrigo Cury Paraizo (UFRJ – PROURB)

Rosina Trevisan Martins Ribeiro (UFRJ – PROARQ –  

PROJETO E PATRIMÔNIO)

Ruth Verde Zein (UPM – PPGAU)

Sarah Feldman (IAU USP – PPGAU)

Silvio Belmonte de Abreu Filho (UFRGS – PROPAR)

Thais Alessandra Bastos Caminha Sanjad (UFPA – PPGAU)

Thereza Christina Couto Carvalho (UFF – PPGAU)

Túlio Márcio de Salles Tibúrcio (UFV – PPGAU)

Wilson Ribeiro dos Santos Junior (PUC-Campinas – POSURB)

COMISSÃO DE OFICINAS E PRÁTICAS URBANAS

Liza Maria Souza de Andrade (UNB/UFBA) – Coordenadora

Akemi Ino (USP São Carlos)

Amadja Borges (UFRN)

Ariadne Moraes Silva (Residência AU+E/UFBA)

Caio Santo Amore de Carvalho (FAU/USP)

Elisamara de Oliveira Emiliano (Residência AU+E/UFBA)

Elizabeta Romano (UFPB/UFBA)

Gabriela Leandro Pereira (Residência AU+E/UFBA)

Glória Cecília Figueiredo (FAUFBA)

João Marcos de Almeida Lopes (USP São Carlos)

João Maurício Santana Ramos (Residência AU+E/UFBA)

Júnia Ferrari (UFMG)

Laura Bueno (PUC/Campinas)

Luciana da Silva Andrade (PROURB/UFRJ)

Luciana Travassos (UFABC)

Marcela Silviano Brandão Lopes (UFMG)

Marcio C. Campos (FAUFBA)

Margarete Maria de Araújo Silva (PUC/Minas)

Maria Inês Sugai (POSARC/UFSC)

Maria Teresa do Espírito Santo (Residência AU+E/UFBA)

Nirce Saffer Medvedovski (UFPelotas/UFBA)

Paulo Dimas Rocha de Menezes (UFSB)

Renato Pequeno (UFC)

Ricardo Moretti (UFABC)

Thais Troncon Rosa (Residência AU+E/UFBA)

Vania Raquel Teles Loureiro (UnB)

Viviane Zelotini (PUC/Minas)



14

COMISSÃO DE EXPOSIÇÃO

Nivaldo Vieira Andrade Junior (UFBA) – Coordenador

Angela Maria Gordilho Souza (Residência AU+E/UFBA)

Augusto Carvalho Simões de Oliveira Motta (CECRE/UFBA)

Juliana Cardoso Nery (CECRE/UFBA)

Naia Alban Suarez (PPGAU/UFBA)

Sérgio Kopinski Ekerman (FAUFBA)

Exposição de projetos da Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da UFBA (MP/CECRE e Residência AU+E/UFBA

COMISSÃO PRÊMIO ANPARQ 2018
Coordenação Geral:

Carlos Eduardo Dias Comas (UFRGS) (Presidente da ANPARQ 2018)

Maria Cristina Cabral (UFRJ) (Presidente do Prêmio ANPARQ 2018)

Comissões de Avaliação por Modalidade

TESE

Maria Lucia Refinetti Coordenação USP

Xico Costa Coordenação UFPB

Angélica Alvim Comissão UPM

Denise P. Machado Comissão UFRJ/Prourb

Silke Kapp Comissão UFMG

DISSERTAÇÃO

Gustavo Rocha Peixoto Coordenação UFRJ/Proarq

Sylvia Fischer Coordenação UNB

Marcio Cotrim Comissão UFPB

Rosio Salcedo Comissão UNESP

Sarah Feldman Comissão USP/SC

LIVRO AUTORAL

José Pessoa Coordenação UFF

Ruth Verde Zein Coordenação UPM

Beatriz Kühl Comissão USP

Laís Bronstein Comissão UFRJ/Proarq

Luciana Sabóia Comissão UNB

LIVRO COLETÂNEA

Fernando Lara Coordenação UFMG

Virgínia Pontual Coordenação UFPE

Akemi Ino Comissão USP/SC

Guilherme Lassance Comissão UFRJ/Prourb

Túlio Tibúrcio Comissão UFV

ARTIGO EM LIVRO

Eneida Mendonça Coordenação UFES

Maria Lucia Malard Coordenação UFMG

Maísa Veloso Comissão UFRN

Marlice Azevedo Comissão UFF 

Telma de B. Correia Comissão USP/SC

ARTIGO EM PERIÓDICO

Carlos Martins Coordenação USP/SC

Rachel Coutinho Coordenação PUC-Rio
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Margareth Pereira Comissão UFRJ/Prourb

Maria Beatriz Cappello Comissão UFU

Paulo Bruna Comissão USP

O Prêmio ANPARQ tem a finalidade de valorizar a produção 

científica da área de Arquitetura e Urbanismo nas seguin-

tes modalidades: tese, dissertação, livro obra Integral, 

livro coletânea, artigo em livro, e artigo em periódico.
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PROGRAMAÇÃO GERAL 
POR ATIVIDADE  
E EIXO TEMÁTICO

OFICINAS E PRÁTICAS URBANAS
13/10/2018 e 14/10/2018; sábado e domingo; 8:00 às 20:00 hs
Local: FAUFBA (ver Programação Específica)

MESA DE ABERTURA
13/10/2018; sábado; 8:00 às 8:30 hs

• Coord. V Enanparq - Profa. Dra. Angela Gordilho Souza (UFBA)
• Coord. de Oficinas - Profa. Dra. Liza M. S. de Andrade (UnB/UFBA)
• Diretora FAUBA - Profa. Dra. Naia Suarez Alban (UFBA)
• Coord. do PPGAU/UFBA - Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta (UFBA)

CONFERÊNCIA DE ABERTURA DAS 
OFICINAS E PRÁTICAS URBANAS
“PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES NA CONSTRUÇÃO DA CIDADE:  
DA INSURGÊNCIA À CO-CRIAÇÃO”
José Carlos Baptista da Mota (Prof. Dr. Universidade de Aveiro)
13 de out. (Sábado) | 8:30 às 10:00 | Auditório 1 FAUFBA

José Carlos Baptista da Mota é professor na Universi-
dade de Aveiro, em Portugal, membro diretor do De-
partamento de Ciências Sociais, Políticas e do Terri-
tório, diretor do Mestrado em Planeamento Regional e 
Urbano e pesquisador no GOVCOPP. Desenvolveu in-

vestigação doutoral sobre ‘Planeamento do Território: Metodologia, 
Atores e Participação’. Foi um dos coordenadores do projeto europeu 
Erasmus + Community Participation In Planning. Atuou e coordenou 
vários projetos de interesse social e coordenou a Plataforma Tec-
nológica da Bicicleta da Universidade de Aveiro. Atualmente, é o co-
ordenador técnico na Universidade de Aveiro do projeto UBIKE e do 
projeto Starter Cycling Cities, participando também do projeto Labo-
ratórios Cívicos Urbanos.

CREDENCIAMENTO
15/10/2018; segunda-feira; 8:00 às 12:30 hs
Local: Secretaria do Evento/FAUFBA

EXPOSIÇÕES
15/10/2018; segunda-feira; a partir das 14:00 hs
Local: Saguão do PAF VI
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SOLENIDADE DE ABERTURA 
15/10/2018; segunda-feira; 15:00 às 15:30 hs
Local: Auditório 1/FAUFBA

• Reitor – Prof. Dr. João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA) 
• Presidente da ANPARQ – Prof. Dr. Carlos Eduardo Comas (UFRGS)
• Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação – Prof. Dr. Thierry 

Corrêa Petit Lobão (UFBA)
• Pró-Reitora de Extensão – Profa. Dra. Fabiana Dultra Britto (UFBA)
• Diretora FAUFBA – Profa. Dra. Naia Suarez Alban (UFBA)
• Coordenador do PPGAU – Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta (UFBA)
• Coordenadora do Cecre - Profa. Dra. Juliana Cardoso Nery (UFBA)
• Coordenadora Residência AU+E/UFBA – Profa. Dra. Angela Maria 

Gordilho Souza (UFBA)
• Coordenadores do V ENANPARQ na UFBA: Profa. Dra. Angela Maria 

Gordilho Souza; Prof. Dr. Nivaldo Vieira de Andrade Junior;  
e Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta

MESA PREMIAÇÕES
15/10/2018; segunda-feira; 15:30 às 16:30 hs
Local: Auditório 1/FAUFBA

Prof. Dr. Carlos Eduardo Dias Comas (UFRGS), Presidente ANPARQ 2018
Profa. Dra. Maria Cristina Cabral (UFRJ), Presidente Prêmio ANPARQ 2018

CONFERÊNCIA DE ABERTURA DO EVENTO
“BRASIL CIDADES: REPENSANDO AS CIDADES BRASILEIRAS”
Ermínia Maricato (Profa. Dra. PosFAU-USP/ IE-UNICAMP)
15 de out. (Segunda-feira) | 16:30 às 19:30 | Auditório 1 FAUFBA
Apresentação: Profa. Dra. Angela Gordilho Souza (UFBA)

Erminia Terezinha Menon Maricato é arquiteta, ur-
banista, professora, pesquisadora e ativista brasilei-
ra por cidades melhores e mais justas. É reconhecida 
por seu trabalho no campo do urbanismo e sua luta 
pela Reforma Urbana no Brasil, ocupando impor-

tantes cargos públicos. Foi Secretária de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano do Município de São Paulo (1989-1992), tendo participa-
do ativamente da criação do Ministério das Cidades, onde foi Ministra 
Adjunta (2003-2005). Como professora e pesquisadora da FAUUSP 
exerceu diversas funções e cargos (1977/2010), tendo fundado o LAB-
HAB/FAUUSP e atuado em universidades estrangeiras, conferencias e 
consultorias. Produziu uma vasta obra, incluindo livros e artigos de 
referencia. Com amplo reconhecimento nacional e internacional, re-
cebeu vários prêmios e homenagens. Atualmente é professora visi-
tante do Instituto de Economia da Unicamp, Membro do Conselho de 
Desenvolvimento Sustentável da Cidade de São Paulo e integra con-
selhos editoriais de revistas científicas, com intensa atuação em 
rede nacional na implantação do Projeto Brasil Cidades.

LANÇAMENTOS/COQUETEL
15/10/2018; segunda-feira; 19:30 às 20:30 hs
Local: Pátio /FAUFBA
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CONFERÊNCIAS TEMÁTICAS 
“DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN ORIENTADA A LA 
COMUNIDAD: LA EXPERIENCIA DE LO RURAL STUDIO”
Xavier Vendrell (Prof. Dr. Universidade de Auburn; Rural Studio)
16 de out. (Terça-feira) | 18:00 às 20:00 | Auditório 1 FAUFBA
Apresentação: Profa. Dra. Naia Alban Suarez (UFBA)

Xavier Vendrell é um arquiteto catalão, formado em 
Barcelona, com ampla experiencia internacional. Seu 
trabalho abrange uma variedade de escalas, desde 
arquitetura paisagística, design urbano, edifícios pú-
blicos, habitação e design de interiores. Seu escritório 

(Ruisanchez-Vendrell, Architects) esteve envolvido em vários projetos 
premiados. Como professor visitante lecionou em toda a Europa, EUA 
e América Latina. Seus trabalhos e projetos foram publicados em re-
vistas e livros e apresentados em várias exposições internacionais. 
Atualmente é professor na Universidade de Auburn – Alabama, EUA e 
diretor do Rural Studio, atuando em experiência educacional prática 
com estudantes de arquitetura, em projetos orientados para popu-
lação desatendida no oeste do Alabama. A filosofia do Rural Studio 
sugere que todos, ricos e pobres, tenham o benefício do bom design. 

“DESAFIOS NA PESQUISA E PRÁTICA PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO 
E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO”
Claudio Varagnole (Prof. Dr. Faculdade de Arquitetura de Pescara)
17 de out. (Quarta-feira) | 18:30 às 20:30 | Auditório 1 FAUFBA
Apresentação: Prof. Dr. Nivaldo Vieira de Andrade Júnior (UFBA)

Claudio Varagnoli é arquiteto italiano formado Univer-
sidade de Roma “La Sapienza”, reconhecido internac-
ionalmente pela sua atuação no estudo e restauração 
de monumentos e conservação do patrimônio ar-
quitetônico. Vencedor de várias competições de pro-

jetos nessa área, participa ativamente em conferências e seminários 
nacionais e internacionais e em cursos de aperfeiçoamento nessa 
área, com um vasto acevo bibliográfico e de projetos. Atualmente 
leciona “Teoria e História da Restauração” na Faculdade de Arquitetu-
ra de Pescara e na Escola Arqueológica Italiana de Atenas, Grécia. 

“ARQUITETURA E HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL: REVISÃO HISTÓRICA 
E PERSPECTIVAS”
Nabil Georges Bonduki (Prof. Dr. PosFAU-USP)
18 de out. (Quinta-feira) | 18:00 às 20:00 | Auditório 1 FAUFBA
Apresentação: Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta (UFBA)

Nabil Georges Bonduki é arquiteto e urbanista paulis-
ta, formado pela Universidade de São Paulo, com am-
pla atuação como professor, pesquisador, gestor, 
consultor e político. Atua na área de habitação e 
planejamento urbano, tendo produzido centenas de 

artigos publicados em livros, periódicos e veículos de comunicação 
social. Como vereador de SP, em dois mandatos, teve importante 
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papel na revisão e na autoria de dezenas de Projetos de Lei de inter-
esse social, ambiental e cultural, na revisão e aprovação de planos 
diretores e planos regionais. Foi coordenador do Plano Nacional de 
Habitação, tendo atuado como secretário em várias gestões munici-
pais, com resultados em favor da habitação de interesse social, au-
togestão, defesa da mulher e fomento à cultura. Atualmente é Pro-
fessor Titular de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP e Colunista do Jornal “Folha de São Paulo”. Prof. 
Visitante Fullbright na Universidade da Califórnia, Berkeley, EUA.

SESSÃO ESPECIAL:  
HOMENAGEM EM ARQUITETURA
16 de out. (Terça-feira); 16:30 às 18:00 hs
Auditório 1 FAUFBA

“59 ANOS DE ENSINO: O ARQUITETO NO COLETIVO”
Engenheiro-Arquiteto Pasqualino Romano Magnavita (prof. Dr.  
Do PPGAU/UFBA)
Apresentação: Profa. Dra. Angela Gordilho Souza (UFBA)

Pasqualino Romano Magnavita teve sua graduação em Engenharia 
Civil pela Universidade Federal da Bahia em 1951, seguindo a carreira 
de arquiteto na sua formação posterior na Universidade de Roma, 
onde obteve o doutorado em 1964. Ingressou na Faculdade de Ar-
quitetura da UFBA em 1966, completando neste ano 59 anos de ensino 
nessa faculdade. Sua atuação tem sido marcante na área de ensi-
no, pesquisa e extensão, tendo ocupado vários cargos acadêmicos 
e institucionais em prol da arquitetura. Foi Pró-Reitor de Extensão 
da Universidade Federal da Bahia (1992/93), Professor Emérito da 
Universidade Federal da Bahia (2001), integrante do Comité Assessor 
em Arquitetura e Urbanismo do CNPq e fundador do Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
da Bahia, onde continua atuando depois de aposentado, ministran-
do disciplinas no Mestrado e Doutorado, orientando teses e disser-
tações. Sua vasta e reconhecida produção em projetos de Arquitetu-
ra e Design o levou a ser agraciado com o “Colar de Ouro” do Conselho 
Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil (2000). Em 2011 foi acol-
hido como membro da Academia de Ciências do Estado da Bahia. 
Atualmente desenvolve o tema “Aspectos conceituais (filosóficos) da 
Arquitetura Contemporânea na interface do pensamento rizomático 
(lógica da Diferença/ e da Multiplicidade). Mais recentemente, vem 
focando suas pesquisas em processos de Subjetivação no Univer-
so micro, molecular (micropolítica da subjetivação), evidenciando 
questões e problemas relacionados com a Criatividade e com o par-
adigma ético-estético na produção da arquitetura contemporânea.



21

PAINÉIS TEMÁTICOS
16 de out. | Terça-feira | 10:30 às 12:30 hs

PAINEL 1 - IDEÁRIOS, PROJETO E PRÁTICA
Auditório 1 FAUFBA; Coord: Profa. Dra. Juliana Nery (UFBA)

Arquiteta Paola Berenstein Jacques
(Profa. Dra. PPGAU-UFBA)

Arquiteto Luiz Manuel do Eirado Amorim
(Prof. PhD. MDU-UFPE)

Arquiteto Márcio Cotrim Cunha
(Prof. Dr. PPGAU-UFPB)

PAINEL 2 - HISTÓRIA E TEORIA DA ARQUITETURA, DA CIDADE  
E DO URBANISMO
Auditório 2 FAUFBA; Coord: Prof. Dr. Rodrigo Baeta (UFBA)

Arquiteto Carlos Eduardo Dias Comas
(Prof. Dr. PROPAR-UFRGS)

Arquiteta Nadia Somekh
(Profa. Dra. PPGAU-FAU Mackenzie)

Arquiteto Carlos Alberto Ferreira Martins
(Prof. Dr. IAU-USP São Carlos)

17 de out. | Quarta-feira | 10:30 às 12:30 hs

PAINEL 3 - PATRIMÔNIO, CULTURA E IDENTIDADE
Auditório 1 FAUFBA; Coord: Profa. Dra. Marcia Sant’anna (UFBA)

Arquiteto Paulo Ormindo David de Azevedo
(Prof. Dr. PPGAU-UFBA)

Arquiteto Leonardo Barci Castriota
(Prof. Dr. PACPS-UFMG)

Arquiteta Beatriz Mugayar Kühl
(Profa. Dra. PosFAU-USP)

PAINEL 4 - AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Auditório 2 FAUFBA; Coord: Profa. Dra. Angélica Alvim (Mackenzie)

Engenheiro Luiz Roberto Santos Moraes
(Prof. Dr. MAASA-Poli-UFBA)

Arquiteta Cristina Engel de Alvarez
(Profa. Dra. PPGAU-UFES)

Arquiteta Andrea Naguissa Yuba
(Profa. Dra. PPGES-UFMS)
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18 de out. | Quinta-feira | 10:30 às 12:30 hs

PAINEL 5- PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA
Auditório 1 FAUFBA; Coord: Profa. Dra. Naia Alban Suarez (UFBA)

Arquiteta Ana Fernandes
(Profa. Dra. PPGAU-UFBA)

Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira
(Profa. Dra. PROURB-UFRJ)

Arquiteta Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins
(Profa. Dra. PosFAU-USP)

PAINEL 6 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Auditório 2 FAUFBA; Coord: Profa. Dra. Gleice Azambuja Elali (UFRN)

Arquiteto Antônio Heliodório Lima Sampaio
(Prof. Dr. PPGAU-UFBA)

Arquiteto Marcos Thadeu Queiroz Magalhães
(Prof. Dr. PPG-FAU-UNB)

Arquiteto Juan Pedro Moreno Delgado
(Prof. Dr. Poli-UFBA)

19 de out. | Sexta-feira | 10:30 às 12:30 hs

PAINEL 7 - INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS
Auditório 1 FAUFBA; Coord: Profa. Dra. Cláudia Cabral (UFRGS)

Arquiteto Nabil Georges Bonduki
(Prof. Dr. PosFAU-USP)

Arquiteto Luiz Antônio de Souza
(Prof. Dr. PPGAU-UFBA/UNEB)

Promotora Hortênsia Gomes Pinho
(MP-BA)

PAINEL 8 - INOVAÇÃO, TECNOLOGIAS E SOCIEDADE
Auditório 2 FAUFBA; Coord: Prof. Dr. Luis Antônio F. Cardoso (UFBA)

Arquiteto Mário Mendonça de Oliveira
(Prof. Dr. PPGAU-UFBA)

Arquiteto Reginaldo Luiz Nunes Ronconi
(Prof. Dr. PosFAU-USP)

Arquiteta Maria Gabriela Caffarena Celani
(Profa. PhD PPGATC- UNICAMP)
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MESAS INSTITUCIONAIS 
(Propostas pela Organização da V ENANPARQ)

Fomento 
18/10/2018; quinta-feira; 16:30 às 18:00 hs
Local: Salão Casinha - Sala 9/FAUFBA

REPRESENTANTES DE ÁREA – ARQUITETURA E URBANISMO EM 
INSTITUIÇÕES DE FOMENTO CIENTIFICO:
Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta – UFBA (coordenador da mesa)

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO (CNPQ):
Profa. Dra. Akemi Ino - USP São Carlos
Profa. Dra. Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira  
PROURB-UFRJ 

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO (CAPES):
Prof. Dr. Wilson Ribeiro dos Santos Junior (PUC-Campinas – POSURB)

Instituições Profissionais  
em Arquitetura e Urbanismo
18/10/2018; quinta-feira; 16:30 hs às 18:00 hs
Local: Auditório 1/FAUFBA

• Arquiteto Luciano Guimarães – Presidente do Conselho de 
Arquietura e Urbanismo do Brasil (CAU-Brasil) – (coordenador  
da mesa)

• Prof. Me Arquiteto Neilton Dórea (UFBA) – Vice Presidente  
do CAU-BA

• Prof. Dr. Arquiteto Luiz Antonio de Souza (UFBA/UNEB) -  
Secretário Geral do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-Brasil)

• Profa. Dra. Arquiteta Solange Araújo (UFBA) – Presidente  
do Instituto de Arquitetos da Bahia (IAB-Ba)

• Arquiteta Eleonora Mascia – Vice-presidente da.Federação 
Nacioanal de Arquitetura (FNA)

Editores e Publicações: “PONTO DE 
SITUAÇÃO – as políticas editoriais e as 
condições de publicação da pesquisa 
científica no Brasil”
18 /10/ 2018; quinta-feira; 16:30 às 18:00 hs
Local: Auditório 2/FAUFBA

• Prof. Dr. Flávio de Lemos Carsalade - Diretor da Editora UFMG 
(coordenador da mesa)

• Profa. Dra. Flávia Goulart Mota Garcia Rosa - Diretora da EDUFBA
• Arquiteto Abílio Guerra - Editor da Romano Guerra
• Representante da CAPES – política editorial (a confirmar)
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UIA 2020 Rio
16 /10/ 2018; terça-feira; 10:30 hrs às 12:30 hs
Local: Mastaba/FAUFBA

• Arquiteta Gilcinéa Barbosa da Conceição - Presidente do Conselho 
de Arquietura e Urbanismo da Bahia (CAU- Ba) (coordenadora da 
mesa)

• Prof. Dr. Arquiteto Nivaldo Andrade Junior (UFBA) - Presidente 
Nacional do IAB

• Prof. Dr. Arquiteto Carlos Eduardo Comas (PROPAR-UFRGS) - 
Presidente da ANPARQ

• Prof. Dr. Arquiteto Sérgio Magalhães (FAU-UFRJ) - Presidente  
do Comitê Executivo do UIA2020RIO

• Profa. Dra. Elisabete França (FAAP) - coordenadora da Comissão 
Científica do UIA2020RIO.

