
 

TESES EM 
ANDAMENTO 
2017.2 

 

 

29/11/2017 Centro de Ciências Sociais, PUC-Rio 

 

Lista dos Teses em Andamento dos Programas de Pós-

graduação em:   Administração de Empresas, Ciências 

Sociais, Comunicação Social, Direito, Economia, Geografia, 

História Social da Cultura, Relações Internacionais e Serviço 

Social. 

Organização: Decanato do CCS 

 

 
 

 



 

 

2 

 

 
 

 

 

 
Sumário 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS ........................................................................................ 3 

CIÊNCIAS SOCIAIS ............................................................................................................... 5 

COMUNICAÇÃO SOCIAL ..................................................................................................... 8 

DIREITO .............................................................................................................................. 12 

ECONOMIA ........................................................................................................................ 14 

GEOGRAFIA ....................................................................................................................... 15 

HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA ....................................................................................... 17 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS ............................................................................................ 20 

SERVIÇO SOCIAL ............................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
 

 
NOME 

 
TÍTULO 

1. ANDRÉ LUIS LEITE 
ENSAIOS SOBRE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS: 
MODELOS DE FATORES APLICADOS AO MERCADO 
BRASILEIRO 

2. DANIEL OSWALDO 
SANTANA DE SOUZA 

A INFLUÊNCIA DOS CONDICIONANTES SOCIAIS NO 
SENTIDO ATRIBUÍDO AO TRABALHO POR JOVENS 
PROFISSIONAIS 

3. ELISA MARIA COSTA 
NOGUEIRA 

EXPERIÊNCIA DE VENCER: VITÓRIA COMO UMA FORMA DE 
COMPENSAÇÃO? 

4. FILIPE AUGUSTO SILVEIRA 
DE SOUZA 

BOUNDED CAREERS: TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS DE 
TRABALHADORES DAS CLASSES POPULARES 
 

5. GLAUCIA FERNANDES 
THE DEVELOPMENT OF RISK CONTROL INSTRUMENTS TO 
HEDGE BRAZILIAN HYDROPOWER INVESTMENTS AGAINST 
HYDROLOGICAL RISK 

6. HENRIQUE FERNANDES 
PACHECO  

 

O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE OPORTUNIDADES 
INTERNACIONAIS: ESTUDO DE CASO 

7. LUCIANA BELLINI RANGEL 
REAÇÕES AFETIVAS DE CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA A 
PERDAS SIMBÓLICAS 

8. MARCELO ALMEIDA DE 
CARVALHO SILVA 

MAL BUROCRÁTICO E VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: 
UM ESTUDO SOBRE A COLABORAÇÃO DE EMPRESAS COM 
A DITADURA CIVIL MILITAR BRASILEIRA 
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9. MARIA ISABEL PEIXOTO 
GUIMARÃES 

APRENDIZAGEM BASEADA NA PRÁTICA OU PRÁTICA 
BASEADA NA APRENDIZAGEM? – OBSERVANDO O DESIGN 
THINKING NAS ROTINAS ORGANIZACIONAIS 

10. MARIA LUIZA CARVALHO 
DE AGUILLAR PINHO 

LICENSING AS A STRATEGIC OPTION FOR FIRMS IN THE 
CREATIVE INDUSTRIES 

11. MURILO CARRAZEDO 
MARQUES DA COSTA 
FILHO 

SIGNIFICADOS DA EDUCAÇÃO PARA FAMÍLIAS DA NOVA 
CLASSE MÉDIA: UMA ANÁLISE INTERPRETATIVA 

12. VINICIUS MOTHÉ MAIA 
ENSAIOS SOBRE A VOLATILIDADE CAMBIAL: INDICADOR 
ANTECEDENTE, FORECASTING E EFEITO MANADA 
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CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

NOME TÍTULO 

1. ALUYSIO AUGUSTO DE 
ATHAYDE NENO 

DESCOBRINDO UMA ORDEM NO CONSUMO: O CARÁTER 
SIMBÓLICO DOS BENS E O NOVO PAPEL DO ANTROPÓLOGO 

2. ANA CAROLINA RADD LIMA 
POLÍTICAS SOCIAIS E TRABALHADORAS RURAIS: DESAFIOS E 
PREFERÊNCIAS ADAPTATIVAS DAS MULHERES NO SEMIÁRIDO 
DO NORTE DE MINAS GERAIS 

3. ANDERSON RODRIGUES 
TEIXEIRA 

SALVE IEMANJÁ! DO MERCADÃO DE MADUREIRA À PRAIA DE 
COPACABANA: ETNOGRAFANDO UM "CIRCUITO SAGRADO" 
DE MATRIZES AFRICANAS NO RIO DE JANEIRO 