Rede SUL-SUL: Extensão, 
internacionalização, programas  
e projetos interdisciplinares
18 /10/ 2018; quinta-feira; 16:30 às 18:00 hs
Local: Congregação – Casinha - Sala 8/FAUFBA

Profa. Dra. Angela Maria Gordilho Souza (UFBA) - Área de Arquitetura 
e Urbanismo (coordenadora da mesa)
Coordenadora do Projeto Residência AU+E/UFBA; coordenadora  
do LabHabitar/UFBA; profa. PPGAU/UFBA 

Profa. Dra. Liza Maria Souza de Andrade (UnB/UFBA) -  
Área de Arquitetura e Urbanismo (coordenadora da mesa)
Coordenadora de Extensão da FAU-UnB, dos PEACs Periférico  
e CASAS; membro da CEX/UnB e do NP+CTS/CEAM/UnB; Nucleação 
UnB da Residência AU+E/UFBA

Profa. Dra Fabiana Dutra Britto (UFBA) - Área de Dança, Pró-Reitora 
de Extensão da UFBA, Corpo Cidade/UFBA.

Prof. Dr. José Carlos Baptista da Mota (Universidade de Aveiro) - 
Área de Ciência Política;
Coordenador do Mestrado em Planejamento Urbano e Regional  
e do Projeto Laboratórios Civicos Urbanos.

Prof. Dr. Marcio Florentino Pereira (UFSB/UnB) - Área de Saúde,  
Ex ProReitor de Gestão Acadêmica da UFSB, 
Ex Diretor Técnico de Extensão da UnB e Coordenador do Programa 
Rede Sul Sul de Formação Intercultural da FLACSO
Professor do Bacharelado Interdisciplinar de Saúde (UFSB)

Jornada Lelé: Pela preservação do 
legado de João Filgueiras Lima, o Lelé
17/10/2018; quarta-feira; 8:30 às 18:00 hs
Local: Mastaba/FAUFBA
(ver Programação em folha anexada)
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SESSÕES PARALELAS
(Solicitadas por instituições participantes)

FÓRUM DE COORDENADORES DE PPGAUS
15/10/2018; segunda-feira | 8:30 às 12:00 hs. | Mastaba/FAUFBA

BRCIDADES - SALVADOR 
16/10/2018; terça-feira | 10:00 às 12:00 hs. | Sala 10/FAUFBA

REUNIÃO COORDENAÇÃO DE ÁREA DA CAPES
16/10/2018; terça-feira | 14:00 às 18 hs. | Mastaba/FAUFBA

REVISTAS EM REDE - PLATAFORMA ARLA - ASOCIACIÓN DE REVISTAS 
LATINOAMERICANAS DE ARQUITECTURA - DRA. PATRÍCIA MÉNDEZ G. -  
DANA / CEDODAL
18 /10/ 2018; quinta-feira | 10:00 às 12:00 hs. | Mastaba/FAUFBA

MESAS TEMÁTICAS
16/10/2018 a 19/10/2018; terça-feira a sexta-feira; 8:00 às 10:00 hs
Local: FAUFBA e PAF VI (ver Programação Específica)

SIMPOSIOS TEMÁTICOS
16/10/2018 a 18/10/2018; terça-feira a quinta-feira; 14:00 às 16:00 hs
Local: FAUFBA e PAF VI (ver Programação Específica)

MESA DE ENCERRAMENTO
19/10/2018; sexta-feira; 12:30 às 13:00 hs
Local: Auditório 1/FAUFBA

PRESIDENTE DA ANPARQ
Prof. Dr. Carlos Eduardo Comas (UFRGS)

DIRETORA FAUFBA
Profa. Dra. Naia Suarez Alban (UFBA)

COORDENADOR DO PPGAU
Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta (UFBA)

COORDENADORA DO CECRE
Profa. Dra. Juliana Cardoso Nery (UFBA)

COORDENADORA RESIDÊNCIA AU+E/UFBA
Profa. Dra. Angela Maria Gordilho Souza (UFBA)

COORDENADORES DO V ENANPARQ NA UFBA
Profa. Dra. Angela Maria Gordilho Souza (UFBA) - Coordenação Geral;
Prof. Dr. Nivaldo Vieira de Andrade Junior (UFBA) - Vice-Coordenação;
Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta (UFBA) - Vice-Coordenação
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ASSEMBLEIA ANPARQ
19/10/2018; sexta-feira; 14:30 às 16:00 hs
Local: Auditório 1/FAUFBA

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente:
Carlos Eduardo Comas (UFRGS)

Secretária Executiva:
Cláudia Piantá Costa Cabral (UFRGS)

Tesoureira:
Marta Peixoto (UNIRITTER)

Diretores:
Rachel Coutinho Marques da Silva (UFRJ)
Angela Maria Gordilho Souza (UFBA)
Eduardo Pierrotti Rossetti (UNB)
Suplente: Maria Angela Dias (UFRJ)

CONSELHO FISCAL
Angélica T. Benatti Alvim (Mackenzie)
Maria de Lourdes Zuquim (USP)
Francisco Costa (UFPB)
Suplente: Renato Luiz Sobral Anelli (USP)

DELEGADOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO ASSOCIADOS
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PROGRAMAÇÃO 
ESPECÍFICA 
POR DIA, HORÁRIO  
E EIXO TEMÁTICO

OFICINAS E PRÁTICAS URBANAS
EIXO 1: IDEÁRIOS, PROJETO E PRÁTICA

Salas na FAUFBA a serem indicadas na abertura das atividades

CARTOGRAFIA DA HOSPITALIDADE
Celma Pease (autora principal); Dandara Copetti; Gabriela Mariano; 
Lizandra Moreira; Carlla Volpatto; Cassya Vargas
13/10/2018 | 10:30 h. às 18:00 h.
14/10/2018 | 8:00 h. às 16:00 h.

HABITAR FOGO: O CORPO E OS AFETOS COMO DISPOSITIVO  
DE PROJETO
Iazana Guizzo (autora principal); Laura Pozzana
13/10/2018 | 10:30 h. às 16:30 h.
14/10/2018 | 8:00 h. às 12:30 h.

IMAGINÁRIOS PARA A TERRA COMUM
Louise Ganz (autora principal); Ana Paula Baltazar; Ines Linke
13/10/2018 | 10:30 h. às 18:00 h.
14/10/2018 | 8:00 h. às 16:00 h.

JOGO “AGENTES URBANOS E A CIDADE PARTICIPATIVA”
Miguel Antonio Buzzar (autor principal); Miranda Zamberlan Nedel; 
Juliana Martes Martins Braga; Gabriele de Campos Trombeta; 
Matheus Motta Vaz; Rachel Bergantin
14/10/2018 | 08:00 h. às 12:30 h.

PEDAGOGIAS URBANAS COMO PRÁTICA DO DIREITO À CIDADE
Mariana Bomtempo (autora principal)
13/10/2018 | 10:30 às 19:30 hs.

EIXO 5: PRODUÇÃO DO ESPAÇO, OCUPAÇÃO, GESTÃO E CIDADANIA

Salas na FAUFBA a serem indicadas na abertura das atividades

ADESIV(AÇÃO) PELO DIREITO À CIDADE
Christina Schade (autora principal); Olívia Teixeira Santiago;  
Paula Adelaide Mattos Santos Moreira
13/10/2018 | 10:30 às 20:00 hs.
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ARTICULAÇÕES URBANAS EM ESCADA: CULTURA, EDUCAÇÃO E CIDADE
Gabriela Leandro Pereira (autora principal); Thais Troncon Rosa; Ana 
Clara Oliveira de Araújo; Mariana Ribeiro Pardo; Jones Nascimento 
Sousa; Escola Comunitária Nossa Senhora de Escada
13/10/2018 | 10:30 h. às 20:00 h.
14/10/2018 | 8:00 h. às 19:30 h.

CIDADES CONTEMPORÂNEAS, MARGENS, LIMIARES: PRÁTICAS 
METODOLÓGICAS
Rafaela Izeli (autora principal); Janaína França Lisiak; Anna Raquelle 
Edington Anselmo da Silva; Thaís Troncon Rosa; Eduardo Rocha Lima
13/10/2018 | 10:30 h. às 20:00 h.
14/10/2018 | 8:00 h. às 19:30 h.

COMPARTILHANDO O OLHAR: DESCONSTRUÇÃO DOS COMPONENTES  
DO EQUILÍBRIO E DESEQUILÍBRIO EM UM AMBIENTE URBANO
Ricardo Moretti (autor principal)
13/10/2018 | 10:30 h. às 18:00 h.
14/10/2018 | 8:00 h. às 16:00 h.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO URBANO PARTICIPATIVO - DRUP
Nirce Saffer Medvedovski (autora principal); Luisa de Azevedo dos 
Santos; Bruna Bergamaschi Tavares
13/10/2018 | 14:00 h. às 17:00 h.

MORADIA SOCIAL E COEXISTÊNCIAS SOCIOECOLÓGICAS
Heliana Faria Mettig Rocha (autora principal); Paula Adelaide Mattos 
Santos Moreira
14/10/2018 | 13:30 h. às 18:00 h.

TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM NO BRONGO DO PAU MIÚDO, 
SALVADOR; REVISITANDO REGISTROS DOS ANOS 1980 DO ARQUITETO 
SYLVIO SAWAYA
Luis Octavio P. L. de Faria e Silva (autor principal); Maria Carolina 
Maziviero; Eneida Almeida
13/10/2018 | 10:30 h. às 18:00 h.
14/10/2018 | 8:00 h. às 12:30 h.

EIXO 6: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Salas na FAUFBA a serem indicadas na abertura das atividades

ROTA DO PELÔ: CAMINHOS ACESSÍVEIS?
Larissa Scarano Pereira Matos da Silva (autora principal); Rosana 
Santana dos Reis
13/10/2018 | 10:30 h. às 16:00 h.
14/10/2018 | 8:00 h. às 12:30 h.
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EIXO 7: INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO E NORMATIVAS

Salas na FAUFBA a serem indicadas na abertura das atividades

MODELANDO A CIDADE: O USO DE MODELOS DE INFORMAÇÃO COMO 
MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO
Daniel Cardoso (autor principal); José Nuno Beirão; Eugênio Moreira
13/10/2018 | 10:30 h. às 20:00 h.
14/10/2018 | 8:00 h. às 19:30 h.

MESAS TEMÁTICAS
16.10 | Terça-feira | 8hrs às 10hrs - PAF VI e FAUFBA

Sala 1
Eixo 1 - Habitação de Interesse Social, Projetos e Práticas
Coordenadora: Maria Teresa do Espírito Santo

HABITAÇÃO COLETIVA E ESPAÇO URBANO: REURBANIZAÇÃO  
DA FAVELA DO SAPÉ
Thais Junqueira Coelho

UMA REFLEXÃO SOBRE A POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL EM SALVADOR: EXISTEM OUTRAS POSSIBILIDADES?
Carolina Correia Queiroz

PROJETAR PARA A AUTONOMIA OU PARA O ASSUJEITAMENTO?  
O REASSENTAMENTO COLETIVO PARA OS ATINGIDOS DO ROMPIMENTO 
DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MARIANA-MG
Raone C. Tomazelli; Sandra M. Antunes Nogueira; Monique Sanches 
Marques

AS COOPERATIVAS HABITACIONAIS URUGUAIAS E O CONTEXTO 
ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DO SEGUNDO PÓS GUERRA -  
O CONJUNTO JOSÉ PEDRO VARELA
Carolina Ritter

CÉLIA HELENA CASTRO GONSALES AS ESTRATÉGIAS DE CITY 
MARKETING BASEADAS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO,  
CIDADE CRIATIVA E MOVIMENTO MAKER
Tarciso Binoti Simas; Sônia Le Cocq de Oliveira

Sala 2
Eixo 1 - Direito à Cidade I
Coordenador: Rodrigo Cury Paraízo

FABULAÇÃO COMO PROJETO GERMANA KONRATH PAULO EDISON BELO 
REYES PEDAGOGIAS URBANAS COMO PRÁTICA DO DIREITO À CIDADE
Mariana Roberti Bomtempo

HABITAR O CENTRO DE FORTALEZA: VAZIOS URBANOS, HABITAÇÃO  
DE INTERESSE SOCIAL E DIREITO À CIDADE
Ana Lívia Costa; Pedro Carvalho; Renato Pequeno

FOTOGRAFIA, COTIDIANO E CIDADE: OLHARES SOBRE O RIO DE JANEIRO 
A PARTIR DA FAVELA NOVA HOLANDA LUIZA XAVIER PEREIRA
Fernando B. P. Leme
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A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA EM PORTUGAL – REFLEXÕES SOBRE  
O DIREITO À CIDADE
Lucinda Oliveira Caetano; José Luís Crespo; Rodrigo Cury Paraízo

Sala 3
Eixo 1 - Metrópoles, Periferias e Subúrbios
Coordenador: Sergio Kopinski Ekerman

POR UMA AUTONOMIA CONCRETIZÁVEL: PROPOSIÇÃO DE TÉCNICAS  
DE ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA DE PEQUENO E MÉDIO PORTE 
PARA COMUNIDADES EM REGIÕES DE FRAGILIDADE SOCIOESPACIAL  
E AMBIENTAL
Vera Santana Luz

PRÁTICAS DE ARQUITETURA PARA DEMANDAS POPULARES DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Lorrainy Cristina Lage As; Vinícius Martins Ávila

RESISTÊNCIA E IDENTIDADE NA CONFIGURAÇÃO METROPOLITANA:  
UM OLHAR APROXIMADO EM TRECHOS DOS SUBÚRBIOS CARIOCAS
Maria Paula Albernaz; Rodrigo Bertame; Rafael Mattoso

SUBÚRBIOS SOTEROPOLITANOS, INGLESES E NORTE- AMERICANOS  
NO SÉCULO XIX: À EXPANSÃO PARA A COMPOSIÇÃO DE CIDADES
Gisele Paiva Leite

OCUPAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO ESPAÇO URBANO: O CASO DAS 
RESSACAS EM MACAPÁ/AP
Caio Picanço

Sala 4
Eixo 1 - Ensino de Arquitetura e Urbanismo
Coordenador: João Marcos de Alemida Lopes

REPENSANDO O ESPAÇO CONSTRUÍDO DA EDIFICAÇÃO ESCOLAR COM 
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS
Roberta B. F. Squaiella; Roberto Righi

O PROCESSO DE INSERÇÃO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS  
EM ESCOLAS BRASILEIRAS DE ARQUITETURA
Albenise Laverde; Cláudia de Andrade Oliveira

EXPERIMENTAÇÕES ARQUITETÔNICAS COMO PROCESSO PROJETUAL  
E DE APRENDIZAGEM
Sasquia Hizuru Obata; Carolina de Rezende Maciel; Milton Vilhena 
Granado Júnior

A REVISÃO DA REVISÃO: ENSINO E PESQUISA SOBRE O PROJETO  
DE ARQUITETURA NO SUL DO BRASIL PARA O SÉCULO XXI
Sergio Moacir Marques

REFLEXÕES SOBRE A “MANUFATURIZAÇÃO” DO ESTÁGIO  
EM ARQUITETURA E URBANISMO
Lara Melotti Tonsig; João Marcos de Almeida Lopes
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Sala 5
Eixo 1 – Ensino, Projeto e Construção I
Coordenadora: Érica de Sousa Checcucci

MAQUETES QUE SÃO DIAGRAMAS, QUE SÃO PROCEDIMENTOS:  
O ENSINO DE TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA MEDIADO PELA 
INVESTIGAÇÃO DIAGRAMÁTICA DOS PROCEDIMENTOS DE PROJETO
Gabriela Izar

EXPLORAÇÃO PROJETUAL E OS MODELOS FÍSICOS
Renata de Oliveira Araujo

[DES]DOBRA: INSTRUMENTO PROJETUAL
Lorena Maia Resende; Eduardo Rocha; Laura Lopes Cezar

ADOÇÃO DE MÉTODOS DE APRENDIZAGEM ATIVA NO PROJETO 
“MAQUETE CAMPI UFBA”
Érica de Sousa Checcucci; Maria Emília Rodrigues Regina;  
Naia Suarez Alban

FORMA-ESTRUTURA: MATRIZ DE EXPRESSÃO TECTÔNICA DA FAU-USP
Monica Aguiar; Marcos Favero

O ENSINO DE CONSTRUÇÃO COMO ENSINO DE PROJETO NO TERCEIRO 
ANO DO CURSO DE ARQUITETURA DA FAUP
Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto; Carlos Nuno Lacerda Lopes

Sala 06
Eixo 2 - Formação do Território
Coordenador: Luís Antônio de Souza

FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO NA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA  
DA CONCEIÇÃO DO JAGUARI: OS PRIMEIROS BAIRROS RURAIS
Carolina Gonçalves Nunes; Ivone Salgado

ARAGARÇAS NO BRASIL CENTRAL: MODERNIDADES PRÉ-BRASÍLIA
Larissa Alves Lacerda; Ricardo Trevisan

HISTORIOGRAFIA DO PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO 
FRANCISCO: IDEÁRIO, CONTEXTOS E INTERFACES
Carolina J. D. Sacconi; Ana C. R. Carvalho; Andrea A. Muner

RURAL E URBANO NO INTERIOR PAULISTA E SUAS RELAÇÕES COM  
A ECONOMIA GLOBAL DO CAFÉ
Frederico Vergueiro Costa; Júlia Farah Ribeiro

UMA ANÁLISE DIACRÔNICA DO TECIDO URBANO: O ESTUDO DE CASO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP
Rafael Augusto S. Ferreira; Renato Baesso Pereira

DUAS COLÔNIAS E DOIS SALTOS: ITAPURA E AVANHANDAVA -  
A RELAÇÃO ENTRE O RIO TIETÊ, A COLONIZAÇÃO MILITAR E A 
OCUPAÇÃO TERRITORIAL NO IMPÉRIO DO BRASIL
Nilson Ghirardello; Daniel Candeloro Ferrari
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Sala 07
Eixo 2 - Arquitetura Contemporânea
Coordenador: Francisco de Assis da Costa

ARQUITETURA DA EXPERIÊNCIA: O PAVILHÃO BRASILEIRO  
NA EXPO 2015
Carmela Medero Rocha

OUTRAS MEMÓRIAS: ARBITRARIEDADE E DISSIMULAÇÃO SEGUNDO 
PETER EISENMAN
Leandro Manenti

M.E.S. E GALERIA ADRIANA VAREJÃO: ENCONTRO DE DUAS 
CORRENTES
Valentina Martins Marques

ARQUITETURA PORTUGUESA: DA ESCOLA DO PORTO À ESCOLA  
DO SIZA?
Yuri de Souza Duarte; Lorena Petrovich Pereira de Carvalho

O MUSEU NA MARGEM DE UM RIO: UM DIÁLOGO ENTRE ÁLVARO SIZA 
VIEIRA E NADIR AFONSO
Adriano Tomitão Canas; Maria Teresa Fonseca

DO REVESTIMENTO À SIMULAÇÃO: DIALÉTICA NEGATIVA E CRÍTICA  
DE ARQUITETURA EM SÃO PAULO 1979-1989
Rafael Urano Frajndlich

Sala 101
Eixo 4 - Conflitos Ambientais, Degradação e Riscos
Coordenadora: Angélica T. Benatti Alvim

O RIO QUE COMANDA A VIDA: ENTRE OS LAGOS, IGARAPÉS E RESSACAS 
NA CIDADE DE MACAPÁ
José Alberto Tostes; Alice Agnes Weiser

A ORLA URBANA DO RIO PIRACICABA: CONTRADIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 
E OBSTÁCULOS À URBANIDADE
Laís Margiota Salvador; José Roberto Merlin

MORTE E VIDA DE RIOS NA GRANDE CIDADE
Fabio Pereira dos Santos

OS RIOS NO CONTEXTO DA PAISAGEM URBANA: O CASO  
DE BARRA BONITA
Gabriela Rosa Graviola; Norma Regina Truppel Constantino

URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE NO CONTEXTO DAS FRANJAS 
METROPOLITANAS DE SÃO PAULO: O CASO DAS SUB-BACIAS  
JUQUERI-CANTAREIRA E BILLINGS
Angélica Tanus Benatti Alvim; Andresa Lêdo Marques; Karina 
Dominici Alves

RISCOS TERRITORIAIS: A ÁGUA FRENTE A EXPANSÃO URBANO-
ECONÔMICA ANÁLISE EM NÚCLEOS IMIGRATÓRIOS DO ESPÍRITO  
SANTO (BRASIL)
Miguel Brunoro Thomé; Mariana Paim Rodrigues; Damiany  
Farina Nossa
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Sala 102
Eixo 4 - Natureza, Ambiente e Paisagem
Coordenador: Luis Octávio Pereira Lopes de Faria e Silva

FORMAS E CONTEÚDOS EM TRANSIÇÃO: PAISAGEM E ESPAÇOS LIVRES 
NA CIDADE DE ORIGEM INDUSTRIAL
Marcos Felipe Sudré Saidler; Sarah Helen Viana de Assis

E O PAISAGISMO, ONDE ESTÁ? IDENTIFICANDO ATORES AMBIENTAIS  
NA PESQUISA E NA EXTENSÃO
Diego Santos Moreira; Daniele Oliveira Guedes; Nayara Cristina  
Rosa Amorim

A PERCEPÇÃO DA PAISAGEM URBANA POR MEIO DO ESTUDO  
DAS CORES
Thuany Calory Fialho Furtado da Rosa; Virgínia Maria Nogueira  
de Vasconcellos

A INTERLOCUÇÃO ENTRE PAISAGEM E APRENDIZAGEM:  
O PERCURSO GUARANI
Flávia Assumpção de Godoy Bueno; Euler Sandeville

OS PADRÕES ESPACIAIS E MORFOLÓGICOS DE COMUNIDADES NA 
AMAZÔNIA: SUBSÍDIOS PARA UMA NOVA FORMA DE PENSAR A NATUREZA
Ana Cláudia Duarte Cardoso; Letícia Ribeiro Vicente; Rafaela 
Carolina Bulhões Oliveira

Sala 103
Eixo 8 - Inovação, Tecnologia e Sociedade I
Coordenadora: Heliana Faria Mettig

A IMPORTÂNCIA DO GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE  
DA MORFOLOGIA URBANA
Alessandra de F. Tarcsay; Miguel A. A. K. Prestes; Felix Carriello

DISCUTINDO A RELAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DAS ONTOLOGIAS  
NA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CIDADE
Fernando Almeida

MAPEAR A CIDADE:NOVAS TÉCNICAS E A REEMERGÊNCIA DAS MASSAS
Priscila Tavares Gavião de Almeida; Camila Fernanda Ignacio

INOVAÇÕES CARTOGRÁFICASNO NOVO ZONEAMENTO DE SÃO PAULO
He Nem Kim Seo

O USO DE TECNOLOGIAS PARA A DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
EDIFICADO: GEOPROCESSAMENTO E FOTOGRAMETRIA DIGITAL
Douglas Emerson Deicke Heidtmann; Gabriela Linhares da Silva; 
Vinícius Nunes Gonzaga

DOCUMENTAÇÃO PATRIMONIAL NA ERA DIGITAL: ESCOLA ESTADUAL 
DR. ÁLVARO GUIÃO, SÃO CARLOS
Giulia Ravanini Silva; Simone Helena Tanoue Vizioli
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Sala 104
Eixo 5 - Cenários da Apropriação de Praças
Coordenadora: Aparecita Netto Teixeira

O ESPAÇO PÚBLICO PERIFÉRICO NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO:  
A PRIVATIZAÇÃO DA PRAÇA CARLOS GIANELLI NO MUNICÍPIO  
DE SÃO GONÇALO, RIO DE JANEIRO
Jefferson Tomaz de Araújo

ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS:  
O CASO DO CERCAMENTO DA PRAÇA DO CARMO, EM FORTALEZA – CE
Isabelle de Lima Almeida; Karina da Silva Queiroz; Aline Maria  
Matos Rocha

VAZIOS URBANOS NA CIDADE: A PRAÇA LEVI COELHO DA ROCHA
Renata Bacelar Teixeira; Sidney Diniz Silva; Renata Silva Cirino

APROPRIAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO NA PRAÇA NELSON MANDELA
Henriette da Silva Perbeils

A PRAÇA COMO UM TIPO URBANO: O CASO DAS DOZE PRAÇAS  
DO CONJUNTO NOVA MARAMBAIA I EM BELÉM
Cristina Cátia Araújo Rêgo; Camila Cristina da Costa Santos Cruz

PRAÇA DA LIBERDADE (BELO HORIZONTE/MG): ESPAÇO “PÚBLICO” 
PARA QUEM?
Karina Machado de Castro Simão; Raquel Garcia Gonçalves

Sala 105
Eixo 4 - Vulnerabilidades Ambientais e Ocupação Urbana
Coordenadora: Akemi Ino

O ASPECTO FÍSICO-AMBIENTAL NO ESPAÇO PERIFÉRICO: ANÁLISE  
DE ÁREA DE BORDA URBANA NO MUNICIPIO DE TIMON-MA
Jose Mario Pacheco Junior; Karenina Cardoso Matos

CONFLITOS E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS NA ZONA  
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 04 (ZPA 04), NATAL, RIO GRANDE DO NORTE
Cecília Marilaine Rego de Medeiros; Juliana Viegas de Lima Valverde; 
Yanni Camila Silva Lopes

UMA ANÁLISE DA URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA NO VETOR  
NORTE BELENENSE: INTERFACES DOS PROCESSOS DE DISPERSÃO  
E FRAGMENTAÇÃO URBANAS COM AS DINÂMICAS NATURAIS
Leonardo Loyolla Coelho; Jocasta de Freitas de Araujo

ALÉM DO PLANO: REFLEXÕES SOBRE A URBANIZAÇÃO DA CIDADE  
DE SANTOS A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE DOIS SANITARISTAS
Cristina de Campos; Robson Alexandre Simões

Sala 106
Eixo 5 - Práticas Coletivas, Espaços Públicos e Urbanidade
Coordenadora: Laila Nazem Mourad

PRÁTICAS COLETIVAS URBANAS DE APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO - O ESTUDO DE CASO DA PRAÇA RADIAL SUL
Claudia Souza de Mello; Eloisa Carvalho de Araujo
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PRAÇA VIVA
Michelle Campos Morais; Luana Mendes da Silva; Pablo  
Ceolin Dallagnol

CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DE TRÊS PRAÇAS
Luis Guilherme Aita Pippi; Renata Michelon Cocco; Helena  
Reginato Gabriel

URBANIDADE INVISÍVEL: APROPRIAÇÕES ESPONTÂNEAS SOB  
O “ESPAÇO LIXO”
Marcela Lorena Farkat Scheer

PARTICIPAÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO: O PROCESSO DE DIÁLOGO SOBRE  
O FUTURO DO BERLINER MITTE, EM BERLIM
César Henriques Matos e Silva

UMA LEITURA SOBRE O PROJETO DA PRAÇA DE SARAMANDAIA: 
DIREITO À CIDADE E CONSTRUÇÃO DO COMUM
Akemi Tahara; Rafael Câmara; Laís Leitão

Sala 107
Eixo 5 - Grandes Projetos, Financeirização e Produção  
do Espaço Público
Coordenadora: Glória Cecília dos Santos Figueiredo

OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS: UMA PERSPECTIVA PARA  
O INSTRUMENTO.
Pedro Vitor Monte Rabelo; Carla Camila Girão Albuquerque

FINANCEIRIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO: UM ESTUDO DE 
CASO A PARTIR DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM
Bianca Feijão de Meneses; Janaína Carneiro Americano de Brito

A BANALIZAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA: O CASO  
DO PROJETO BELÉM PORTO FUTURO
Adailson Dantas

DO PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA À PRÁTICA DE GESTÃO 
PÚBLICA PRIVATISTA E SEGREGADORA: A EXPERIÊNCIA DE FORTALEZA 
NA IMPLEMENTAÇÃO DE ZEIS E PPPs
Breno Santiago Holanda; Valéria Pinheiro

FINANCEIRIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO: UM ESTUDO DE 
CASO SOBRE O AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS (FOR-CE)
Janaína Carneiro Americano de Brito; Bianca Feijão de Meneses

Auditório 01
Eixo 5 - Assistência Técnica, Assessorias e Direito à Moradia  
e à Cidade
Coordenadora: Ana Luiza Nobre

CIDADE E DIREITO À MORADIA: MODALIDADES DE ASSISTÊNCIA NA LEI 
11.888/2008
Rubiene Callegario Iglesias; Rodolfo Roldi Corona; Rubia Ferreira 
Locatelli

ASSESSORIA TÉCNICA FLEXÍVEL PARA UMA DEMANDA ITINERANTE:  
O CASO DA OCUPAÇÃO GREGÓRIO BEZERRA EM FORTALEZA, CEARÁ
Lucas Golignac Lessa
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ASSESSORIAS TÉCNICAS EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM 
SÃO PAULO: A PRÁTICA DA FÁBRICA URBANA
Antonio Couto Nunes; Maria Inês Sugai

NA LINHA DE FRENTE À ESCASSEZ DOS MEIOS: A ATUAÇÃO  
DE ARQUITETOS E URBANISTAS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 
LATINO-AMERICANOS
Mariely Ferreira dos Reis Luz; Marluce Wall de Carvalho Venâncio

ARQUITETURA E PARTICIPAÇÃO: PROJETAR “PARA” E PROJETAR “COM”
Joana Martins; Ana Luiza Nobre

Auditório 02
Eixo 7 – Índices e Ferramentas Aplicáveis a Regulação Urbana
Coordenador: Thais Troncon Rosa

COTA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO: NATUREZA DA FERRAMENTA 
FRENTE AOS INSTRUMENTOS TRADICIONAIS DE SOLO CRIADO  
EM CURITIBA
Mônica Máximo Silva

O ÍNDICE DE DISPERSÃO URBANA APLICADO A UMA POSSÍVEL REGIÃO 
METROPOLITANA
Tânia Michel Fuga; Fabricio Longui Bernardes; Alcindo Neckel

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PEATONAL EM 
ARACAJU: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS CALÇADAS DO 
CENTRO, JARDINS, SANTA LÚCIA E A CALÇADA IDEAL E COMO SUAS 
CAMINHABILIDADES INFLUENCIAM NA QUALIDADE DO DESLOCAMENTO
Carolina Gonçalves Silva Cardoso; Iandra Vieira Silva; Renata  
Oliveira Tavares

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA – EIV E EIT – COMO 
FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO URBANO, QUALIFICAÇÃO  
DE PROJETOS E REQUALIFICAÇÃO URBANA
Évelyn Soares; Marcos Thadeu Queiroz Magalhães

REGULAÇÃO URBANÍSTICA E MORFOLOGIA URBANA: O CASO  
DO NÚCLEO HISTÓRICO DE ICOARACI EM BELÉM, PA
Alberto Patrick Cassiano Lima; José Júlio Ferreira Lima

17.10 | Quarta-feira | 8:00hrs às 10:00hrs - PAF VI e FAUFBA

Sala 01
Eixo 1 - Arquitetura, Urbanismo e Comunidades
Coordenadora: Thais Troncon Rosa

A INFÂNCIA NA COMUNIDADE DO MOINHO
Daniela Getlinger; Rodrigo Mindlin Loeb

ENSAIOS SOBRE PROJETO E CANTEIRO - LIMITES E POTENCIAIS 
DE UMA EXPERIÊNCIA CONSTRUTIVA NA OCUPAÇÃO DO GLÓRIA, 
UBERLÂNDIA
João Paulo Vera; Giovanna Merli
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E AS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES  
NA FAVELA: METODOLOGIA DE TRABALHO EM EQUIPAMENTOS SOCIAIS 
DE HELIÓPOLIS
Nathália Conte Mendes Batista; Gustavo Henrique P. Castro; Gabriella 
Bispo Dias; Heloisa Bergamin Retamero; Luana Lye H. Terada; 
Juliana Shizue Yoshida

OS ARQUITETOS DE RECIFE NA VIRADA DO SÉCULO XXI: EDIFÍCIO, 
CIDADE E FAVELA
Enio Laprovitera da Motta

MELHORAMENTO URBANÍSTICO E PRÉ-FABRICAÇÃO: LELÉ  
E O PROJETO VALE DO CAMURUJIPE EM SALVADOR
Sergio Kopinski Ekerman

Sala 02
Eixo 2 – Arquitetura, Urbanismo e o Movimento Moderno  
no Nordeste
Coordenador: José Carlos Huapaya Espinoza

NARRATIVAS DE UM PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO: ARACAJU  
1950-1960’S
Carolina Chaves; Lucas R. Lima; Karoline Matias

CONJUNTO ESCOLA PARQUE: PATRIMÔNIO MATERIAL DA BAHIA  
E REFERÊNCIA PARA CONJUNTOS ESCOLARES NO BRASIL
Roberta B. F. Squaiella; Roberto Righi

POR UMA SALVADOR MODERNA: A CUSTA DE QUEM E DE QUE?  
1935-1945
José Carlos Huapaya Espinoza; Thiscianne Moraes Pessoa;  
Lucas Bispo dos Santos Castro

CARTOGRAFIAS IMPRECISAS DO NORDESTE MODERNO, MAPEANDO 
ARQUITETURAS
Guilah Naslavsky

REVISANDO AS (CON)TRADIÇÕES NA OBRA DE MARIO DI LASCIO  
(JOAO PESSOA, 1957 – 1980)
Filipe Valentim Afonso; Maria Berthilde Moura Filha

ARQUITETURAS NO NORDESTE BRASILEIRO: UMA REVISÃO A PARTIR 
DE PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 1970-1990’S
Taciana Bezerra; Carolina Chaves

Sala 03
Eixo 1 – Formação e Campo Profissional em Arquitetura  
e Urbanismo
Coordenadora: Ana Gabriela Soriano

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL: PANORAMA GERAL  
DA ARQUITETURA E DO DESIGN NO NORDESTE BRASILEIRO
Heitor de Andrade Silva; Andrea Carolino do Monte; Izabel Farias 
Batista Leite

FORMAÇÃO DOCENTE EM PROJETO DE ARQUITETURA NA  
PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Lanna Oliveira; Maria Lucia Malard
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VELHAS E NOVAS FORMAÇÕES EM URBANISMO NO BRASIL: ENTRE  
A HEGEMONIA E A RUPTURA DE CONSENSOS
Vinícius Rafael Viana Santos; Luiz Antonio de Souza

TERRA DE FORASTEIROS: BRASIL CÁ E LÁ. ARQUITETURA  
E GLOBALIZAÇÃO NO SÉCULO XXI
Hugo Segawa; Ivo Giroto

DISCIPLINAR E DISTINGUIR: FORMAS DE NARRATIVA  
E REPRESENTAÇÕES DE SUJEITOS DA ARQUITETURA
Camilo Vladimir de Lima Amaral

DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO EM ARQUITETURA: O CAMPO 
PROFISSIONAL PELA PERSPECTIVA DA MULHER ARQUITETA
Karla do Carmo Caser

Sala 04
Eixo 1 – Ensino, Projeto e Construção II
Coordenadora: Lídia Quieto Viana

ENSINO DE PROJETO E APRENDIZAGEM POR SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Mauricio José Laguardia Campomori

A OBRA DE LELÉ E O ENSINO DE CONSTRUÇÃO NA FAUFBA
Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE CONSTRUÇÃO NA FACULDADE  
DE ARQUITETURA DA UFBA
Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto

TECTÔNICA BAMBU – RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
Normando Perazzo Barbosa; Germana Costa Rocha; Giulan Antônio 
Rodrigues Vasconcelos

CIUDAD ABIERTA: UMA PAISAGEM VIVENCIADA
Clara Machado Meurer; Euler Sandeville Jr.

Sala 05
Eixo 1 – Percepção, Interação e Apropriação do espaço
Coordenador: Paulo Afonso Rheingantz

OCUPANDO O CAMPUS: INTERDISCIPLINARIDADE E PRÁTICAS 
EDUCATIVAS NO ESPAÇO DA CIDADE
Renata Bacelar Teixeira; Ednei Soares; Talita Queiroga

A IMPORTÂNCIA DAS TDICS NA INSERÇÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS  
NO ENSINO FUNDAMENTAL
Jordana Chaves de Melo; Vinícius Martins Ávila; Túlio Márcio  
de Salles Tibúrcio

DA VÁRZEA À PRACINHA: CRIANÇAS E HISTÓRIAS DO CENTRO  
DE VITÓRIA (ES)
Camila Benezath Rodrigues Ferraz

ANÁLISE DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE CARUARU-PE ATRAVÉS  
DA PERCEPÇÃO DO USUÁRIO
Amaury Souza; Anna Cavalcanti
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PREVENÇÃO DO CRIME ATRAVÉS DO DESING AMBIENTAL (CPTED) - 
INTERVENÇÕES DE DESENHO URBANO E A SEGURANÇA DAS CIDADES: 
COLÔMBIA, CHILE E BRASIL
Luciene Pessotti

ARQUITETURA ESCOLAR INFANTIL: INTERAÇÃO PESQUISA E ENSINO
Fernanda Maria Dors Dembinski; Nébora Lazzarotto Modler;  
Paulo Afonso Rheingantz

Sala 06
Eixo 2 – Morfologia Urbana
Coordenador: Francisco de Assis da Costa

ANÁLISE DA FORMA DA CIDADE ATRAVÉS DOS CORREDORES  
E SUBÁREAS
Adilson Costa Macedo

MORFOLOGIAS DA CONGESTÃO: APRECIAÇÕES SOBRE PARIS  
E NOVA YORK
Nilberto Gomes de Sousa

FLUXO E PERMANÊNCIA: INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE  
COMO PROJETO METROPOLITANO
Pedro de Moraes

AS TRANSFORMAÇÕES DE TERRAS RURAIS EM TECIDO URBANO  
NA CIDADE DE CAMPINAS-SP (BRASIL): O CASO DE ESTUDO FAZENDA 
CHAPADÃO
Ana Beatris Fernandes Menegaldo; Renata Baesso Pereira

UMA ANÁLISE HISTÓRICA DA RELAÇÃO ENTRE CIDADE E CORPOS 
HÍDRICOS: MANAUS/AM E SEUS IGARAPÉS
Maria Luisa Gambôa Carcereri

RUA XAVIER DE TOLEDO, 11. AS TRANSFORMAÇÕES E OS USOS  
DE UM IMÓVEL
Maíra Rosin

Sala 07
Eixo 6 – Ciclovias, Pedestres e Cidade para Pessoas
Coordenador: Juan Pedro Moreno Delgado

ESTRATÉGIAS DE MENSURAÇÃO DA CAMINHABILIDADE: ANÁLISE 
COMPARATIVA ENTRE WALKABILITY INDEX E O SPACE SINTAX 
WALKABILITY INDEX
Ana Luiza Favarão Leão; André Silva Olak; Milena Kanashiro

SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS EM RELAÇÃO  
AO FLUXO PEDONAL E VEICULAR EM UMA CIDADE DE MÉDIO PORTE
Paola Pol Saraiva; Lauro André Ribeiro; Alcindo Neckel

APROPRIAÇÕES E LIMITAÇÕES FISICO-ESPACIAIS DE IDOSOS  
EM PARQUE URBANO DE JOÃO PESSOA/PB
Dhyego de Lima Nogueira; Angelina Dias Leão Costa; Eduardo 
Augusto Monteiro de Almeida

QUANTIFICANDO MALHAS CICLOVIÁRIAS: DENSIDADE E CONTINUIDADE
Maurício Kunz; Alcindo Neckel
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Sala 101
Eixo 5 – Dimensões da Sustentabilidade e do Direito à Cidade
Coordenadora: Elisamara de Oliveira Emiliano

O PROJETO DO PARQUE DO GATO E AS DIMENSÕES  
DA SUSTENTABILIDADE
Celso A. Sampaio; Andresa L. Marques; Camila P. Costa

CIDADES SAUDÁVEIS E CIDADE: UMA BREVE REVISÃO SOBRE SEUS 
ASPECTOS NO BRASIL
Yuri de Souza Duarte

A CONQUISTA DE DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA LUTA 
POR TERRA E MORADIA: OS CASOS DE TABOÃO DA SERRA-SP, 
FLORIANÓPOLIS-SC E SÃO CARLOS -SP
Aline Vicente Cavanus; Tiago de Mattos Chafik Hindi; Raquel Gomes 
Valadares

MÉTODOS DE PLANEJAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO: 
ANÁLISE DE GUIAS PARA CIDADES COM INCLUSÃO DE GÊNERO
Giovanna Merli; Maria Eliza Alves Guerra

Sala 102
Eixo 7 – Planos Diretores, Participação Popular e Mercado
Coordenador: Eugenio Fernandes Queiroga

PLANOS DIRETORES E LEIS DE USO E OCUPAÇÃO: INOVAÇÕES 
RECENTES PROPOSTAS PARA CAMPINAS-SP
Eugenio Fernandes Queiroga; Luis Antonio Jorge; Vanessa Gayego 
Bello Figueiredo

PARTICIPAÇÃO POPULAR E DECISÃO POLÍTICA:UMA CRÍTICA  
A AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PODER PÚBLICO
Marcel Britto; Celso Maran de Oliveira

POLÍTICAS E PRÁTICAS TERRITORIAIS SOCIALMENTE NECESSÁRIAS
Manoel Lemes da Silva Neto; Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira; 
Thiago Carandina

MERCADO IMOBILIÁRIO VERSUS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
NOENTORNO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - 
CIPP
Francisca Bruna Santiago Viana Cavalcante

DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA À SEGREGAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO 
SOCIOESPACIAL EM CACOAL - RO: DESAFIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA CIDADE SUSTENTÁVEL AMAZÔNICA
José Rafael de Lima; Tiago Ferrari do Nascimento

Sala 103
Eixo 5 – Aspectos da Segregação Socioespacial em Habitações 
Periféricas
Coordenador: Andreá Borde

PROGRAMA FAVELA-BAIRRO E PROJETO “RÉUNIR VÉNISSIEUX”: 
REFLEXÕES SOBRE PROJETOS URBANÍSTICOS QUE PRETENDEM 
PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIOESPACIAL, NO RIO DE JANEIRO  
E EM LYON
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Gerônimo Emílio Almeida Leitão; Carolina Rezende Kroff; Honório 
Pinto Pereira de Magalhães Neto

ASPECTOS HABITACIONAIS E URBANÍSTICOS NA IMPLANTAÇÃO DA 
VERTICALIZAÇÃO DE MORADIAS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: 
ESTUDOS DE CASO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SP
Leandro Macedo Matteucci; Omar Yazbek Bitar

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NA PERIFERIA METROPOLITANA:  
A COSTRUÇÃO DA FRENTE DE EXPANSÃO SUL DE FORTALEZA-CE E OS 
IMPACTOS DA RETOMADA DOS GRANDES CONJUNTOS HABITACIONAIS
Raquel Martins do Nascimento

AS QUEDAS ACIDENTAIS E A SUA RELAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS 
DAS MORADIAS LOCALIZADAS NAS FAVELAS EM SÃO PAULO
Joice Genaro Gomes; Julio Cesar Pedrassoli

OCUPAÇÃO INFORMAL EM PALAFITAS: CARTOGRAFAR CONTROVÉRSIAS 
EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE MADEIRA
Luana Rocha de Souza

REFUGIADOS URBANOS NO RIO DE JANEIRO: INVISIBILIDADE, 
PERMANENTE TRANSITORIEDADE E CAMINHOS METODOLÓGICOS PARA 
A PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA
Natália da Cunha Cidade; Marize Bastos da Cunha

Sala 104
Eixo 1 – Arquitetura, Espaço Urbano e Etnicidade
Coordenadora: Fábio Macedo Velame

A EXPERIÊNCIA URBANA NEGRA: APONTAMENTOS DA NECROPOLÍTICA 
RACIAL NO ESPAÇO URBANO.
Santa Cruz Késsia Conceição

QUILOMBO MESQUITA EM GOIÁS: UMA EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA 
TÉCNICA CONJUNTA DO GRUPO PERIFÉRICO FAU/UNB E NUCLEAÇÃO 
DA RESIDÊNCIA AU+E/UFBA
Amanda Alves Sicca Lopes; Liza Maria Souza Andrade; Cyntia 
Temoteo da Costa Silva; Mariane da Silva Paulino

A QUESTÃO RACIAL NOS ESTUDOS SOBRE DESIGUALDADE URBANA  
NO BRASIL
Ana Cláudia Castilho Barone

CONTRADIÇÕES SOCIAIS E URBANAS VISTAS PELA FRESTA DA CASA: 
MORADIA POPULAR, HÁBITOS TRADICIONAIS VERSUS GESTÃO URBANA 
NO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ (1940-1970)
Laércio Gomes Rodrigues; Tomás de Albuquerque Lapa

CASA BRANCA E CAÇANDOCA: LAMPEJOS NA MACROPOLÍTICA  
DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Helena Tuler

ARQUITETURA DA SEGREGAÇÃO- MÉTODO E INSTRUMENTAIS  
DE ANÁLISE ESPACIAL
Janaina Almeida Stédile
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Sala 105
Eixo 2 – Arquitetos da Modernidade
Coordenador: Clovis Ramiro Jucá Neto

RIO-ZOO, 1978: SERGIO BERNARDES NOS JARDINS DA FICÇÃO
Marcelo Felicetti

SERGIO BERNARDES E O PAVILHÃO BRASILEIRO NA EXPOSIÇÃO 
UNIVERSAL E INTERNACIONAL DE BRUXELAS, 1958: 
INDUSTRIALIZAÇÃO, INVENTIVIDADE E EXPERIMENTAÇÃO
Fausto Sombra

“CONTRUIR O ABERTO”. NOTAS SOBRE PENSAMENTO E OBRA  
DO ARQUITETO ROBERTO MARTINS CASTELO.
Clovis Ramiro Jucá Neto; Margarida Andrade

O REALISMO SOCIALISTA EM PORTO ALEGRE: DEMETRIO RIBEIRO  
E UMA ARQUITETURA PARA AS MASSAS
Rodrigo Troyano

O POPULAR EM DISPUTA: EM TORNO DE LINA BO BARDI E CELSO 
FURTADO (1959-1964)
Junia Cambraia Mortimer; Elisa Vieira Lago; Leonardo Vieira  
de Souza

TRAÇOS DA CULTURA POPULAR NA OBRA DE LUIS BARRAGÁN
Marina Canhadas

Sala 106
Eixo 3 – Patrimônio Cultural I
Coordenadora: Mariely Cabral de Santana

A VALORAÇÃO DO SIGNIFICADO CULTURAL: O EXEMPLO  
DE PELOTAS – RS
Juliana Cavalheiro Rodrighiero; Ana Lúcia Costa de Oliveira

EXPERIÊNCIAS SOCIOESPACIAIS DOS MORADORES COMO AGENTES  
NO PROCESSO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA/PE.
Diôgo Cesar Oliveira Carvalho

DE TIJOLO EM TIJOLO: DETALHES CONSTRUTIVOS DAS EDIFICAÇÕES 
DA QUARTA COLÔNIA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA DO RIO GRANDE DO SUL
Cristiane Leticia Oppermann Thies; Denise Souza Saad; Clarissa  
de Oliveira Pereira

IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE UMA ARQUITETURA 
TRADICIONAL: PELA PRESERVAÇÃO DOS BANGALÔS NA CIDADE  
DE JOÃO PESSOA
Lizia Agra Villarim; Ivan Cavalcanti Filho

GEPAC-BELA VISTA: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O CAMPO  
DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM SÃO PAULO
Claudia Andreoli Muniz
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Sala 107
Eixo 3 - História e Gestão do Patrimônio II
Coordenadora: Ariadne Moraes Silva

EM BUSCA DO TEMPOR PERDIDO. IPHAN E AGESTÃO DA CONSERVAÇÃO 
DOS CONJUNTOS URBANOS TOMBADOS
Marco Antonio Farias Coutinho; Norma Lacerda; Amélia Reynaldo

ANÁLISE DA DISCUSSÃO INSTITUCIONAL NO PROCESSO DE INVENÇÃO 
DO CENTRO HISTÓRICO DE BELÉM/PA
Emanuella da Silva Piani Godinho

ARQUITETURA RURAL E A CONTRIBUIÇÃO DO TURISMO NA PROTEÇÃO 
DOS BENS PATRIMONIAIS: UMA POSSIBILIDADE PARA CASA COMERCIAL 
RURAL EM SÃO MIGUEL DO OESTE, SC
Paulo Ricardo Bavaresco; Suély Thaís Bazzotti; Patrícia Dalmina de 
Oliveira

MONUMENTOS HISTÓRICOS NAS CIDADES GLOBAIS: IDENTIDADE, 
SINGULARIDADE E RENDA
Izabela Martins de Oliveira Pinto; Aline Daniele Cruz Santiago; Nicolle 
Peres Cardoso

PRESERVAÇÃO E RUÍNA: UMA BREVE LEITURA DOS PROCESSOS  
DE TRANSFORMAÇÃO URBANA A PARTIR DO SKYLINE DA CIDADE  
DE SALVADOR
Ana Licks Almeida; Ariadne Moraes Silva; Márcia Maria Couto Mello

Auditório 01
Eixo 5 – Lugar e Espaço Público na Cidade
Coordenadora: Renato Pequeno

A REDE DE VIZINHOS ‘AMIGOS DA RUA’ E A OCUPAÇÃO DE UM ESPAÇO 
PÚBLICO COM CRIANÇAS
Samy Lansky

(RE)SIGNIFICAÇÃO DO LUGAR: REFLEXÕES SOBRE A INSERÇÃO DO 
VIADUTO FRANCISCO H. DOS SANTOS NA PAISAGEM CURITIBANA
Bianca Paola Comin

PROGRAMA RUAS ABERTAS: UMA APROXIMAÇÃO PELAS SUAS 
RELAÇÕES
Rafaela Lino Izeli

A OPOSIÇÃO ENTRE A CASA E A RUA NO BRASIL: AS PROJEÇÕES 
IMAGINÁRIAS DOS USUÁRIOS DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA 
(RECIFE-PE)
Maria de Fátima Batista de Souza Lima

MACEIÓ PARA PESSOAS: RELAÇÕES ENTRE A ARQUITETURA  
E O URBANO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Matheus Santana Correia; Raíssa Rafaelly de Holanda Leite; Morgana 
Maria Pitta Duarte Cavalcante

ESPAÇO PÚBLICO E ELEMENTOS URBANOS: REFLEXÕES SOBRE 
APROPRIAÇÃO E USO
David Queiroz Monteiro; Fabiana Trindade da Silva
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Auditório 02
Eixo 4 – Sustentabilidade no Ambiente Social, Natural  
e Construído
Coordenadora: Heliana Faria Mettig Rocha

SE HABITAÇÃO SOCIAL FOR ARQUITETURA: UM LUGAR PARA  
A SUSTENTABILIDADE
César Renato Canova; Tânia Liani Beisl Ramos; Geovany Jessé 
Alexandre da Silva

O ARROIO A RUA O VERDE A VIDA – UMA CARTOGRAFIA DAS BORDAS: 
APROXIMAÇÕES ENTRE MEIO SOCIAL E MEIO NATURAL NO ARROIO 
PEPINO.
Valentina Machado; Eduardo Rocha

ANÁLISE DAS DIMENSÕES AMBIENTAL E URBANA DA 
SUSTENTABILIDADE NO CONJUNTO SANTO AMARO V
Nathalia da Mata Mazzonetto Pinto; Thaís Sales Gonçalves;  
Carmem Campos Pereira

CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO- GEOTÉCNICO: 
PERIFERIAS À MERCÊ DA SUBJETIVIDADE
Aline Roque Silva; Lúcio Flávio de Souza Villar

ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO NORTE DO BRASIL:  
UM OLHAR SOBRE PORTO VELHO/RO
Carina G. C. Carvalho; Jonathas M. P. Silva

18.10 | Quinta-feira | 8hrs às 10hrs - PAF VI e FAUFBA

Sala 01
Eixo 2 – Estudos Urbanos, Cidade e suas Representações
Coordenador: Luiz Antonio Fernandes Cardoso

MANUEL BANDEIRA, ALBERTO GUINARD E OURO PRETO:  
A PRESERVAÇÃO AFETIVA DE UMA PAISAGEM
Ana Laura Assumpção; Paulo César Castral

RECIFE PELO CICLO DO CINEMA, 1923-1931
Kate Saraiva; Fernando Diniz Moreira

UM OUTRO OLHAR SOBRE MARINGÁ-PR
Juliana Cavalaro Camilo; Simone Helena Tanoue Vizioli; Joubert  
José Lancha

NOTAS SOBRE UM POETA-SISMÓGRAFO: A POESIA DE NICOLAS BEHR  
E A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA
Dilton Lopes; Ramon Martins

HISTORIOGRAFIA URBANA NO IV CENTENÁRIO DO RIO DE JANEIRO  
E AS REPRESENTAÇÕES DA CIDADE
Brenda Regina Braz Leite

A TRAJETÓRIA DE LÍCIA VALLADARES E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA  
OS ESTUDOS URBANOS NO BRASIL
Linda M. P. Gondim
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Sala 02
Eixo 2 – Teoria e Historiografia da Arquitetura
Coordenador: Eduardo Grala da Cunha

ARQUITETURA COM-SENTIDA: ATRAVESSAMENTOS CONTEMPORÂNEOS 
ENTRE CIDADE, DESIGN E ARTE, NO LIMIAR DA CULTURA
André Luiz Carvalho Cardoso

INTERFACES, ENTRELAÇAMENTOS E EFEITOS DAS POLÍTICAS 
ONTOLÓGICAS NAS RELAÇÕES ARQUITETOS- ACTANTES
Paulo Afonso Rheingantz; Fabíola Belinger Angotti; Eduardo Grala  
da Cunha

NOTAS SOBRE A INSTRUMENTALIDADE DO LIVRO IMPRESSO  
NA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA
Gabriel Girnos Elias de Souza

ENSAIO SOBRE TECTÔNICA: JUNÇÃO, LUGAR E CORPO
Angélica Camargo; Rodrigo Almeida Bastos

INTERPRETANDO A HISTORIOGRAFIA MODERNA BRASILEIRA:  
BRASÍLIA E MONOGRAFIAS ENTRE 1957 E 1973
Luiz Gustavo Sobral Fernandes

A EMERGÊNCIA DO DISCURSO AMBIENTAL NO MEIO ARQUITETÔNICO 
(ANOS 1960 E 1970): UMA CONTRACULTURA ENTRE CONVERGÊNCIAS  
E REAÇÕES À MODERNIDADE
Gabriel de Andrade Fernandes; Euler Sandeville Jr.

Sala 03
Eixo 2 – Temas de História da Arquitetura
Coordenadora: Maria Augusta Justi Pisani

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS: ARQUITETURA, 
CONCURSOS E CAPITAL SIMBÓLICO
Fabiano Sobreira; Bárbara Ledes; Stefanie Martins

EMAS RECORRENTES NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA 
BRASILEIRA: CONTEXTUALIZAÇÃO EM VITÓRIA (ES)
Maisa Mazzini; Renata Hermanny de Almeida

ENTRE O SÍMBOLO DO FASCIO - O PAVILHÃO FASCISTA EM SÃO PAULO
Gustavo de Almeida Sampaio

OS COUNTRY CLUBS DE ÍCARO DE CASTRO MELLO, A ARQUITETURA 
MODERNA E A MODERNIZAÇÃO DO NORTE PARANAENSE
Bruno Castilho Frazatto; Renato Leão Rego

O PAVILHÃO DO MERCADO LIVRE DO PRODUTOR DO CEAGESP:  
UM EXOESQUELETO À ESPERA DE RECONHECIMENTO
Rafael Antonio Cunha Perrone; Maria Augusta Justi Pisani; Rafael 
Patrick Schimidt

A DESCONSTRUÇÃO DO ECLETISMO: MODERNISMO VS. HISTORICISMO
Sylvia Ficher
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Sala 04
Eixo 4 – Tecnologias Alternativas Aplicadas ao Ensino, Projetos  
e Práticas
Coordenador: João Marcos de Almeida Lopes

PRODUZIR ENERGIA EM ÁREA URBANA EM HABITAÇÕES PRECÁRIAS?
Cristina Kanya Caselli Cavalcanti; Carolina de Rezende Maciel; Gilda 
Collet Bruna

ESTUDO DA VIABILIDADE CULTURAL E ECONÔMICA DO USO DO BAMBU 
EM ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES NO PARANÁ
Laiana Chopek Sarvezuk; César de Godoy Gomes

TECNOLOGIA SOCIAL, MATERIAL NÃO CONVENCIONAL E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA: APLICAÇÃO DE CONCEITOS EM ANTEPROJETO DE CENTRO 
DE CONSTRUÇÃO COM TERRA.
Beatriz Lemos Santiago

JARDIM FILTRANTE COMO SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO  
DE ESGOTO PARA CIDADE DE PEQUENO PORTE
Vitória Canali; Bárbara Reichert; Alcindo Neckel

O USO DAS GEOTECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS DIDÁTICAS NA 
PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS URBANOS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ
Angelo Fernando Pereira; Wallase Botelho; Felix Carriello

O DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO UTILIZADO COMO MÉTODO PARA  
A LEITURA DA PAISAGEM ATRAVÉS DE VIVÊNCIAS DE BIOCONSTRUÇÃO
Eliane Katayama Pricoli Amaro; Norma Regina Truppel Constantino

Sala 05
Eixo 5 – Requalificação em Áreas Centrais e Direito À Moradia
Coordenadora: Natália Miranda Vieira-de-Araújo

OCUPAÇÕES NA ÁREA CENTRAL: USOS DO TERRITÓRIO, VIDA 
COTIDIANA E PERMANÊNCIAS
Bárbara Frutuoso; Volia Regina Costa Kato

MORAR NO CENTRO: AS TRANSFORMAÇÕES DA PROVISÃO 
HABITACIONAL PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO
João Pedro de Oliveira Campos Volpato

PROGRAMAS HABITACIONAIS E A OCIOSIDADE IMOBILIÁRIA NO CENTRO 
HISTÓRICO DE BELÉM
Bianca Bandeira Santos; Samia Cardoso Andrade

AS OCUPAÇÕES NO CENTRO DE VITÓRIA, ES: MORADIA OU RUÍNA?
Clara Luiza Miranda; Lutero Proscholdt Almeida; Lucas Martins

A PRODUÇÃO MERCANTIL DA CIDADE CONTEMPORÂNEA. O PORTO 
NOVO RECIFE-PE E AS ESTRATÉGIAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS 
CENTRAIS E WATERFRONTS
Jovanka Baracuhy Scocuglia; Moisés Ferreira Cunha

O ABISMO ENTRE AS PRÁTICAS PRESERVACIONISTAS E A GARANTIA DO 
DIREITO À MORADIA DIGNA: O EMBLEMÁTICO CASO DA COMUNIDADE DO 
PILAR NO BAIRRO DO RECIFE
Manoela Jordão; Natália Miranda Vieira-de-Araújo
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Sala 06
Eixo 5 – Espaços Públicos em Habitação de Interesse Social
Coordenadora: Laura Machado de Mello Bueno

PRIVATIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL
Cristiane Guinancio

A CASA É APENAS UMA MORADIA?: OS DIVERSOS USO DA CASA  
NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1 NA RMNATAL
Beatriz Fontenele

DIREITO DE VIVER NA CIDADE: A NEGAÇÃO DA CIDADE EM  
CONJUNTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM VITÓRIA  
DA CONQUISTA – BA.
Raquel Gomes Valadares

INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS PÚBLICOS NA PÓS OCUPAÇÃO DO MINHA 
CASA, MINHA VIDA: EXPERIÊNCIA EM CAMPINAS
Gabrielle Astier de Villatte Wheatley Okretic; Laura Machado de Mello 
Bueno

ESPAÇO DE MORAR: REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA HABITACIONAL  
EM CAMPO MOURÃO – PR
Karoline Krenski; Lucas Grolla Vido

AS MARCAS DO LUGAR DE ORIGEM NO ATUAL LOCAL DE MORADIA:  
O CASO DO CONJUNTO ISMAEL SILVA – ZÉ KETI
Carolina Trotta; Juliana Santos

Sala 07
Eixo 5 – Cidadania, Ambiência e Urbanidade
Coordenadora: José Carlos Huapaya Espinoza

PROPOSTAS DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DE LOCAÇÃO SOCIAL DE 
MERCADO EM SÃO PAULO: O DESAFIO DE ATENDER A QUEM PRECISA
João de Araújo Chiavone; Paula Freire Santoro

LOCAÇÃO SOCIAL EM SÃO PAULO: ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PARA UMA 
VIRADA NA POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO
Guilherme Rocha Formicki; Danielle Naomi Iwai

AMBIVALÊNCIAS ENTRE CIDADE, COMÉRCIO E URBANIDADE  
EM PALMAS (TO)
Roberto de Almeida Bottura; Alice Barboza de Oliveira; Raphaella 
Menezes dos Santos; Arelly Maria Santos da Silva

CORREDOR GASTRONÔMICO DA VARJOTA, EM FORTALEZA: POLÍTICAS 
URBANAS E CONFLITOS SOCIOESPACIAIS
Simone Menezes Mendes; Beatriz Helena Nogueira Diógenes

AS CIDADES DO CAMPO: TRANSFORMAÇÕES DA REDE URBANA  
A PARTIR DA EXPANSÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO - ESTADO  
DE SÃO PAULO – 1975/2010
João Jaime de C. Almeida Filho; Jonathas Magalhães Pereira  
da Silva

CLUSTERS URBANOS COMO INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO LOCAL
Larissa Santos
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Sala 101
Eixo 5 – Produção do Espaço: Conflitos e Inovações
Coordenador: Wilson Ribeiro Santos Junior

INOVAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NOS NOVOS POLOS 
DE DESENVOLVIMENTO DA METRÓPOLE DORECIFE
Bárbara Ferragut; Maria Angela Souza

A “CIDADE GLOBAL” E O MERCADO IMOBILIÁRIO: ANÁLISE DA 
PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL NO QUADRANTE SUDOESTE  
DE SÃO PAULO DE 2008 A 2017
Isabela Baracat de Almeida; Roberto Righi

ENTRE O MACRO E O MICRO: CONFLITOS NO PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cristiano Ferrari Maciel; Anderson Dias de Almeida Proença; Wilson 
Ribeiro Santos Junior

FORMAS DA EXPANSÃO URBANA NA CIDADE DE CAMPINAS NO PERÍODO 
2009-2016
Márcio Rodrigo Barbutti; Dênio Munia Benfatti

ESTUDO METODOLÓGICO DE REABILITAÇÃO URBANA: A DEFINIÇÃO  
DE DIRETRIZES E ESTRATÉGIASDA CIDADE DE JOINVILLE-SC
Maria Bonett; Raquel Weiss

PODERES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AEROPORTOS NO ÂMBITO DO 
PLANEJAMENTO URBANO BRASILEIRO: UM PANORAMA PARCIAL,  
DE 2006 A 2017
Paulo Sergio Ramos-Pinto; Marcos Thadeu Queiroz Magalhães

Sala 102
Eixo 8 – Inovação, Tecnologia e Sociedade II
Coordenadora: Elisabetta Romano

PROJETO MORFOGENÉTICO: UMA REVISÃO
Guilherme Giantini; Gabriela Celani

ANÁLISE DO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS POR MEIO  
DO APLICATIVO ISOPARC
Geane Talia de Almeida Lopes; Adriane Fernanda Silva; Milena 
Kanashiro

ARQUITETURA INCLUSIVA: UMA EXPERIÊNCIA DE PROJETO 
COLABORATIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Luísa Oliveira; Jéssica Portella; Andrea Q. Mussi

ANÁLISE DE PROPRIEDADES DE CAMPOS VISUAIS EM PARQUES 
URBANOS E APROPRIAÇÃO POR IDOSOS: AVALIAÇÃO DO PARQUE 
MOINHOS DE VENTO (PORTO ALEGRE/RS)
Fernanda Balestro; Fábio Lúcio Zampieri

NARRATIVAS VISUAISEM MUSEUS PORTUGUESES
Roseline Oliveira; António Borges Abel

CONEXÕES TECTÔNICAS EM ESTRUTURAS DE BAMBU
Germana Costa Rocha; João Victor Silva Santos; Stela Dias  
de Sá Alves
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Sala 103
Eixo 1 – Cartografias e Derivas
Coordenador: Luís Antônio de Souza

PERCORRENDO O CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
Caroline Cepeda Anseloni

ARQUITETURA, CORPO E CIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIAS EM UM 
ATELIÊ DE PROJETO ARQUITETÔNICO
Rodrigo Gonçalves Santos; Flávia Martini Ramos; Elaine Cristina Maia 
Nascimento

EXPERIÊNCIA METODOLÓGICA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
PROJETO: OLHAR ARTÍSTICO E DERIVA NA CRIAÇÃO SOBRE O URBANO
Aline A. A. Cruz; Letícia A. Silva

CARTOGRAFIAS AFETIVAS DE JARDINS POSSÍVEIS
Luciana Bragança; Gabriela Rezende; Lorena Souza

CARTOGRAFIA COMO PROCESSO NA ARQUITETURA E NO URBANISMO: 
ENSAIOS, EXPERIÊNCIAS 1 E INTERPRETAÇÕES
Ana Clara Oliveira de Araújo; Mariana Ribeiro Pardo

A CIDADE: RESISTÊNCIA ÀS DIFERENÇAS
Nayara Pires; Valter Caldana

Sala 104
Eixo 2 – História da Cidade e do Urbanismo I
Coordenador: Renato Sobral Anelli

TEMAS DO SONHO AMERICANO DE LUIZ DE ANHAIA MELLO PARA SÃO 
PAULO: OS NOVOS PARQUES E A “ARVORE DO URBANISMO”
Heliana Angotti-Salgueiro

ANHAIA MELLO E O PLANEJAMENTO URBANO EM SÃO PAULO  
NO SÉCULO XX
Felipe Rainho; Renato Anelli

AS IDÉIAS E ATIVIDADES DE ARMANDO DE GODOY: UM DARWINISTA 
SOCIAL INSPIRADO PELO MOVIMENTO CIDADE-JARDIM E/OU O INIMIGO 
DOS ARRANHA-CÉUS (1923-1944)?
Joel Outtes

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:  
O PROCESSO DE PROJETO QUE REVELA A HISTÓRIA
Luciana Marson Fonseca

A UTOPIA URBANA AMAZÔNICA
Giselle Fernandes de Pinho; Evandro Ziggiatti Monteiro; Silvia A. 
Mikami Pina

Sala 105
Eixo 1 – Análise Arquitetônica: projeto
Coordenadora: Ariadne Moraes Silva

UM PROGRAMA EM FORMAÇÃO: LEARNING CENTER - EPFL - LAUSANNE 
- SANAA
Valério Marcos Nogueira Pietraoia
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ANÁLISE DOS PROJETOS RESIDENCIAIS DO ARQUITETO SYLVIO E.  
DE PODESTÁ. IDEÁRIOS, PROJETO E PRÁTICA.
Marcos O. Prado; Ana Tagliari

ESPAÇOS TIPO: DE A A D
Luiz Amorim

A PROMENADE ARCHITECTURALLE COMO EXPERIÊNCIA ESPACIAL
M. L. Andréa Storch; Micael Matheus

CONSTRUINDO O CHÃO: O PAPEL DAS ESTRUTURAS DE TRANSIÇÃO  
NA OBRA DE ANGELO BUCCI
Carlos Fernando Silva Bahima; João Ricardo Masuero

Sala 106
Eixo 5 – Ativismos, Rebeldias, Violência e Segurança Urbana
Coordenadora: Elisamara Emiliano

PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO SEGURO EM CURITIBA: UMA 
APROXIMAÇÃO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
URBANÍSTICOS E TECNOLÓGICOS
Thiago Augusto Ferreira Da Costa

DESENHO URBANO E VIOLÊNCIA
Cyro Souza Neto; Jaime Tadeu Oliva

A DISPUTA PELO USO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS NAS MANIFESTAÇÕES 
CONTRA E A FAVOR DO PROCESSO DE IMPEACHMENT EM 2016,  
NO BRASIL
Cristina Pereira de Araujo; Tiago Delácio

INSURGÊNCIAS URBANAS E FEMININAS COMO PRÁTICAS CORRELATAS 
PARA RESISTÊNCIA TERRITORIAL
Carolina Guida Cardoso do Carmo

A CASA 1: HABITAÇÃO E DIÁLOGO ENTRE PÚBLICO E PRIVADO NA 
ACOLHIDA DE JOVENS LGBT
Artur de Souza Duarte; Renato Cymbalista

CIDADE NO INTERREGNO:NOTAS SOBRE O ATIVISMO NA PRESENTE 
METÓPOLE BRASILEIRA
Carlos Henrique de Lima

Sala 107
Eixo 4 – Preservação, Conservação e Gestão do Patrimônio 
Edificado e Ambiente
Coordenadora: Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha

CONTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO PARA O CONFORTO TÉRMICO NO SÍTIO 
HISTÓRICO DE OLINDA
Júlia Alves; Renato Costa; Ruskin Freitas

CONEXÃO DE ESPAÇOS PROTEGIDOS ATRAVÉS DA INFRAESTRUTURA 
URBANA: RUPTURAS E POTENCIALIDADES
Elisania Magalhães Alves; Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha

O PAPEL DOS EDIFÍCIOS E SEUS SISTEMAS NA CONSERVAÇÃO 
PREVENTIVA DE BENS CULTURAIS – CONSIDERAÇÕES PARA 
ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO E CERTIFICAÇÃO
Willi de Barros Gonçalves
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UM PATRIMÔNIO EM RISCO: A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO SOBRE A PRESERVAÇÃO DO ACERVO DE OBRAS RARAS 
DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE
Angélica Borges; Ruskin Freitas

REABILITAÇÃO EDILÍCIA EM QUESTÃO: INTERFACES ARQUITETÔNICAS 
E URBANÍSTICAS EM CASOS DA ÁREA CENTRAL CARIOCA
Henrique Rocha; Andréa da Rosa Sampaio

Auditório 1
Eixo 6 – Mobilidade e Impactos na Qualificação do Espaço Urbano
Coordenadora: Angélica T. Benatti Alvim

ANÁLISE DOS IMPACTOS PROVOCADO POR UM PGV – TERMINAL 
URBANO – NO USO DO SOLO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE: ESTUDO 
DE CASO DA AV. 4A RADIAL EM GOIÂNIA - GO
Murilo Matos Borges; Rodrigo de Moraes Corrêa; Evelyn Cristine 
Moreira Soares

INTERVENÇÃO NO TRANSPORTE URBANO COLETIVO: ANÁLISE  
DO CORREDOR SUL DO SISTEMA INTHEGRA TERESINA
Cláudio Valentim Rocha Leal; Lara Citó Lopes; Vinícius Batista 
Ribeiro de Sousa

A MOBILIDADEAUTOMOTIVA E A SUA REPERCUSSÃO SÓCIO-ESPACIAL 
NO RIO DE JANEIRO
João Folly

LOCALIZAÇÃO E USOS DE EQUIPAMENTOS OLÍMPICOS: UMA ANÁLISE 
EXPLORATÓRIA PÓS-JOGOS
Gabriela Silva; Antônio Tarcísio Reis

TRÊS CHAVES DE ANÁLISE PARA COMPREENSÃO DAS ESTAÇÕES 
FERROVIÁRIAS CONTEMPORÂNEAS
Rodrigo Morganti Neres

Auditório 2
Eixo 7 – Instrumentos da Legislação Urbanística, Regulamentação 
e Impactos
Coordenador: José Almir Farias

TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR: PANORAMA DE 
REGULAMENTAÇÕES MUNICIPAIS E COM FOCO EM PARÂMETROS 
ESSENCIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
Isabela Bacellar; Fernanda Furtado; Sonia Rabello

A FORMA URBANA EM TRÊS TEMPOS – O ZONEAMENTO DE SÃO PAULO 
E O IMPACTO NA FORMA
Leticia Takeda Lodi

A PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COM  
RECURSOS DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR:  
O CASO DE SÃO PAULO
Helterson Ribeiro da Silva Leite

O BAIRRO COMO UNIDADE TERRITORIAL DE PLANEJAMENTO E DE 
PROJETO. PERCEPÇÕES SOBRE A CIDADE DE FORTALEZA-CE.
José Almir Farias Filho; Hadriel Vieira de Oliveira
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O IMPACTO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
– SP: CRESCIMENTO URBANO ESPRAIADO, FRAGMENTADO  
E EXCLUDENTE
Amanda C. Maia; Selena D. L. Lage; Gisela C. V. Leonelli

REGULAMENTAÇÃO DAS ZEIS EM FORTALEZA: ASSESSORIA TÉCNICA  
E MOBILIZAÇÃO POPULAR
Gabriela de Azevedo Marques; Thaís Oliveira Ponte; Marcela Monteiro 
Santos

19.10 | Sexta-feira | 8hrs às 10hrs - PAF VI e FAUFBA

Sala 1
Eixo 2 - História do Ensino em Arquitetura
Coordenadora: Gleici Azambuja Elali

POSITIVISMO E ANTIPOSITIVISMO: DUAS FILOSOFIAS PARA  
A COMPREENSÃO DA EDUCAÇÃO ARQUITETÔNICA
Giuliano Orsi Marques de Carvalho; Gleice Azambuja Elali

MUITO POUCO ENSINO DE TEORIA E POUCA ARQUITETURA, OS MALES 
DO BRASIL SÃO
Marcelo Puppi

O CURSO TÉCNICO DE ARQUITETURA DO INSTITUTO DE BELAS ARTES 
DO RIO GRANDE DO SUL: ETAPA AO ENSINO AUTÔNOMO
Bruno Cesar Euphrasio de Mello

A REFORMA DO ENSINO DE ARQUITETURA E O MOVIMENTO RENOVADOR 
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (1930 – 1932
Caio Nogueira Hosannah Cordeiro

PARTILHA DO ESPAÇO DA CIDADE E O SIMULACRO DO ESPECIALISTA
Lutero Pröscholdt Almeida; Clara Luiza Miranda

Sala 2
Eixo 3 – Patrimônio Cultural II
Coordenadora: Aline de Figueirôa Silva

A INTRÍNSECA RELAÇÃO ENTRE MEMÓRIA, IDENTIDADE E PAISAGEM 
CULTURAL
Andressa da S. Morelato; Ana M. G. A. Amora

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL: MEMÓRIA E IDENTIDADE EM ALTO 
LIBERDADE/ES
Kamila Drago Bona; Renata Hermanny de Almeida

LUGARES DOS MORTOS NA CIDADE: O LUTO PÚBLICO COMO 
INSTRUMENTO POLÍTICO
Leticia Becker Savastano; Bianca Jo Silva

LUGARES DE MEMÓRIA: ESTUDO DE CASO DA PRAÇA DA ALFÂNDEGA E 
SEUS MUSEUS
Roberta Edelweiss; Graziela Maciel; Carlla Volpatto

PAISAGEM CULTURAL DAS RUAS PARA PEDESTRES
Débora Maria Svizzero Boni; Pedro Paludetto Silveira; Rosio 
Fernández Baca Salcedo



53

GEPAC-BELA VISTA: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O CAMPO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL EM SÃO PAULO
Claudia Andreoli Muniz

Sala 3
Eixo 3 – História e Gestão do Patrimônio I
Coordenadora: Regina Andrade Tirello

AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE SAVERIO MURATORI PARA PENSAR O 
(RE)INVENTÁRIO DO HISTÓRICO BAIRRO DA BELA VISTA, SÃO PAULO
Giulia Vercelli; Regina Andrade Tirello

CONSERVAÇÃO, GESTÃO E PRESERVAÇÃO DAS FAZENDAS CAFFEIRAS 
NA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAÍBA DO SUL
Fernanda de Oliveira Silva Portela

ANÁLISE DO PROCESSO DE LEGITIMAÇÃO DAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO CULTURAL NO ÂMBITO DA GESTÃO MUNICIPAL DE TEIXEIRA 
DE FREITAS-BA
Sthéphi Lubki Wagmacker; Michelly Ramos de Angelo; Giovanilton 
André Carreta Ferreira

DESAFIOS PARA A GESTÃO DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL FERROVIÁRIO: 
A QUESTÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA
Karla Pereira Passos

OS CAMINHOS DE PARATY E OS DA PRESERVAÇÃO NO BRASIL
Daniella Costa

METODOLOGIAS E FERRAMENTAS DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL: POTENCIALIDADES DE APLICAÇÃO NO 
NÚCLEO ARQUITETÔNICO E HISTÓRICO DE MANGUINHOS, FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ/RJ
Inês El-Jaick Andrade; Maria Luisa Gamboa Carcereri

Sala 4
Eixo 3 – Intervenções e Preexistência
Coordenadora: Ana Carolina Pellegrini

TORRE REFORMA: ARRANHA-CÉU E CULTURA MEXICANA
Luís Henrique B. Villanova; Maria Paula Recena

A PAISAGEM COMO QUESTÃO PAISAGIFICADA: SOBRE PORTOS  
E CIDADES
Martha Machado Campos

INTERVINDO SOBRE A PREEXISTÊNCIA: O PROJETO “PORTO NOVO” NO 
BAIRRO DO RECIFE E A DISTÂNCIA ENTRE PLANO E IMPLEMENTAÇÃO
Natália Miranda Vieira-de-Araújo; Gabriela Souto Maior; Clara 
Patrício da Silva Araújo

CONSTRUÇÃO DE (NO) PATRIMÔNIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUSEU 
DO AMANHÃ - RJ
Laura de Bona; Manoel Lemes da Silva Neto

DOS PRECEITOS ÀS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO MODERNO: O CASO DO CENTRO CULTURAL DA FIESP
Thais da Silva Santos; André Augusto de Almeida Alves
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MASP DE LINA BO BARDI: RECONSTRUÇÃO DO CONCRETO, 
RESTAURAÇÃO DO PROJETO
Ana Carolina Pellegrini; Marta Peixoto

Sala 5
Eixo 4 – Preservação do Ambiente e da Paisagem
Coordenadora: Andréa Queiroz da Silva Fonseca Rego

O JARDIM DO BAOBÁ NO PARQUE CAPIBARIBE: UM PROJETO 
PAISAGÍSTICO PARA O BEM-ESTAR
Luisa Acioli dos Santos; Mirela Davi Melo; Vagner Damasceno Freitas 
de Cerqueira

MARCOS E PORTAIS COMO INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA 
DE IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO EM SALVADOR/BA
Gisele Paiva Leite; Maria Aruane Santos Garzedin

ASPECTOS AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM NA SATISFAÇÃO DOS 
VISITANTES COM O ESPAÇO ABERTO DE JARDINS ZOOLÓGICOS
Samantha Balleste; Natalia Naoumova

ANÁLISE DA QUALIDADE AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA DE UM SISTEMA 
DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO METODOLOGIA PARA 
A AVALIAÇÃO DO CONFORTO AMBIENTAL DOS USUÁRIOS
Kárita Ressiguier Chagas; Viana Virgínia Vasconcellos; Andréa 
Queiroz da Silva Fonseca Rego

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA 
MINAS GERAIS
Eduarda Botti Beraldo; Silvia Senra; Klaus Chaves Alberto

OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO NA FORMA URBANA: METODOLOGIA DE 
ANÁLISE PARA OS ESPAÇOS LIVRES URBANOS
Glauco de Paula Cocozza; Maria Eliza Alves Guerra; Patricia Pimenta 
Azevedo Ribeiro

Sala 6
Eixo 4 – Dimensões da Sustentabilidade
Coordenador: Túlio Márcio de Salles Tibúrcio

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 
DE ECOVILAS: O CASO BEDZED
Emiliana Rodrigues Costa; Alexandre Pajeú Moura

SELOS PARA A CERTIFICAÇÃO DE HOSPITAIS MAIS SUSTENTÁVEIS: 
VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA O CONTEXTO DO BRASIL
Mirna Elias Gobbi; Mauro Santos; Sylvia Meimaridou Rola

A CIDADE DOENTE: AMBIENTE URBANO E O AEDES AEGYPTI  
EM SALVADOR
Manoel Messias Teixeira Júnior; Antonio Pedro Alves de Carvalho

CEMITÉRIOS COMO AGENTE POLUIDORES: UMA REVISÃO CONCEITUAL 
SOBRE TIPOLOGIAS E TECNOLOGIAS QUE DESMISTIFICAM ESSA 
RELAÇÃO
Wellerson Pessotto; Joani Paulus Covaleski; Victoria Lixinski
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INVESTIGAÇÃO DE DIRETRIZES PARA A INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS 
SUSTENTÁVEIS EM EDIFÍCIOS INSTITUCIONAIS NA UFMG
Túlio Márcio de Salles Tibúrcio; Mariane Aparecida Faria Cal;  
Paulo Roberto Pereira Andery

UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA EM 
EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIO: ESTUDO DE CASO DE ARVOREZINHA/RS
Marcos Vinícius de Lima; Thaísa Leal da Silva; Lauro André Ribeiro

Sala 7
Eixo 4 – Novas Pautas da Sustentabilidade
Coordenador: Liza Andrade

ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
ADAPTADAS AO DESIGN
Elvert Durán Vivanco; Alice Ribeiro

DO DIREITO À CIDADE AO DIREITO À PAISAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA 
POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À PAISAGEM
Cristina Cátia Araújo Rêgo; Camila Cristina da Costa Santos Cruz

POR QUE SUSTENTABILIDADE ? A JORNADA DO ANTROPOCÊNTRICO  
AO ECOCÊNTRICO
M.G.B.G. Santos Pereira; Gilberto C. Pereira

QUARTA NATUREZA : UMA NOVA PAUTA NO PROJETO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO
Simone Back Prochnow; Silvio Belmonte de Abreu Filho

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS APRESENTADAS PELAS 
CONFIGURAÇÕES ESPACIAIS DA AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU,  
EM CURITIBA-PR, SOB O ENFOQUE DO CONFORTO URBANO
Giovana Roveda Chastalo; Tatiana Gonçalves Serbena; Adriano Lucio 
Dorigo

Sala 101
Eixo 5 – Projetos Urbanos e Impactos dos Grandes Eventos 
Esportivos no Rio de Janeiro
Coordenador: Cristovão Fernandes Duarte

TRÊS MOMENTOS NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO: O TURISMO 
ANTES E DEPOIS DOS GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Sergio Moraes Rego Fagerlande

INSUSTENTABILIDADE EM POLÍTICAS PÚBLICAS: O CENÁRIO  
PÓS-OLIMPÍADA NO RIO DE JANEIRO
Miguel A. A. K. Prestes

TURISMO E POLÍTICA URBANA NO RIO DE JANEIRO: PREPARAÇÃO PARA 
OS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016
Fernanda Gomes de Oliveira

MARACANÃ: GLOBAL E LOCAL. PERSPECTIVAS DA SUA BORDA
Adriane da Silva Pacheco C.; Andrea Queiroz Rego; Sylvia  
Meimaridou Rola

“CRIATIVIDADE”, “CULTURA”, “MEGA-EVENTOS” E A CONSTRUÇÃO DE 
UMA NOVA IDENTIDADE PARA A ZONA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO 
– UM PANORAMA CRÍTICO
Ana Beatriz da Rocha; Paulo Reis Filho
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A AÇÃO DO CAPITAL NAPRODUÇÃO DO ESPAÇO:O CASO DO ARCO 
METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO
Gustavo Henrique de Lima Campos; Jonathas Magalhães Pereira  
da Silva

Sala 102
Eixo 5 – Aspectos Socioespacias na Dinâmica Urbana
Coordenadora: Lídia Quieto Viana

A QUESTÃO E O PENSAMENTO SOBRE A HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL
Fernando Antonio Santos de Souza; Pedro Antônio Almeida Santos; 
Érica Andrade Modesto

COESÃO SOCIAL E EFICÁCIA COLETIVA: REFLEXÃO SOBRE CONCEITOS 
E A REALIDADE URBANA
Alice de Almeida Barros; Suzann Flávia Cordeiro de Lima

LEVANTAMENTO SÓCIO-ESPACIAL: PARA COMPREENDER A 
AUTOPRODUÇÃO DO ESPAÇO
Viviane Zerlotini da Silva; Caroline Cristiane Rocha

DINÂMICA SOCIOESPACIAL NO EIXO OESTE DA EXPANSÃO 
METROPOLITANA DE FORTALEZA
Marina Guerra Diógenes; Raissa Bruna do Vale Parente; Beatriz 
Helena Nogueira Diógenes

MORFOLOGIA URBANA COMO POSSIBILIDADE EDUCADORA
Fernanda Alves Bonon; José Roberto Merlin

Sala 103
Eixo 6 – Mobilidade, Acessibilidade e Planejamento Urbano
Coordenadora: Clarissa Figueiredo Sampaio Freitas

MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE ESPACIAL EM 
ASSENTAMENTOS INFORMAIS: O CASO DO PROJETO VILA DO MAR, 
FORTALEZA-CE
Plínio Renan Gonçalves da Silveira; Amanda Maximo Alexandrino 
Nogueira; Clarissa Figueiredo Sampaio Freitas

MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO: UM PANORAMA  
DAS ESTRATÉGIAS RECENTES NOS PLANOS URBANÍSTICOS  
E DE MOBILIDADE MUNICIPAIS EM SÃO PAULO
Marlon Rubio Longo; Alessandro Moreno Muzi

A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS DA ACESSIBILIDADE NOS PLANOS 
URBANOS E DE MOBILIDADE
Juan Pedro Moreno Delgado; Jamile de Brito Lima; Liniker de Jesus 
Barbosa

ANÁLISE DE INDICADOR DE QUALIDADE AMBIENTAL SOB A 
PERSPECTIVA DA MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO DE CASO  
NO BAIRRO CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB
Gabriella Eloy Cavalcanti Medeiros; Niara Fernandes Barbosa 
Formida Dantas
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Sala 104
Eixo 2 – História da Cidade e do Urbanismo II
Coordenador: Luiz Antonio Fernandes Cardoso

BRASÍLIA: UMA BIOGRAFIA COMUNISTA
Ana Paula Koury; Gyovanna Teixeira Freire; Michelle Duarte Bispo

SUBÚRBIO E ARQUITETURA MODERNA: ARQUITETURAS-PAISAGEM DE 
OSWALDO BRATKE E LINA BO BARDI
Cláudia Costa Cabral; Anderson Dall’Alba

PERÍODO REPUBLICANO E A CIDADE DE SÃO LUÍS – MA: 
ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E AS POLÍTICAS URBANAS  
NO SÉCULO XX
Marcio Pereira

VILAS MILITARES E PARNAMIRIM: CAMINHOS ENTRELAÇADOS
Danilo Ferreira Chaves

A INSERÇÃO DOS CEMITÉRIOS NA HISTÓRIA DA CIDADE DE BELÉM  
NO SÉCULO XIX
Amanda Roberta de Castro Botelho; Celma Chaves

DESENVOLVIMENTO VIÁRIO EM TRÊS CAMADAS: O CASO DO BRÁS
Bárbara Cavalcante de Andrade Barioni; Rodrigo Andrade  
Costa Noleto

Sala 105
Eixo 2 – Arte, Cidade e Paisagem
Coordenador: Daniel J. Mellado Paz

RETRATOS URBANOS – INTERLOCUÇÕES DOS ARTISTAS VISUAIS  
DE RUA SOBRE OS JARDINS DO SETOR SUL, GOIÂNIA-GO
P. C. N. Pires; Luiz Carlos de Laurentiz

UM PERPÉTUO VIR-A-SER: ESPAÇOS E SUJEITOS URBANOS EM ESTADO 
DE CRISE
Maria Helena Cavalheiro

A PENA, O PINCEL E A PAISAGEM: LITERATURA E PINTURA NA 
EDUCAÇÃO DO OLHAR DOS VIAJANTES OITOCENTISTAS NO BRASIL
Daniel J. Mellado Paz

MAPEAMENTO DOS VALORES ESPIRITUAIS DA PAISAGEM
Marcelo Seidel Fiorotti

URBANISMO CORPORATIVO COM CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL:  
USO E CONTRADIÇÃO DO LEED© ND NO PARQUE DA CIDADE
Raphael Grazziano

Sala 106
Eixo 2 – Arquitetura Residencial Moderna e Contemporânea
Coordenador: Eduardo Pierrotti Rossetti

UM ÁLBUM, UM ESCRITÓRIO E UMA CIDADE: FORMAS DE MORAR  
DA ELITE PAULISTANA NO FINAL DO SÉCULO XIX
Renata Geraissati Castro de Almeida; Carlos Thaniel Moura; Philippe 
Arthur dos Reis
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NAS NUVENS: AS RESIDÊNCIAS SERRANAS FLUMINENSES NAS BIENAIS 
E NAS REVISTAS DE ARQUITETURA
Helio Herbst

ARQUITETURA DOMÉSTICA NO BRASIL: DO VERNACULAR AO POPULAR
Maressa Fonseca e Souza; Neide Maria de Almeida Pinto; Ítalo Itamar 
Caixeiro Stephan; Aline Werneck Barbosa de Carvalho

UM OLHAR PARA ALÉM DA ARQUITETURA ERUDITA (OU O QUE  
A PROPAGANDA PODE ENSINAR AOS ARQUITETOS)
Dely Bentes

REVISTA ARQUITETURA &AMP; CONSTRUÇÃO: ESPECULAÇÕES SOBRE 
CONTEMPORANEIDADE, DIFUSÃO E QUESTÕES DE ARQUITETURA  
E O MORAR BRASILEIRO
Eduardo Pierrotti Rossetti

ESPAÇO DOMÉSTICO E A DOMESTICAÇÃO DA PAISAGEM:  
CASAS BRASILEIRAS CONTEMPORÂNEAS
Ana Elísia Costa; Marcio Cotrim

Sala 107
Eixo 2 – Arquitetura, Urbanismo e o Movimento Moderno
Coordenadora: Juliana Cardoso Nery

LE CORBUSIER E AS ARTES MENORES
Cecilia Rodrigues dos Santos

ARQUITETURA E NÃO-ARQUITETURA: SÉRGIO CAMARGO NO PALÁCIO 
ITAMARATY
Leandro Leão

UM TEMPO QUE JÁ PASSOU – LUCIO COSTA, ALFREDO VOLPI  
E O PROJETO MODERNO BRASILEIRO
Alexandre Benoit

BRASÍLIA, ALEGORIA DA MODERNIDADE BRASILEIRA
Aline Tomasco Zorzo

ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS BRASILEIRAS NAS DÉCADAS DE 1960 E 1970: 
IMAGINÁRIOS DE CIDADE MODERNA
Diogo Augusto Mondini Pereira

CONTINUIDADES E IMPASSES NO CAMPO DA ARQUITETURA:  
SÃO PAULO DE 1964 A 1976
Victor P. Próspero

Auditório 1
Eixo 2 – Patrimônio Cultural III
Coordenadora: Aline de Carvalho Luther

RECUPERAÇÃO DA MEMÓRIA ARQUITETÔNICA DO THEATRO DA PAZ  
DE LIMEIRA - SP
Marcelo Cachioni; Mayara Begname de Castro Duarte Silva;  
Danilo Rafael Dias

CIDADE, ARQUITETURA E RELIGIÃO: A CONSTRUÇÃO DE UMA 
METRÓPOLE CATÓLICA EM SÃO PAULO (1939-1943)
João Carlos Santos Kuhn
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O FERRO NA ARQUITETURA SOTEROPOLITANA ENTRE OS ANOS  
DE 1808 E 1939 – A CONTRIBUIÇÃO DOS PRODUTORES BAIANOS
Elias José de Almeida Machado

RUA DA AURORA: PARA ALÉM DA IMAGEM POSTAL
Milena Silva; Karen Larissa Lima

CONVENTOS FRANCISCANOS NO NORDESTE DO BRASIL:  
ARQUITETURA COMPARADA
Ulisses Pernambucano de Melo Neto; Carmen Lucia Muraro

DO PROBLEMA SANITÁRIO DA CIDADE NO SÉCULO XIX À PRÁTICA 
HIGIENISTA (FUNCIONALISTA): SEPULTAMENTOS NAS IGREJAS, 
CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO E DEMOLIÇÕES EM IGARASSU.
André Bezerra Lins

Auditório 2
Eixo 2 – Historiografia da Arquitetura Moderna II
Coordenador: Luiz Manuel do Eirado Amorim

POR UMA CONCILIAÇÃO MORAL: GUSTAVO CAPANEMA, LUCIO COSTA  
E A IGREJA
Gabriel Romero; Rafael Urano Frajndlich

A IDEOLOGIA DE DIAMANTINA POR LUCIO COSTA E JUSCELINO 
KUBITSCHEK
Luana Espig Regiani; Rafael Urano Frajndlich

ARQUITETURA MODERNA LATINO-AMERICANA: UMA IDEIA CONSTRUÍDA 
A PARTIR DE “LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945”
Laura Levi Costa Sousa

OS LIVROS DE ARQUITETURA: BRAZIL BUILDS E A CULTURA MATERIAL
Eduardo Augusto Costa

HENRY-RUSSEL HITCHCOCK: ENTRE HISTÓRIA E CRÍTICA  
DA ARQUITETURA MODERNA
Fabiana Fernandes Paiva dos Santos

ARQUITETURA LATINO AMERICANA EM EXPOSIÇÃO
Amanda Saba Ruggiero

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
16.10 | Terça-feira | 14hrs às 16hrs - PAF VI e FAUFBA

Sala 1
A PRODUÇÃO DO RECÉM-INAUGURADO LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
SOBRE RAÇA E ESPAÇO URBANO (LABRAÇA) DA FAUUSP
Ana Cláudia Castilho Barone (coordenadora)

NEGROS EM SÃO PAULO - UM MAPEAMENTO CRÍTICO
Ana Cláudia Castilho Barone

LARGO DA BANANA: A QUESTÃO RACIAL NO URBANISMO PAULISTANO
Renata Monteiro Siqueira

SOBRE A HISTÓRIA DA ARQUITETURA EM DIÁSPORA
Karen Pessoa Freire
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O PREFEITO ANTÔNIO PRADO E A POPULAÇÃO NEGRA DA CIDADE  
DE SÃO PAULO (1899-1911)
Débora Fernandes do Nascimento

A FORMAÇÃO DO PARQUE PERUCHE COMO TERRITÓRIO NEGRO
Maria Gabriela Feitosa dos Santos

Sala 2
A CASA (E O MORAR À) BRASILEIRA: ESPAÇOS PRIVADOS,  
QUESTÕES PÚBLICAS
Francisco Sales Trajano Filho (coordenador)

A CASA BRASILEIRA E SEU OUTRO
Francisco Sales Trajano Filho

CLASSE SOCIAL E A ARQUITETURA MODERNA NO MORAR POR 
CATEGORIA PROFISSIONAL: O CASO DAS CASAS MILITARES NO BRASIL
Mariana Fialho Bonates

ENTRE O ENRAIZAMENTO E A INVENÇÃO BRASÍLIA NAS VIAGENS PELO 
MORAR CONTEMPORÂNEO NOS ESCRITOS DE F. CHOAY (1956-1965)
Priscilla Peixoto

SOBRE TANQUES E QUARTOS DE EMPREGADA EM CASAS MODERNAS
Silvana Rubino

A ATRAÇÃO DO AMERICAN WAY OF LIFE, ENTRE CASAS DE COZINHAS  
E QUINTAIS E CASAS DE JARDINS E SALAS DE ESTAR
Wylnna Vidal

Sala 3
A FACHADA: REFLEXÕES SOBRE A SUA INDIVIDUALIDADE  
NA PRÁTICA ARQUITETÔNICA E URBANA
Rosina Trevisan M. Ribeiro (coordenadora)

FACHADA, RETÓRICA, SÍMBOLO E PODER: FACHADAS EFÊMERAS  
NAS FESTAS REAIS PORTUGUESAS DO SÉC. XVIII-XIX.
Nelson Pôrto Ribeiro

A FACHADA ENQUANTO PATRIMÔNIO A SER PRESERVADO 
(FACHADISMO?)
Rosina Trevisan M. Ribeiro

JANELAS EM GUILHOTINA: AS RESTAURAÇÕES DO IPHAN E A FIXAÇÃO  
DE UMA IMAGEM DA ARQUITETURA COLONIAL. BRASILEIRA
José Simões Belmont Pessôa

A TRANSIÇÃO DA FACHADA: DO ECLÉTICO AO ART DECÓ
Luciana Nemer

AS RELAÇÕES ENTRE JARDINS E O EDIFÍCIO NA COMPOSIÇÃO  
DE FACHADAS
Karla Caser
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Sala 4
APRENDENDO COM O ORDINÁRIO
Guilherme Lassance (coordenador)

TRADUZINDO EM METÁFORAS: O PLANEJADO, O ORDINÁRIO E AS 
POTENCIALIDADES DA PRÁTICA ARQUITETÔNICA. EXPERIMENTAÇÕES 
PEDAGÓGICAS DE PROJETO NA BRASÍLIA METROPOLITANA
Luciana Saboia e Carolina Pescatori

A CASA E A RUA NA PERIFERIA DE CIDADES BRASILEIRAS
Patricia Ribeiro e Ana Slade

MODERNO E ORDINÁRIO: PROPOSTAS PARA A RESIDÊNCIA  
NOS SUBÚRBIOS HOLANDESES
Mara Eskinazi

APRENDENDO DA PERIFERIA: OUTRAS PERSPECTIVAS SOBRE  
A ARQUITETURA DO ALASTRAMENTO URBANO
Pedro Engel e Rafael Mano

TRAMAS E EPISÓDIOS DA PERIFERIA METROPOLITANA
Cauê Capillé

Sala 5
AUTONOMIA, PROJETO E HABITAÇÃO POPULAR: PERSPECTIVAS 
CRÍTICAS E OPÇÕES DECOLONIAIS
Leo Name (coordenador)

POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO E AUTOGESTÃO HABITACIONAL: 
HEGEMONIAS E CONTRA-HEGEMONIAS NA MERCANTILIZAÇÃO  
DA MORADIA
Tiago Souza Bastos

O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: ESTADO, MERCADO, 
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Gabriel Rodrigues da Cunha

UMA OUTRA REALIDADE PARA “DESNEUTRALIZAR” UMA NARRATIVA:  
A OCUPAÇÃO BUBAS (FOZ DO IGUAÇU – PR) COMO PROJETO E SOB  
A PERSPECTIVA DO DESENHO URBANO
Marcos Vinicius Bohmer Britto

DO ESPECIALISTA AO FACILITADOR: REPENSANDO O PAPEL DOS 
ARQUITETOS E URBANISTAS NOS PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR  
A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL
Liebert Rodrigues

POR UMA EPISTEMOLOGIA DA LAJE
Bianca Freire-Medeiros e Leo Name

Sala 6
CONCEBER E CONSTRUIR _ ESTRUTURAS LEVES E PRÉ-FABRICAÇÃO
Anália MMC Amorim (coordenadora)

PRÉ-FABRICAÇÃO E SOCIEDADE
Roberto Pompeia

A CONSTRUÇÃO E A OBRA DE LELÉ
Giancarlo Latorraca
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O DESENHO E O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA ARQUITETURA – A SEDE  
DO TCU EM SALVADOR, PROJETO DE JOÃO FILGUEIRA LIMA (LELÉ)
Fábio Mosaner

O PENSAMENTO INDUSTRIAL NAS OBRAS DE ARQUITETURA  
DE PROUVÉ E LELÉ À PRODUÇÃO DA CIDADE CONTEMPORÂNEA
Valdemir Lúcio Rosa e Anália Amorim

ESTRATÉGIAS DE FORM-FINDING DE SUPERFÍCIES ESTRUTURAIS 
RÍGIDAS DE DUPLA CURVATURA
Felipe Melachos

Sala 7
DINÂMICAS URBANAS CONTEMPORÂNEAS: DESAFIOS DA EFICÁCIA 
SOCIAL DAS NORMAS NOS ESPAÇOS DE VULNERABILIDADE
Rosângela Lunardelli Cavallazzi (coordenadora) 
Maria Cristina Rocha Simão (coordenadora)

ANÁLISE DE CONSTRUÇÕES NORMATIVAS A PARTIR DA LEI 13.465/2017: 
DO PROCESSO HISTÓRICO DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITOS À ATUAL 
CONJUNTURA DE RETROCESSOS
Gabriela Fauth e Vívian Assis

O COMBATE À VULNERABILIDADE A PARTIR DA JUSTIÇA AMBIENTAL:  
UMA POSSIBILIDADE PARA INTERVENÇÃO NA CIDADE
Luciana de Amorim Albuquerque

AS NORMAS URBANAS E DE PRESERVAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM  
OS ESPAÇOS DE VULNERABILIDADE
Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Maria Cristina Rocha Simão

UM SÓ MUNDO: SEGREGAÇÃO DO ESPAÇO COMO CONSEQUÊNCIA  
DA APROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PELO MARKETING 
URBANO NO RIO DE JANEIRO
Marlise Aguiar e Claúdio Rezende Ribeiro

A LUTA PELO RURAL: DA REALIDADE PARA O PLANO DIRETOR
Tatiana Cotta Gonçalves Pereira

Sala 101
TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ARQUITETURA E SEUS 
DESDOBRAMENTOS NO ENSINO E PRÁTICA PROFISSIONAL
Mônica Santos Salgado (coordenadora)

PROJETO COLABORATIVO: INTEGRAÇÃO ENTRE COMPETÊNCIAS  
E TECNOLOGIAS
Técia Maria P. Duarte e Mônica Santos Salgado

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE ARQUITETURA NO MIT.  
ANÁLISE DE ALGUMAS DISCIPLINAS OFERECIDAS NO 1º SEMESTRE  
DE 2018
Gabriela Celani

MÉTODO MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO APLICADO  
À CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA
Aline Calazans e Leopoldo Eurico Gonçalves Bastos
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BIM COMO EXPRESSÃO ATUAL DA INOVAÇÃO NO ENSINO
Regina Ruschel e Ana Regina M. Cupershmid

ARQUITETURA, PRÉ-FABRICAÇÃO E PRODUÇÃO DA CIDADE: 
UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO COM A MODELAGEM DIGITAL DE 
COMPONENTES CONSTRUTIVOS PARA PROJETOS HABITACIONAIS
Givaldo L. Medeiros, Luís Espallargas Gimenez e Márcio M. Fabricio

Sala 102
EXPERIÊNCIAS DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL NA PÓS-GRADUAÇÃO 
PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO (I) - 
UFBA/UNB/UFC
Angela Maria Gordilho Souza (coordenadora)

A IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA AU+E/UFBA E NUCLEAÇÕES  
EM OUTRAS UNIVERSIDADES
Angela Maria Gordilho Souza, Elisamara Emiliano e Heliana Faria 
Mettig Rocha

O GRUPO PERIFÉRICO DA FAU/UNB E A NUCLEAÇÃO DA RESIDÊNCIA 
AU+E UNB/UFBA: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NA UNB EM CTS
Liza Maria Souza de Andrade Andrade, Amanda Alves Sicca Lopes  
e Cyntia Temoteo da Costa Silva

DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA AU+E NA UFC
Renato Pequeno e Lucas Golignac Lessa

Sala 103
IPHAN 80 ANOS: A CONSTRUÇÃO DE UM SABER E DE UMA PRÁTICA  
SOB UMA PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA E CRÍTICA
Cristiane Souza Gonçalves (coordenadora)

A CONTRIBUIÇÃO DO IPHAN PARA A ÁREA DE PESQUISA EM HISTÓRIA  
DA ARQUITETURA BRASILEIRA
Maria Lucia Bressan Pinheiro

GERMAIN BAZIN E O IPHAN
Maria Sabina Uribarren

DE PATRIMÔNIO NACIONAL A MUNDIAL: TRAJETÓRIA E DESAFIOS  
NA CONSERVAÇÃO DE DIAMANTINA
Cristiane Souza Gonçalves

PELA VALORIZAÇÃO DAS CIDADES COMO REFERÊNCIA CULTURAL
Lia Motta

NARRATIVAS NACIONAIS DO PATRIMÔNIO: A INTENCIONALIDADE  
DO LEMBRAR E DO ESQUECER
Leonardo Barci Castriota
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Sala 104
OS PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO MORFOLÓGICA NAS 
PERIFERIAS URBANAS E METROPOLITANAS
Vera Regina Tângari (coordenadora) 
Rogerio Goldfeld Cardeman (coordenador)

O DESENHO DA CIDADE E OS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO 
URBANO: TRANSFORMAÇÕES NA PAISAGEM DA PERIFERIA DE CAMPOS 
DOS GOYTACAZES/RJ
Danielly Cozer Aliprandi e Antonio Leandro Crespo de Godoy

OS EFEITOS DAS ESTRUTURAS REGIONAIS NA BORDA URBANA  
DE PASSO FUNDO/RS
Laércio Stolfo Maculan

TORRES ISOLADAS E QUADRAS CONDOMÍNIO VERTICAIS NAS 
PERIFERIAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS  
DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
Sidney Vieira Carvalho

PAISAGENS E TERRITÓRIOS PERIMETROPOLITANOS: (DES)
ESTRUTURAÇÃO SÓCIO- ESPACIAL E CONSOLIDAÇÃO DA POBREZA  
NO RIO DE JANEIRO
Denise de Alcantara e Marcelo Mourão Pereira Costa

OS PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO MORFOLÓGICA NAS PERIFERIAS  
DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
Vera Regina Tângari e Rogerio Goldfeld Cardeman

Sala 105
PERCEPÇÕES DO AMBIENTE URBANO E PATRIMÔNIO CULTURAL: 
ABORDAGENS RECENTES
Andréa de Oliveira Tourinho (coordenadora)

CIDADE METAFÓRICA: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS EM OFICINAS  
DE EXPLORAÇÃO DO TERRITÓRIO URBANO EM DIÁLOGO COM AS 
PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Eneida de Almeida e Maria Carolina Mazivieiro

HABITAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MEMÓRIA: REVELANDO MODOS  
DE MORAR MODERNO NA METRÓPOLE PAULISTANA
Sabrina Studart Fontenele Costa

CONJUNTOS HABITACIONAIS E PATRIMÔNIO CULTURAL EM SÃO PAULO: 
TRABALHO E MEMÓRIA
Flávia Brito do Nascimento

POR UMA ABORDAGEM DE AMBIÊNCIAS EM ENTORNO DE BENS  
DE INTERESSE CULTURAL
Mariana Kimie Nito

PERCEPÇÕES SOBRE O BAIRRO DA PENHA EM SÃO PAULO:  
NOVAS APROXIMAÇÕES
Andréa de Oliveira Tourinho
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Sala 106
ARQUITETOS CENTENÁRIOS: AMORIM, ARTIGAS, BARDI E REBOUÇAS
Luiz Amorim (coordenador)

MODERNISMO E PÓS-MODERNISMO NOS PROJETOS NÃO CONSTRUÍDOS 
DE DIÓGENES REBOUÇAS DOS ANOS 1980 E 1990
Nivaldo V. de Andrade Junior

ARQUITETURAS INCONCLUSAS DE LINA BO BARDI: ENTRE  
A ABSTRAÇÃO E A MIMESE
Ana Carolina Bierrenbach

SOMBRA E ÁGUA FRESCA NA PRAIA PAULISTANA
Ruth Verde Zein

UM PROJETO DE 1961 DO ARQUITETO DELFIM AMORIM
Glauco Campello

INTERVENÇÃO NUM PROJETO MODERNO: O MEZANINO DA FAUFBA
Heliodório Sampaio

Sala 107
TERRITÓRIO EXPANDIDO: ARQUITETURA E CIDADE  
EM DESLOCAMENTO ENTRE BRASIL E PORTUGAL
Ana Luiza Nobre (coordenadora)

O MODERNO COMO CONDIÇÃO PARA O CONTEMPORÂNEO
João Masao Kamita

PLATAFORMAS DE PARTIDA: O EDIFÍCIO ACAIACA E A HABITAÇÃO  
MODERNA NO RECIFE
Diego Beja Inglez de Souza

LINHAS D´ÁGUA
Marta Bogéa e Ana Vaz Milheiro

TANTO CHÃO: PROCEDIMENTOS PROJETUAIS CONTEMPORÂNEOS  
NO BRASIL E EM PORTUGAL
Ana Luiza Nobre

SUBURBANIZAÇÃO E SÍMBOLO: ATRAVESSAMENTOS CONTEMPORÂNEOS 
ENTRE PORTUGAL E BRASIL
Guilherme Wisnik

Auditório 1
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM ÁREAS 
PROTEGIDAS: IMPASSES E DESAFIOS À SUSTENTABLIDADE  
URBANO E AMBIENTAL
Angélica Tanus Benatti Alvim (coordenadora) 
Eliane Bessa (coordenadora)

FAVELAS NO BRASIL E NA METRÓPOLE DE SÃO PAULO: EVOLUÇÃO  
E LOCALIZAÇÃO
Lucia Bogus e Suzana Pasternak

OCUPAR E PRESERVAR ÁREAS VERDES NO RIO DE JANEIRO:  
UM DEBATE EM CURSO
Eliane Bessa
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O TRATAMENTO DAS APP EM URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS: EXPERIÊNCIAS NAS METRÓPOLES DE CURITIBA  
E SÃO PAULO
Maria de Lourdes Zuquim e Márcia Ferreira Prestes

REVISITANDO O CANTINHO DO CÉU: A DIMENSÃO URBANÍSTICA  
DA SUSTENTABILIDADE
Eliene Correa Rodrigues Coelho e Luiz Guilherme Rivera de Castro

AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE NOS PROJETOS DE 
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: O CASO DO COLINAS 
D’OESTE EM OSASCO, SP
Angélica Tanus Benatti Alvim e Viviane Manzione Rubio

Auditório 2
TERRITÓRIOS EDUCATIVOS NO DIÁLOGO ENTRE ARQUITETURA,  
CIDADE E INFÂNCIA: SOCIABILIDADE E CIDADANIA NO ESPAÇO 
PÚBLICO
Giselle Arteiro Nielsen Azevedo (coordenadora)

O RECONHECIMENTO DO EXTRAMUROS ESCOLAR: UMA OBSERVAÇÃO 
SOBRE OS ESPAÇOS LIVRES PELO OLHAR DAS CRIANÇAS
Giselle Cerise Gerson e Giselle Arteiro Nielsen Azevedo

INFÂNCIA, ESPAÇO PÚBLICO E ESCOLA
Levindo Diniz Carvalho e Samy Lansky

INSTRUMENTOS DA ARQUITETURA E URBANISMO PARA A ESCUTA  
DAS CRIANÇAS NA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS TERRITÓRIOS 
EDUCATIVOS
Alexandre M. Matiello e Guilherme Rodrigues Bruno

ESCALAS E CONFLITOS: ENTRELACE ENTRE EDUCAÇÃO E 
ARQUITETURA NO ENSINO DE PROJETO
Flora Fernandez e Alain Flandes

TERRITÓRIO EDUCATIVO CORPOESPAÇOTEMPORAL
Adriana Nascimento

17.10 | Quarta-feira | 14:00hrs às 16:00hrs - PAF VI e FAUFBA

Sala 1
A CIRCULAÇÃO DO IDEÁRIO URBANÍSTICO – EUROPA-BRASIL,  
1910-2010
Candido Malta Campos (coordenador)

O LOTEAMENTO DO PACAEMBU E SEUS IMPACTOS
José Geraldo Simões Junior

AGACHE NO BRASIL
Candido Malta Campos

BARDET: TRABALHOS E VIAGENS NO BRASIL
Hugo Louro e Silva

AS ZACS FRANCESAS E AS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 
BRASILEIRAS
Eunice Helena Sguizzardi Abascal e Rodrigo Seixas Liboni
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DESTE PROJETO DE PESQUISA
Heliana Angotti Salgueiro

Sala 2
A CONTRIBUIÇÃO DE FLÁVIO VILLAÇA AO CAMPO DO 
PLANEJAMENTO E AOS ESTUDOS SOBRE A PRODUÇÃO 
SOCIOESPACIAL URBANA
Silvana Zioni (coordenadora) 
Sérgio Abrahão (coordenador)

OS PRINCIPAIS INTERLOCUTORES TEÓRICOS DE FLÁVIO VILLAÇA:  
DE 1974 A 1979
Sérgio Abrahão

A IMPORTÂNCIA DA TEORIA DA LOCALIZAÇÃO PARA ENTENDER  
A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO BRASILEIRO
Penha E. C. Pacca e Beatriz Kara Jose

A DINÂMICA DO CENTRO NA ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Fernanda Haddad

O QUE TODO CIDADÃO PRECISA SABER...
Denise Antonucci

A INTERDISCIPLINARIDADE DOS ESTUDOS URBANOS
Silvana Zioni

Sala 3
ARQUITETURA E HISTORIOGRAFIA: VERTENTES E FRONTEIRAS 
CONTEMPORÂNEAS
José Tavares Correia de Lira (coordenador)

DA CULTURA ARQUITETÔNICA À HISTÓRIA CULTURAL DA ARQUITETURA
José Tavares Correia de Lira

ARQUITETURA BRASILEIRA E A “FORMAÇÃO”
Luiz Recamán

LÚCIO COSTA E A NARRATIVA CANÔNICA DA ARQUITETURA MODERNA 
BRASILEIRA, HOJE
Carlos Alberto Ferreira Martins

ARQUITETURA, CIDADE E URBANISMO: ARTICULAÇÕES NA OBRA  
DE DOIS ARQUITETOS
Maria Cristina da Silva Leme

GÊNERO E PARTICIPAÇÃO FEMININA, OU A CAIXA PRETA  
DA ARQUITETURA MODERNA
Silvana Barbosa Rubino

Sala 4
DISCUSSÃO TEÓRICA E CONSTRUÇÃO HISTÓRICA: CHILE E BRASIL
Ruth Verde Zein (coordenadora)

ARQUITECTURA MODERNA, DESARROLLO Y PATRIMONIALIZACIÓN: 
PRACTICA REGIONAL EN EL NORTE DE CHILE
Horacio Torrent e Rodrigo Ruz



68

A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DE PATRIMÔNIO MODERNO NO BRASIL
Flavia Brito do Nascimento

LAS HUELLAS DEL CAPITAL: VIVENDA EN ALTURA, CIUDAD  
Y PATRIMÔNIO
Hugo Mondragón e Guillermo Rojas Alfaro

GRANDES CONJUNTO HABITACIONALES EN SANTIAGO: 
HISTORIOGRAFIA, IDENTIDADE E INTERVENCIONES
Umberto Bonomo e Shakti Feuerhake

NÃO SOMOS ARQUITETAS FÁCEIS
Ana Gabriela Godinho Lima e Ruth Verde Zein

Sala 5
ECOLOGIA: UM PANORAMA GLOBAL E LOCAL
James Miyamoto (coordenador)

ARBORIZAÇÃO EM SÃO PAULO
Gilda Collet Bruna e Nathalia da Mata Mazzonetto Pinto

PROJETO REGENERATIVO PARA CAMPUS UNIVERSITÁRIO
José Ripper Kós e Marilia Filártiga

METABOLISMO URBANO E INFRAESTRUTURA: UMA ALTERNATIVA  
PARA A ABORDAGEM ECOSSISTÊMICA
Eugenia Aumond Kuhn e Lucas Dorneles Magnus

RESILIÊNCIA E AS CIDADES NA AMAZÔNIA ORIENTAL: QUESTÕES  
PARA DEBATE
José Júlio Lima

ECÓTONO URBANO NA ZONA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO:  
ENTRE O MORRO DA CONCEIÇÃO E O PORTO MARAVILHA
James Miyamoto

Sala 6
ENTRE HISTÓRIA E PROJETO: AMÉRICA LATINA COMO HORIZONTE  
DE PESQUISA
Marianna Boghosian Al Assal (coordenadora)

O PENSAMENTO DECOLONIAL: CAMINHOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 
DA ARQUITETURA NA AMÉRICA LATINA
Nilce Aravecchia-Botas

CIRCULAÇÃO DE IDEIAS E SUAS APROPRIAÇÕES: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A HISTÓRIA DO URBANISMO NA AMÉRICA LATINA ATRAVÉS  
DE DIÁLOGOS DISCIPLINARES
Dinalva Derenzo Roldan

DESDE NOSOTROS: O ENGAJAMENTO DAS REVISTAS ESPECIALIZADAS 
NOS SEMINÁRIOS DE ARQUITETURA LATINOAMERICANA, 1985-1995
Gisela Barcellos de Souza

TEORIZANDO O ESPAÇO NAS AMÉRICAS
Fernando Lara
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EXERCÍCIO PROJETUAL COMO PESQUISA E APROXIMAÇÃO DO 
TERRITÓRIO LATINO-AMERICANO
Alvaro Puntoni e Fernando Viegas

Sala 7
ESPAÇO E FRONTEIRAS DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO  
DA CIDADE (CIM)
Daniel Cardoso (coordenador) 
Clarissa Freitas (coordenadora)

DISCUTINDO A RELAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DAS ONTOLOGIAS  
NA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CIDADE
Fernando Almeida

MODELANDO A CIDADE: O USO DE MODELOS DE INFORMAÇÃO COMO 
MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO ESPAÇO URBANO
Eugênio Moreira e Davi Andrade

MODELAGEM DA CIDADE COMO SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEXO: 
ATIVIDADE, ESPACIALIDADE E EMERGÊNCIA DA CIDADE
Daniel Lenz

CIDADE COMO MÚSICA A ANALOGIA COMO BASE PARA ANÁLISE  
DE ESPAÇO URBANO-ARQUITETÓNICO
Ljiljana Čavić

MODELOS DE SIMULAÇÃO PARA A MEDIÇÃO E ESPACIALIZAÇÃO  
DO CAPITAL CRIATIVO
José Beirão e Daniel Cardoso

Sala 101
FERRAMENTAS E PLATAFORMAS DIGITAIS PARA A DOCUMENTAÇÃO  
E A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO EM ARTE E ARQUITETURA
Artur Rozestraten (coordenador) 
Ana Esteban Maluenda (coordenadora)

ARQUIGRAFIA E ARCHITEXT MINING: O APOIO À PESQUISA  
EM ARQUITETURA A PARTIR DA IMAGEM E DA PALAVRA
Artur Rozestraten e Ana Esteban Maluenda

MAPPING CIRCULATION OF IDEAS, CONCEPTS AND DISCOURSES  
IN MODERN AND CONTEMPORARY ART & ARCHITECTURE –  
PROJECT ARTNET
Ljiliana Kolešnik

PRESENÇA ESTRANGEIRA: NOTAS SOBRE A VISUALIZAÇÃO  
DE DADOS HISTÓRICOS
Rodrigo Cury Paraizo e Maria Cristina Nascentes Cabral

BUILDING KNOWLEDGE: THE GETTY VOCABULARIES AND METADATA  
FOR BUILT WORKS
Patricia Harpring

27 TEXTOS DE LUCIO COSTA, OSCAR NIEMEYER, VILANOVA ARTIGAS  
E LINA BO BARDI
Juliano Carlos Cecílio Batista Oliveira
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Sala 102
IDEIAS EM REVISTAS/ IDEIAS REVISTAS (I)
Juliana Cardoso Nery (coordenadora)

CHARGES E CULTURA VISUAL: UM OLHAR SOBRE A PROBLEMÁTICA DA 
CIDADE BRASILEIRA ATRAVÉS DA REVISTA ARQUITETURA, 1961-1968
José Carlos Huapaya Espinoza e Éder Luis Ramos Souza

IMAGENS DESGARRADAS DA MODERNIDADE: FOTOGRAFIA E CULTURA 
ARQUITETÔNICA NO BRASIL DOS ANOS 1930
Francisco Sales Trajano Filho

A OUSADIA DA CRIAÇÃO NO DESIGN GRÁFICO DA REVISTA HABITAT 
[1950- 1954] COMO CONTRIBUIÇÃO E TENDÊNCIA DO/NO MEIO 
ARTÍSTICO CULTURAL BRASILEIRO
Luiz Carlos de Laurentiz

DE “ESTYLO” MODERNO À ARQUITETURA MODERNA: SIGNIFICADOS DO 
MODERNO VISTOS ATRAVÉS DAS REVISTAS A CASA E ARQUITETURA E 
URBANISMO NA ARQUITETURA BRASILEIRA
Juliana Cardoso Nery

ARQUITETURA LATINO-AMERICANA NAS PÁGINAS DAS REVISTAS AU E 
PROJETO (1980-1990)
Carolina Marques Chaves

Sala 103
INTEGRAÇÃO DAS ARTES ONTEM E HOJE, DESAFIOS PARA 
A ARQUITETURA, PARA O PATRIMÔNIO E PARA CIDADE 
CONTEMPORÂNEA
Ana M. G. Albano Amora (coordenadora)

A FLOR E O CRISTAL LAPIDADO, ANTÍTESES MODERNAS
Maria da Silveira Lobo

INTEGRAÇÃO PLÁSTICO E EQUIPAMENTO: O DISCURSO POLÍTICO NA 
ARQUITETURA DO MILAGRE MEXICANO, 1945-1960
Elisa Quaglia Drago

O VALOR SOCIAL E ESTÉTICO NOS HOSPITAIS DO ARQUITETO JOSÉ 
VILLAGRÁN GARCIA
María Lilia Servín González

SÍNTESE E INTEGRAÇÃO DAS ARTES NA ARQUITETURA MODERNA 
BRASILEIRA: ARTE PÚBLICA E CIDADE
Cesar Floriano dos Santos

IPPMG: DA ESCOLA CARIOCA À UNIVERSIDADE
Eliara Beck Souza

Sala 104
LUGAR, CORPO E EXPERIÊNCIA NA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA
Fernando Diniz Moreira (coordenador)

EM QUIASMA: APROXIMAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA EM ARTE  
E ARQUITETURA
Fabiola do Valle Zonno
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A ESPACIALIDADE INCLUSIVA DE ROBERT SMITHSON
Tânia Calovi Pereira

A LUZ SOBRE AS FORMAS: CORPO E EXPERIÊNCIA NA ARQUITETURA 
DE STEVEN HOLL
Ingrid Feitosa de Moura

ENTRE PRODUÇÃO E REPRESENTAÇÃO: FACHADAS DE HERZOG &  
DE MEURON
Fernando Diniz Moreira

PETER ZUMTHOR: TERMAS DE VALS
Vanisa Almeida Silva

Sala 105
NEBULOSAS DO PENSAMENTO URBANÍSTICO: MODOS DE PENSAR, 
MODOS DE FAZER
Rita de Cássia Lucena Velloso (coordenadora)

CIDADES NO PLURAL: PRESSUPOSTOS PARA UMA ABORDAGEM  
DO URBANO
Josianne Francia Cerasoli

MONTAGEM, SOBREVIVÊNCIAS, ANACRONISMOS
Paola Berenstein Jacques

OS MAPAS DOS CÉUS OU A FORMAÇÃO DAS NEBULOSAS
Margareth da Silva Pereira

O PENSAR E O FAZER POR ATLAS: CIDADES NOVAS
Ricardo Trevisan

LUTAS URBANAS, SEGUNDO A ESTRATÉGIA DO URBANO-CONSTELAÇÃO
Rita de Cássia Lucena Velloso

Sala 106
PRESERVAR, MODERNIZAR E RENOVAR OS HOSPITAIS –  
QUAIS OS CAMINHOS?
Cybelle Salvador Miranda (coordenadora) 
Márcia Rocha Monteiro (coordenadora)

O MITO DA MODERNIZAÇÃO NA ARQUITETURA HOSPITALAR DO SÉCULO 
XX: UM PARALELO ENTRE O SANATÓRIO DE BELÉM E O HOSPITAL  
DO AÇÚCAR EM MACEIÓ
Cybelle Salvador Miranda e Márcia Rocha Monteiro

HOSPITAL EVANDRO CHAGAS: UMA ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES 
NO EDIFÍCIO
Giovanna Ermida Martire e Renato Gama-Rosa Costa

ARQUITETURA HOSPITALAR EM SALVADOR: 1900 A 1950
Antonio Pedro Alves de Carvalho e Lucianne Fialho Batista

REFLEXÕES SOBRE PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CONJUNTOS 
HOSPITALARES DE RELEVÂNCIA HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA: 
ESTUDO DOS HOSPITAIS OSWALDO CRUZ, EM CURITIBA, E DE 
DERMATOLOGIA SANITÁRIA, EM PIRAQUARA/PR
Elizabeth Amorim de Castro
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PERSPECTIVAS PARA A PRESERVAÇÃO DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE UBERABA
Andreia de Freitas Lopes e Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale

Sala 107
PROCESSOS INSURGENTES E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA ATIVA NAS 
CIDADES BRASILEIRAS: NOVOS MODELOS DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA
Maria Carolina Maziviero (coordenadora)

CODESENHANDO CIDADES. INTERCÂMBIO URBANO COMO SUPORTE 
PARA A EXPERIMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE APROXIMAÇÃO DO 
CONHECIMENTO TÉCNICO AO CONHECIMENTO LOCAL
Marcos Leite Rosa

CONTRACARTOGRAFIAS: FORMAS DE VISIBILIZAÇÃO DE RELAÇÕES  
DE PODER E PRODUÇÃO DO COMUM
Gabriel Teixeira Ramos

ESPAÇO COMUM LUIZ ESTRELA
Joviano Mayer

INSURGÊNCIA URBANA E A PRODUÇÃO IMATERIAL DO ESPAÇO  
NO LARGO DA BATATA
Bianca Jo Silva e Silvia A. Mikami Gonçalves Pina

O FENÔMENO DOS COLETIVOS URBANOS: UM DESAFIO À LÓGICA 
PRODUTIVISTA?
Priscila Gonçalves Santos

Auditório 1
TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO DE TECNOLOGIA DA ARQUITETURA  
E DO URBANISMO
João Marcos de Almeida Lopes (coordenador) 
Daniel Marostegan e Carneiro (coordenador)

ARQUITETOS: DESENHADORES DO ESPAÇO OU OPERÁRIOS  
DO DESENHO?
João Marcos de Almeida Lopes

A ABORDAGEM PRÁTICA E EXPERIMENTAL NO ENSINO  
DE ARQUITETURA E URBANISMO NA FAUFBA
Daniel Marostegan e Carneiro e Edson Fernandes D’Oliveira  
Santos Neto

AS EXPERIÊNCIAS DO GRUPO TECTÔNICA: UMA APROXIMAÇÃO  
AOS DETALHES E CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA
Akemi Tahara e Lídia Quièto Viana

TECTÔNICA DA ARQUITETURA: OS DESAFIOS DE ENSINAR A PRÁTICA 
NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFPE
Maria Luiza Macedo Xavier de Freitas

PENSANDO A PLURALIDADE NO ENSINO TECNOLÓGICO EM CURSOS  
DE ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL
Fernando Cesar Negrini Minto
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Auditório 2
VERTICALIZAÇÃO, ADENSAMENTO E URBANIDADES NO BRASIL: 
DIÁLOGOS POSSÍVEIS
Manoel Lemes da Silva Neto (coordenador)

VERTICALIZAÇÃO EM TENSÃO: TOMBAMENTO, DESENVOLVIMENTO  
E URBANIDADE NO BEXIGA
Nadia Somekh

O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DA DENSIDADE URBANA NO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO
Anderson Kazuo Nakano

VERTICALIZAÇÃO E DENSIDADE URBANA EM CIDADES DE PORTE 
MÉDIO: O CASO DE JOINVILLE – SC
Naum Alves de Santana

DENSIDADES, FORMAS URBANAS E URBANIDADES – RELAÇÕES  
DE NATUREZA COMPLEXA
Luiz Guilherme Rivera de Castro

VERTICALIZAÇÃO SOCIALMENTE NECESSÁRIA, POSSIBILIDADE  
DE INSURGÊNCIAS
Manoel Lemes da Silva Neto

17.10 | Quarta-feira | 16:30hrs às 18:30hrs - PAF VI e FAUFBA

Sala 1
A OBRA TOMBADA DE VILANOVA ARTIGAS: PROBLEMÁTICAS DE  
UM FUTURO PRÓXIMO
Fernando Guillermo Vázquez Ramos (coordenador) 
Andréa de Oliveira Tourinho (coordenadora)

REALISMO E MODERNISMO EM VILANOVA ARTIGAS
Miguel Antonio Buzzar

HABITAÇÃO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL: AS CASAS TOMBADAS  
DE VILANOVA ARTIGAS
Mônica Junqueira de Camargo

A CASA DE ARTIGAS COMO PATRIMÔNIO
Marcio Cotrim

CASAS ABSOLUTAS: O VALOR CONTEMPORÂNEO DA ARQUITETURA  
DE VILANOVA ARTIGAS
João Masao Kamita

A OBRA DE VILANOVA ARTIGAS: PROBLEMÁTICAS DA PRESERVAÇÃO
Fernando Guillermo Vázquez Ramos e Andréa de Oliveira Tourinho

Sala 2
A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E O PROGRAMA 
KEEPING IT MODERN
Maria Lucia Bressan Pinheiro (coordenadora)

ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS PARA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
HISTÓRICOS: UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA
Claudia S. Rodrigues de Carvalho
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ESTUDOS PARA O PLANO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DO PAVILHÃO 
ARTHUR NEIVA – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – RJ
Renato Gama-Rosa Costa, Ana Maria Barbedo Marques e Rosana 
Soares Zouain

DESAFIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO VILANOVA ARTIGAS, 
SEDE DA FAUUSP
Maria Lucia Bressan Pinheiro

O PLANO DE GESTÃO PARA CONSERVAÇÃO DA CASA DE VIDRO  
DE LINA BO BARDI, SP-BRASIL
Ana Lúcia Cerávolo e Renato Luiz Sobral Anelli

PLANO DE CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DO MASP
Silvio Oksman, Lúcia Furlan e Luiza Nadalutti

Sala 3
A TEORIA DA RESTAURAÇÃO E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
DO CAMPO PRESERVACIONISTA: SOBRE VALORES, SIGNIFICÂNCIA, 
MATERIALIDADE E A IMATERIALIDADE
Natália Miranda Vieira-de-Araújo (coordenadora)

O CONCEITO DE RESTAURAÇÃO EM BRANDI E EM MUÑOZ VIÑAS:  
UM DEBATE MAL RESOLVIDO
Natália Miranda Vieira-de-Araújo

SOBRE OS RISCOS E OS LIMITES DA SUPREMACIA DA SIGNIFICÂNCIA: 
AS TEORIAS MODERNAS DA RESTAURAÇÃO DIANTE DA RECENTE 
AMPLIAÇÃO DO CAMPO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Juliana Nery e Rodrigo Baeta

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA SIGNIFICÂNCIA CULTURAL, 
INTEGRIDADE E AUTENTICIDADE
Flaviana Barreto Lira

TEORIA CONTEMPORÂNEA DA RESTAURAÇÃO – CONTINUIDADES, 
APAGAMENTOS E CONTRADIÇÕES
Juliano Loureiro de Carvalho

RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA: RENOVAÇÃO DAS TEORIAS OU 
REVISÃO DAS PRÁTICAS?
Claudia dos Reis e Cunha

Sala 4
ÁREA CENTRAL DE SÃO PAULO: REFLEXÕES SOBRE A HABITAÇÃO 
NO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO
Débora Sanches (coordenadora) 
Denise Falcão Pessoa (coordenadora)

POLÍTICAS PÚBLICAS DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA 
CENTRAL DA CIDADE DE SÃO PAULO: IDAS E VINDAS
Sergio Luís Abrahão e Oscar Felizardo Escudero

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NAS ZEIS (ZONA ESPECIAL  
DE INTERESSE SOCIAL) NA OPERAÇÃO URBANA CENTRO EM  
SÃO PAULO, BRASIL
Denise Falcão Pessoa e Aline Nassaralla Regino
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PRECARIEDADE HABITACIONAL NO CENTRO DE SÃO PAULO
Débora Sanches e Marcos Virgílio Silva

MOVIMENTOS SOCIAIS E ASSESSORIAS TÉCNICAS NO PROGRAMA MCMV 
ENTIDADES. A REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DANDARA NA ÁREA 
CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Mariana Cicuto Barros

Sala 5
ARQUITETURA POPULAR: PESQUISAS NA BAHIA
Marcia Sant’anna (coordenadora)

O BRASIL NA ENCICLOPÉDIA DA ARQUITETURA VERNACULAR  
DO MUNDO
Marcia Sant’anna e Daniel Mellado Paz

CONTEXTUALIZANDO A TECNOLOGIA DA TAIPA DE MÃO
Paula A. M. S. Moreira e Carolina N. Vieira

CONSTRUÇÃO AUTOGERIDA EM MEIO URBANO: ASPECTOS ESPACIAIS, 
RELIGIOSOS E SÓCIO CULTURAIS
Denis Alex Matos, Constança Gabriela Metzker-Castro e Maria Estela 
Ramos-Penha

Sala 6
AMPLIAÇÃO DO CAMPO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA  
E URBANISMO SOCIAL: HÁ PERSPECTIVAS?
Laura Machado de Mello Bueno (coordenadora)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEZ ANOS DEPOIS: UM BALANÇO COM 
PROPOSTAS
Angelo Marcos Vieira de Arruda

RESIDÊNCIA AU+E/UFBA: NOVAS PERSPECTIVAS PARA DEMANDAS 
PERSISTENTES
Heliana Faria Mettig Rocha

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E NECESSIDADES HABITACIONAIS: (DE)
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ARQUITETURA E URBANISMO COMO 
SERVIÇO DE INTERESSE SOCIAL
Caio Santoamore

URBANIZAÇÃO DIRIGIDA: INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DE BAIXO 
CUSTO PARA DEMANDA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS 
COMO ASSESSORIA TÉCNICA COLETIVA: REPARTIÇÃO E SOCIALIZAÇÃO 
DAS MAIS VALIAS
Cláudia Teresa Pereira Pires e Demetre Anastassakis

FORMAÇÃO PARA PRÁTICA PROFISSIONAL CONTEMPORÂNEA:  
EM DIREÇÃO À CIDADE JUSTA E SUSTENTÁVEL
Laura Machado de Mello Bueno
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Sala 7
DISCUSSÃO TEÓRICA E CONSTRUÇÃO HISTÓRICA: BRASIL E CHILE
Maria Cristina Cabral (coordenadora)

BRASIL-CHILE NA ARQUITETURA MODERNA. CONVERSAS NO CONE SUL
Claúdia Costa Cabral

PAISAJES URBANOS MODERNOS: IDEA Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PATRIMONIO BALNEARIO
Macarena Cortés e Thaise Gambarra

CONQUISTAS E DESAFIOS: 70 ANOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
MODERNO NO BRASIL
Nivaldo Vieira de Andrade

PANAMERICANISMO, MONUMENTALISMO Y MODERNIDAD: CHILE  
Y BRASIL EN 1952
José de Nordenflycht

DISCUSSÃO TEÓRICA E CONSTRUÇÃO HISTÓRICA: O ESPAÇO CÊNICO 
EM PEVSNER, LE CORBUSIER E BARDI
Maria Cristina Cabral

Sala 101
DISTANCIAMENTO COMO FORMA DE APROXIMAÇÃO: APONTAMENTOS 
METODOLÓGICOS MULTIDISCIPLINARES NA TEORIA E NA PRÁTICA DA 
ARQUITETURA E DO URBANISMO
Francisco de Assis da Costa [Xico Costa] (coordenador)

DEVIR-CRIANÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HISTÓRIA DA CIDADE  
DE VITÓRIA (ES)
Camila Benezath Rodrigues Ferraz

PRÁTICAS DE ARTE PÚBLICA COMO EXPERIÊNCIA PÚBLICA:  
ENTRE REFERENCIAL E MÉTODO DE PESQUISA
Flavio Marzadro

PARA PROJETAR ARQUITETURAS-QUE-VAZAM
Mariana Ribas Cordeiro

POR UM URBANISMO QUE DANÇA [COM] A CIDADE
Iale Camboim

PENSAMENTO CENOLÓGICO NA OBRA DE LINA BO BARDI (1976-1992)
Mateus Bertone da Silva

Sala 102
DOMESTICIDADE, GÊNERO E MEMÓRIA: RUPTURAS E PERMANÊNCIAS 
NA EXPERIÊNCIA DO MORAR MODERNO
Joana Mello de Carvalho e Silva (coordenadora)

MÁQUINAS VIRIS DE MORADIA: MÍNIMAS E MÁXIMAS DE HOMENS 
SOLTEIROS
José Tavares Correia de Lira

O EDIFÍCIO EIFFEL E SEUS MORADORES: ARQUITETURA E MEMÓRIA 
NOS APARTAMENTOS MODERNOS DUPLEX
Sabrina Studart Fontenele Costa
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CASA, TRABALHO E MEMÓRIA: DOMESTICIDADE E FORMAS DE MORAR 
NA HABITAÇÃO SOCIAL MODERNA BRASILEIRA
Flávia Brito do Nascimento

UM PALACETE MODERNO: A RESIDÊNCIA OSCAR AMERICANO
Joana Mello de Carvalho e Silva

OUÇA UM BOM CONSELHO. MANUAIS, BEM VIVER E ARQUITETURA 
MODERNA
Silvana Barbosa Rubino

Sala 103
IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL: POVOS E TERRITÓRIOS  
EM CONFLITO
Maria de Lourdes Zuquim (coordenadora)

DIVERSIDADE CULTURAL: UMA RIQUEZA QUE DESAFIA A POLÍTICA 
INDIGENISTA PÓS-CONSTITUIÇÃO DE 1988
Dorcas Florentino de Araújo Silva

CAIÇARAS E QUILOMBOLAS: IDENTIDADE, TERRITÓRIO E AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS
Maria de Lourdes Zuquim e Elizabeth Othon Souza

LACUNAS DA AÇÃO PÚBLICA NO ESPAÇO AMAZÔNICO: O MODO DE VIDA 
RIBEIRINHO EM MARABÁ
Louise Barbalho Pontes e Ana Júlia Domingues das Neves Brandão

A DIMENSÃO DO RURAL NAS FRANJAS METROPOLITANAS
Marina Caraffa

OS RAMA E O CANAL. CONFRONTOS ENTRE ESPACIALIDADES 
INDÍGENAS E URBANAS
Amanda Martínez Elvir

Sala 104
INTERFACES ENTRE MORFOLOGIA URBANA, PLANEJAMENTO  
E PRÁTICA: CAUSAS E EFEITOS
Thereza Christina Couto Carvalho (coordenadora)

INTERFACES ENTRE PROJETO URBANO E CIDADE CONSOLIDADA
Wandilson Guimarães Almeida Jr.

INTERFACE ENTRE ATMOSFERAS, IMAGENS E MORFOLOGIA URBANA
Alex Assunção Lamounier

INTERFACE ENTRE MOBILIDADE E MORFOLOGIA URBANA: 
DESIGUALDADES SOBRE TRILHOS E RODAS
Janaína Fernandes

REDE DE ESTRADAS E A EVOLUÇÃO TERRITORIAL DA BAIXADA 
FLUMINENSE
Marcelo Brasil e Alex Lamounier

INTERFACES ENTRE MORFOLOGIA URBANA, PLANEJAMENTO  
E PRÁTICA - O CASO DE NITERÓI
Thereza Carvalho
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Sala 105
MOBILIDADE URBANA E CIDADE: URBANISMO INDUZIDO, NÓS 
INTERMODAIS E PAPÉIS DOS TRANSPORTES NAS TRANSFORMAÇÕES 
E NO DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO
Fabiana Izaga (coordenadora)

OS DILEMAS ESPACIAIS ENTRE NÓ DE TRANSPORTE E LUGAR: O CASO 
DA ESTAÇÃO CORINTHIANS-ITAQUERA, SP
Yara Cristina L. Baiardi Baiardi e Angélica Benatti Alvim

FORMAS DE MOBILIDADE, VISIBILIDADE E PODER NOS ‘PROJETOS 
URBANOS INTEGRAIS’ DE MEDELLÍN
Cauê Costa Capillé e Camile Reiss

AVENIDAS PERIFÉRICAS DE SANTIAGO: DESAFIOS DE LA 
PLANIFICACIÓN Y EL DISEÑO INTEGRADO DE LA MOVILIDAD  
Y EL ESPACIO PÚBLICO
Rosanna Claps Forray

ESPAÇOS DE FLUXO OU CENTRALIDADES MULTIFUNCIONAIS? 
PENSANDO O ENTORNO DOS TERMINAIS E EIXOS ESTRUTURANTES  
DO SISTEMA BRT DE CURITIBA
Cristina de Araújo Lima

O TECIDO URBANO E O BRT TRANSCARIOCA NO RIO DE JANEIRO: 
PERCURSOS DE PESQUISA
Fabian Izaga

Sala 106
OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NA CONSTITUIÇÃO DA FORMA 
URBANA BRASILEIRA: RESULTADOS DE PESQUISA DA REDE 
NACIONAL QUAPÁ-SEL
Eugenio Fernandes Queiroga (coordenador)

SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES E FORMAS URBANAS: SOBRE A REDE 
QUAPÁ- SEL E RESULTADOS GERAIS
Eugenio Fernandes Queiroga e Fábio Mariz Gonçalves

ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS: POLÍTICAS PÚBLICAS E APROPRIAÇÃO
Ana Cecília Mattei de Arruda Campos e Helena Napoleon Degreas

AS FORMAS E OS USOS DOS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NO RIO 
DE JANEIRO: ELEMENTOS PARA A LEITURA E ANÁLISE DAS ESFERAS 
PÚBLICA E PRIVADA REBATIDAS SOBRE A PAISAGEM URBANA
Vera Regina Tangari

PARQUE MACAMBIRA-ANICUNS: A CIDADE NO URBANO?
Wilton de Araújo Medeiros

PRÁTICAS SOCIAIS NO SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES DE CIDADES 
PEQUENAS DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL – ESTUDO DE 
CACHOEIRA DO SUL
Verônica Garcia Donoso
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Sala 107
PRÁTICAS, REFLEXÕES E DESAFIOS DA ABORDAGEM DE GÊNERO  
NO CAMPO DA ARQUITETURA E URBANISMO
Rossana Tavares (coordenadora) 
Diana Helene (coordenadora)

POR UMA AGENDA DE PESQUISA SOBRE AS MULHERES E A CIDADE
Paula Santoro

MULHERES E DIREITO À CIDADE A PARTIR DA LUTA DOS MOVIMENTOS 
DE MORADIA
Diana Helene

ESPAÇOS GENERIFICADOS DE RESISTÊNCIAS: POSSIBILIDADES 
CONTRA A INDIFERENÇA NO URBANISMO
Rossana Tavares

AFETOS E DESENHO: UM MÉTODO DE PROJETO FEMININO
Iazana Guizzo

A MOBILIDADE DAS MULHERES EM SÃO PAULO: POR QUE AS MULHERES 
USAM POUCO A BICICLETA?
Mariana Harkot

Auditório 1
URBANIZAÇÃO DISPERSA E NOVAS FORMAS DE TECIDO URBANO: 
NOVOS ESTUDOS, DIÁLOGOS E DESAFIOS
Nestor Goulart Reis (coordenador) 
Júlio Cláudio da Gama Bentes (coordenador)

DINÂMICAS URBANAS RECENTES NO EIXO OESTE DE EXPANSÃO 
METROPOLITANA DE FORTALEZA
Beatriz Helena N. Diógenes e José Almir Farias

“CONDOMINIZAÇÃO” DA MORADIA E DISPERSÃO URBANA: 
TRANSFORMAÇÕES E NOVAS TENDÊNCIAS ESPACIAIS EM ARACAJU-SE
Sarah Lúcia Alves França

EXPANSÃO DA URBANIZAÇÃO NO LITORAL DE MACEIÓ: CAMINHO  
SEM VOLTA
Márcia Rocha Monteiro

DISPERSÃO URBANA NO VALE DO PARAÍBA FLUMINENSE: 
MORFOLOGIAS E ATIVIDADES URBANAS DISPERSAS NA ATUALIDADE  
DA MICRORREGIÃO
Júlio Cláudio da Gama Bentes

Auditório 2
TERRA COMUM: AMPLIANDO O IMAGINÁRIO DO VALOR DE USO
Ana Paula Baltazar (coordenadora) 
Louise Ganz (coordenadora)

UMA POSSÍVEL LENTE TEÓRICA PARA A TERRA COMUM - ANA PAULA 
BALTAZAR PROJEÇÕES: 100KM2 DE TERRA NA CAATINGA
Louise Ganz e Ines Linke
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TERRAS UTÓPICAS, TERRAS COMUNS
Silke Kapp

ASTRONAUTA, COSMONAUTA, UTOPIA E CATÁSTROFE
Mayana Redin

18.10 | Quinta-feira | 14hrs às 16hrs - PAF VI e FAUFBA

Sala 1
REVISTAS CIENTÍFICAS DE ARQUITETURA: UMA FORMA EFICIENTE  
DE DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA?
Marcio Cotrim (coordenador) 
Fernando Guillermo Vázquez Ramos (coordenador)

REVISTAS CIENTÍFICAS DE ARQUITETURA: FORMAS DE DIVULGAÇÃO  
DO CONHECIMENTO NA ÁREA
Marcio Cotrim e Fernando Guillermo Vázquez Ramos

O DILEMA DAS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS NAS PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICAS DIGITAIS OU PUBLISH OR PERISH
Ethel Pinheiro Santana

BALANÇO DA CITAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PERIÓDICOS 
BRASILEIROS DE ARQUITETURA E URBANISMO
Tomás Antonio Moreira

SOBRE LIVROS E REVISTAS
Abilio Guerra

AFINAL DE CONTAS, PRECISAMOS DE MAIS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS?
Luiz Amorim

Sala 2
ARQUITETOS NO TEATRO: A ARQUITETURA TEATRAL E A 
CENOGRAFIA COMO MOMENTOS DE REFLEXÃO SOBRE ESPAÇO E 
COMUNIDADE
Niuxa Dias Drago (coordenadora)

ALGUNS DESENHOS DE CENA DE LINA BO BARDI – ENTRE A 
VANGUARDA E A ARTE POPULAR
Evelyn Furquim Werneck Lima

O FUN PALACE E O PALÁCIO DE ESPORTES DE BERTOLT BRECHT
Rogério Marcondes Machado

A POESIA CÊNICA DE FLÁVIO IMPÉRIO: ANÁLISE DA CENOGRAFIA DOS 
SHOWS DE MARIA BETHÂNIA (1971 A 1977)
Carlos Eduardo Ribeiro Silveira

EXPERIMENTOS CENOGRÁFICOS NA OBRA DE DILLER E SCOFIDIO
Lídia Quièto Viana

CENOGRAFIA COMO CAMPO DE EXPERIMENTAÇÃO ARQUITETÔNICO:  
AS OBRAS DE HERZOG & DE MEURON, ZAHA HADID E JEAN NOUVEL
Niuxa Dias Drago
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Sala 3
ARTE E ARQUITETURA: PROVOCAÇÕES
Agnaldo Farias (coordenador) 
Fernando Guillermo Vázquez Ramos (coordenador)

OS PAVILHÕES DE DOU AITKEN E ADRIANA VAREJÃO EM INHOTIM,  
A COINCIDÊNCIA ENTRE ARQUITETURA E ARTE
Agnaldo Farias

POR UMA EXPERIÊNCIA DA PAISAGEM: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
MODERNO VIA ROBERTO BURLE MARX
Ana Paula Polizzo

ARTE E ARQUITETURA: UMA HISTÓRIA COMPLICADA
Fernando Guillermo Vázquez e Paula de Vincenzo Fidelis Belfort 
Matos

O PÚBLICO E O PRIVADO EM CURTO-CIRCUITO: ATRAVESSAMENTOS 
ENTRE ARTE E ARQUITETURA NO BRASIL NO FINAL DOS ANOS 1960
Guilherme Wisnik

LIMITES DO MONUMENTO EM CAMPO AMPLIADO: A PRODUÇÃO
Fabiola do Valle Zonno

Sala 4
BEIRA-MAR: LUGAR COMUM? CONFLITOS ESPACIAIS E 
SOCIOAMENTAIS NO LITORAL BRASILEIRO
Cristina Pereira de Araujo (coordenadora) 
Luciano Muniz Abreu (coordenador)

DINÂMICA INTRAURBANA, CONFLITOS AMBIENTAIS E SEGREGAÇÃO 
SOCIOESPACIAL NO LITORAL PERNAMBUCANO
Cristina Pereira de Araujo e Josiane Nascimento Andrade

CONFLITOS SOCIOESPACIAIS E AMBIENTAIS NA COSTA VERDE 
FLUMINENSE: O AJUSTE ESPACIAL DE ANGRA DOS REIS
Luciano Muniz Abreu e Adriana Soares de Schueler

O CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA URBANA E O TURISMO DE BASE 
COMUNITÁRIA: CONFLITOS SOCIOESPACIAIS NO LITORAL  
DE PERNAMBUCO E CEARÁ
Ricardo Alexandre Paiva e João Paulo da Silva

A DISPUTA DOS LUGARES: INVESTIMENTOS EM TURISMO, PRODUÇÃO 
DO ESPAÇO E CONFLITO TERRITORIAL NO LITORAL POTIGUAR
Wagner Fernandes Costa e Maria Aparecida Pontes Fonseca

FAVELA E PAISAGEM NO RIO DE JANEIRO: RELAÇÕES ÍNTIMAS PARA  
O TURISMO
Sergio Moraes Rego Fagerlande

Sala 5
CIDADE, ARQUITETURA E ARTE
Anna Paula Moura Canez (coordenadora) 
Roberta Krahe Edelweiss (coordenadora)

ARTE E ARQUITETURA EM PORTO ALEGRE: A LEI 10.036/2006
José Francisco Alves
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HISTÓRIA DA ARTE E ARQUITETURA: A IMAGEM CRISTAL  
NA CONTEMPORANEIDADE
Eduardo Rocha

AÇÃO CARTOGRÁFICA NA NOITE DOS MUSEUS: PERCEPÇÃO DOS 
CAMINHOS QUE PERMEIAM A ARTE E A ARQUITETURA DA CIDADE
Celma Paese

A PAREDE E O AZULEJO: O CASO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO  
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Liege Sieben Puhl e Fábio Bortoli

ARTE E ARQUITETURA NA CIDADE CONTEMPORÂNEA: O EDIFÍCIO 
IGUAÇU EM PORTO ALEGRE
Anna Paula Moura Canez e Roberta Krahe Edelweiss

Sala 6
DESENHO URBANO SUSTENTÁVEL PARTICIPATIVO PARA A CIDADE 
RESILIENTE: ESTRATÉGIAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA  
A VIOLÊNCIA
Marta Romero (coordenadora)

O CAMPO TÉRMICO URBANO E ILHAS DE CALOR EM BRASÍLIA DF
Elen Vianna

ILHA DE CALOR URBANA E OS IMPACTOS NEGATIVOS NA ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO URBANA
Magda Lombardo

ESPAÇO PÚBLICO ABERTO ADAPTADO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Abner Calixter

MECANISMOS PRODUTORES DE BLOQUEIOS E AVANÇOS NO BEM-ESTAR 
URBANO, NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E NA SUPERAÇÃO DAS 
DESIGUALDADES SOCIAIS: A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
Rômulo Ribeiro

PARQUES LINEARES AO LONGO DE CORPOS HÍDRICOS URBANOS: 
CONFLITOS E POSSIBILIDADES – O CASO DA ORLA DO LAGO  
PARANOÁ, DF
José Marcelo Martins Medeiros

Sala 7
IDEIAS EM REVISTAS/ IDEIAS REVISTAS (II)
Maria de Fátima de Melo Barreto Campello (coordemadora) 
Maria Beatriz Camargo Cappello (coordenadora)

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS DOS PERIÓDICOS COMO FONTE  
E MÉTODO: HISTORIOGRAFIA, PROJETO E TEORIA
Nelci Tinem, Márcio Cotrim e Wylnna Vidal

DISCIPLINA Y PROFESIÓN FRENTE AL PROBLEMA DEL DESARROLLO, 
IDEAS PUBLICADAS: 60-70, EL DESENCANTO DE LA ARQUITECTURA
Horacio Torrent
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REVISANDO ‘ECOS DE SAMBA’. LAS NUEVAS TÉCNICAS DE LAS 
HUMANIDADES DIGITALES EN LA INVESTIGACIÓN CON PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS
Ana Esteban Maluenda

REVISTAS ESTUDIANTILES: LAS PROMESAS SILENCIADAS EN  
LA ARQUITECTURA LATINO-AMERICANA
Patricia Méndez

EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, VIAGENS E ARQUITETURA MODERNA 
BRASILEIRA: INTERLOCUÇÕES NAS REVISTAS ESPECIALIZADAS 
LATINO-AMERICANAS, 1930- 1960
Maria Beatriz Camargo Cappello

Sala 101
INOVAÇÕES EM ENSINO E PESQUISA DE ACESSIBILIDADE AMBIENTAL
Gleice Azambuja Elali (coordenadora)

APLICATIVO DE UM GUIA VIRTUAL DE ACESSIBILIDADE: UMA PONTE 
ENTRE A ACADEMIA E A SOCIEDADE
Cristiane Rose De S. Duarte e Regina Cohen

O DESENHO UNIVERSAL COMO GERADOR DE INSTRUMENTAL PARA 
O PROCESSO DE PROJETO ARQUITETÔNICO: PROCEDIMENTOS 
PARTICIPATIVOS COM O USO DE SIMBOLOGIAS E INFOGRÁFICOS TÁTEIS
Núbia Bernardi e Doris C. C. K. Kowaltowski

ABORDAGEM METODOLÓGICA PARTICIPATIVA COM O FOCO NO USUÁRIO 
APLICADA AO ENSINO E EM PESQUISAS DE ARQUITETURA  
E URBANISMO
Carolina Stolf Silveira e Marta Dischinger

PROJETOS ACESSÍVEIS: UM PROCESSO CENTRADO NO USUÁRIO
Vanessa Goulart Dorneles e Isabela Fernandes Andrade

OFICINAS COLABORATIVAS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E PESQUISA
Angelina Dias Leão Costa e Gleice Azambuja Elali

Sala 102
NIEMEYER PLURAL: ARTE, CULTURA E TÉCNICA
Carlos Eduardo Comas (coordenador)

NIEMEYER RECONSIDERADO: ARQUITETURA COMO NATUREZA 
ARTIFICIAL
Carlos Eduardo Comas

PRÉ-MOLDAGEM À BRASILEIRA: NIEMEYER, ACADÊMICOS, TEÓLOGOS  
E MILICOS | 1962-68
Juliano Caldas de Vasconcellos

OSCAR NIEMEYER, ARQUITETURA NARRADA: MÓDULO, 1ª SÉRIE,  
1955-65
Sylvia Ficher e Danilo Matoso Macedo

O POETA E A SAUDADE: NIEMEYER ENTRE RUÍNAS
Bruno Tropia Caldas



84

OSCAR NIEMEYER E OS CONCURSOS DE ARQUITETURA NO BRASIL: 
ENTRE O INSTRUMENTO DEMOCRÁTICO E O CULTO À GENIALIDADE
Fabiano Sobreira

Sala 103
O LUGAR DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DO URBANISMO NA 
PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO
Cristovão Fernandes Duarte (coordenador) 
Andréa de Lacerda Pessôa Borde (coordenador)

DO “DIREITO À CIDADE” AO DIREITO À DIFERENÇA: A PRÁXIS URBANA 
COMO LUGAR (POSSÍVEL-IMPOSSÍVEL) DA UTOPIA LEFEBVRIANA
Cristovão Fernandes Duarte

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DA ÁREA CENTRAL CARIOCA  
NO INÍCIO DO SÉC. XXI: TEMPOS E CONTRATEMPOS
Andréa de Lacerda Pessôa Borde e Andréa da Rosa Sampaio

O DIREITO À PAISAGEM: A FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS E  
A PRESERVAÇÃO DA DA PAISAGEM CONSTRUÍDA CARIOCA
Claudia Brack

URBANISMO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA: UMA POSSIBILIDADE  
NÃO MODERNA
Vinicius Ferreira Mattos e Monica Infante de Oliveira Souza

Sala 104
PERSPECTIVAS TRANSNACIONAIS NA HISTORIOGRAFIA
Diego Inglez de Souza (coordenador)

ARQUITETURA E VIAGENS DE FORMAÇÃO: ROTEIROS AMERICANOS  
DE ARQUITETOS BRASILEIROS (1943-1947)
João Sodré

BUENOS AIRES, ENTRE VENEZA E NOVA IORQUE: CIRCULAÇÃO  
DE IDEIAS EM UMA ESCUELITA DE ARQUITETURA (1976-1983)
Jonas Delecave

UMA RESPOSTA BRASILEIRA AO PROBLEMA DO PROGRAMA ESCOLAR 
MODERNO
Samira Chahin

ESTÁDIOS, CORPOS E ESPETÁCULOS: IDEIAS TRANSNACIONAIS DE 
ARQUITETURA E URBANISMO EM TRÊS CIDADES DA AMÉRICA DO SUL 
(1920-1940)
Rodrigo Millan

HABITAÇÃO SOCIAL: UTOPIA MODERNA, PROBLEMA CONTEMPORÂNEO
Diego Inglez de Souza
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Sala 105
POLÍTICAS E POÉTICAS NA CIDADE : ENCONTROS ENTRE FILOSOFIA, 
HISTÓRIA E ARQUITETURA
Rita Velloso (coordenadora)

O TEMPO DAS COISAS: REFLEXÕES SOBRE DURAÇÃO E DIVERSIDADE 
EM ARQUITETURA
Marta Bogea

RADIOSA MODERNIDADE
Fernando de Freitas Fuao

POR UM NÃO-PROJETO DA PAISAGEM
Otávio Leonidio

A IMAGEM FRATURADA A FAVOR DE UM PROJETO COMO PROCESSO
Paulo Reyes

“O DIA COM O QUAL COMEÇA O NOVO CALENDÁRIO”. POLÍTICAS  
DO TEMPO E DA IMAGEM EM WALTER BENJAMIN AINDA DESENHAM 
HORIZONTES PARA AS LUTAS URBANAS?
Rita Velloso

Sala 106
SAÚDE URBANA E DESIGUALDADES SOCIAIS: NOVAS QUESTÕES 
PARA O PLANEJAMENTO URBANO
Jorge Nassar Fleury (coordenador)

TERRITÓRIOS DE BAIXA RENDA E O PLANEJAMENTO URBANO EM 
BELÉM: A DESIGUALDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO PLANTIO DE ÁRVORES
Jorge Nassar Fleury

MORADIA E ACESSO À ÁGUA EM CAMPOS ELÍSEOS, DUQUE DE CAXIAS: 
PROBLEMAS DE SALUBRIDADE URBANA
Ana Lúcia Britto e Suyá Quintslr

URBANIZAÇÃO, DRENAGEM URBANA E CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 
NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
Juliano Ximenes e Wallace Avelar

CAMINHABILIDADE: A DIFERENÇA ENTRE CARACTERÍSTICAS 
OBJETIVAS E CARACTERÍSTICAS PERCEBIDAS
Klaus Chaves Alberto

SAÚDE URBANA E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: A EXPERIÊNCIA  
DA FIOCRUZ NO SETOR 1 DA COLÔNIA JULIANO MOREIRA
Luis Madeira

Sala 107
SYLVIO DE VASCONCELLOS (1916- 1979): A VERSATILIDADE DAS 
CONTRIBUIÇÕES DO ARQUITETO, HUMANISTA E PENSADOR DA ARTE, 
DA ARQUITETURA E DO URBANISMO MINEIRO E BRASILEIRO
Celina Borges (coordenadora) 
Rodrigo Baeta (coordenador)

ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DE SYLVIO DE VASCONCELLOS NO ESTUDO 
DA PINTURA OITOCENTISTA EM MINAS GERAIS
Celina Borges Lemos
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O JUÍZO CRÍTICO DE SYLVIO DE VASCONCELLOS E OS NÚCLEOS 
URBANOS LONGILÍNEOS NA ÉPOCA DO CICLO DO OURO  
EM MINAS GERAIS
Rodrigo Espinha Baeta

SYLVIO DE VASCONCELLOS: O EXERCÍCIO DO ARQUITETO, 
SIGNIFICAÇÕES E CONQUISTAS
André Guilherme Dornelles Dangelo e Vanessa Borges Brasileiro

SYLVIO DE VASCONCELLOS E A HISTÓRIA DA TÉCNICA DA 
ARQUITETURA BRASILEIRA
Marcos Tognon

SYLVIO DE VASCONCELLOS E O TEXTO “O BARROCO NO BRASIL “ COMO 
SÍNTESE DO SEU PENSAMENTO HISTORIOGRÁFICO SOBRE A QUESTÃO 
DA ARQUITETURA RELIGIOSA BARROCA BRASILEIRA: ALGUMAS 
REFLEXÕES E PERSPECTIVAS CRÍTICAS
Flávio de Lemos Carsalade

Auditório 1
EXPERIÊNCIAS DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL NA PÓS-GRADUAÇÃO 
PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO (II) - 
UFBA/UFPB/UFPEL
Angela Maria Gordilho Souza (coordenadora)

A IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA AU+E/UFBA E NUCLEAÇÕES EM 
OUTRAS UNIVERSIDADES
Angela Maria Gordilho Souza, Elisamara Emiliano e Heliana Faria 
Mettig Rocha

A EXPERIÊNCIA DE NUCLEAÇÃO NA UFPB DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO E DIRETO 
À CIDADE DA UFBA
Elisabetta Romano e Flávio Brandão Boaventura

IMPLANTAÇÃO DA NUCLEAÇÃO DE RESIDÊNCIA AU+E/UFBA NA FAU/
UFPEL/RS
Nirce Saffer Medvedovski, André de Oliveira Torres Carrasco, 
Eduardo Rocha, Raíza Dittgen, Luisa A. dos Santos e Bruna 
Bergamaschi Tavares

Auditório 2
URBANISMO 2030: TEMAS CRÍTICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 
AGENDA URBANA PARA AS METRÓPOLES SUL-AMERICANAS
Rachel Coutinho M. da Silva (coordenadora)

URBANISMO E CIDADANIA: O PARADOXO DA URBANIZAÇÃO INFORMAL 
EM FORTALEZA
Clarissa Freitas

BRASÍLIA METROPOLITANA – UMA AGENDA URBANA PARA 2030
Alexandre B. Brandão da Costa

VIDAS QUE IMPORTAM: POR UMA AGENDA E DE NÃO-VIOLÊNCIA NAS 
FAVELAS CARIOCAS
Rachel Coutinho M. da Silva e Thaisa Comelli
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NOVAS DINÂMICAS URBANAS EM FAVELAS DE SÃO PAULO E BAIRROS 
POPULARES DE MEDELLÍN
Maria de Lourdes Zuquim

RENOVAÇÃO URBANA, COMO E PARA QUEM? DISCUSSÃO ACERCA DO 
SIGNIFICADO EM METRÓPOLE LATINO AMERICANA
Eliane da Silva Bessa e Ximena Cabello
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