4. ANDRÉ LUÍS GOMES 
AS CONTRADIÇÕES DAS QUEBRADAS: ANTARES E A OUTRA 
CIDADE 

5. BRENA COSTA DE ALMEIDA 
ESTADO E MOVIMENTOS SOCIAIS: REPERTÓRIOS DE AÇÃO E 
REPERTÓRIOS DE CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS DO RIO DE JANEIRO 

6. CAÍQUE CUNHA BELLATO 
A ELITE ECLESIÁSTICA NEOPENTECOSTAL E SUA AGENDA 
POLÍTICA 

7. CARLA FERREIRA SOARES 
ATUAÇÃO DO TERCEIRO SETOR E O USO DO AMICUS CURIAE 
NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE 

8. CLARÍCIO DOS SANTOS FILHO 

INSTITUIÇÕES REGIONAIS, ECONOMIA SOLIDÁRIA E 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO AOS FUNDOS ROTATIVOS 
SOLIDÁRIOS NO NORDESTE: O CASO DA REDE BODEGA NO 
SEMIÁRIDO DO CEARÁ 

9. DANIEL FASSA EVANGELISTA 
MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: UM 
ESTUDO À LUZ DA TRÍADE DA REVOLUÇÃO FRANCESA 

10. DENIS DE MIRANDA 
O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO MILITAR: UM ESTUDO COM 
OS CADETES E INSTRUTORES DA ACADEMIA MILITAR DAS 
AGULHAS NEGRAS NO SÉCULO XXI 

11. EVERTON ARAÚJO DOS 
SANTOS 

TRADIÇÃO E MODERNIDADE: O EXÉRCITO BRASILEIRO E OS 
GRANDES TEMAS DA ATUALIDADE 

12. GETÚLIO FIDELIS VIEIRA 

PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
FEDERAÇÕES CONTEMPORÂNEAS: O PAPEL DOS GOVERNOS 
ESTADUAIS NOS FEDERALISMO DO BRASIL, DOS ESTADOS 
UNIDOS E DA ALEMANHA 

13. GIANNE NEVES OLIVEIRA 
IMAGENS E SUBJETIVIDADES - PESQUISA EM PERSPECTIVA 
COMPARADA ENTRE JOVENS NEGROS BRASILEIROS E AFRO-
AMERICANOS 
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14. GUSTAVO CRAVO DE 
AZEVEDO 

CONTRIBUIÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DO 
GOVERNO FEDERAL PARA A CONSOLIDAÇÃO DA DISCIPLINA 
NO BRASIL 

15. ISLA ANTONELLO TERRANA DE 
MELO BEZERRA BRITO 

A FOFOCA COMO VEÍCULO DE DETERMINAÇÃO DOS 
CRITÉRIOS DE MAL E BOM ENTRE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA 
FAMÍLIA 

16. ÍTALO PIRES AGUIAR 
NEGATIVA AO DIREITO À CIDADE: MEGA EVENTOS E 
FORMAÇÃO URBANA CARIOCA 

17. IZABELA JATENE DE SOUZA 
ANDARILHOS CONTEMPORÂNEOS 
DA METRÓPOLE DA AMAZÔNIA - CONSUMO, JUVENTUDE E 
SOCIABILIDADE NA ERA DOS SHOPPINGS CENTERS 

18. JAYME KARLOS REIS LOPES 
A ESCELSA E O ESTALAR DAS ELITES CAPIXABAS: REFLEXÕES 
SOBRE UM CAPITALISMO ELÉTRICO BRASILEIRO 

19. JULIA PETEK DE FIGUEIREDO 
NOVOS FLUXOS MIGRATÓRIOS INTERNACIONAIS PARA A 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

20. JULIA VENTURA GOMES DA 
SILVA 

O DIREITO À ESCOLA: DILEMAS DO ACESSO E PERMANÊNCIA 
ESCOLAR PARA A INFÂNCIA BRASILEIRA 

21. JULIANA SOUSA DE ARAUJO 
MOCHEL 

AS RELAÇÕES FEDERATIVAS ENTRE UNIÃO E ESTADOS EM 
CONTEXTO DE AJUSTE FISCAL DE (1990 - 2000) E DE 2010 A 
2018  

22. KELLY KOTLINSKI VERDADE 
MULHERES E DEMOCRACIA - A CONSTRUÇÃO DIÁRIA DE 
SUJEITOS POLÍTICOS E DE DIREITOS NO BRASIL PÓS 1988 

23. LEONARDO SEABRA PUGLIA O FORTALECIMENTO DA DIREITA NO BRASIL 

24. LORENA MARINA DOS 
SANTOS MIGUEL 

O QUE SIGNIFICA BRASIL: OS CURRÍCULOS DA DISCIPLINA DE 
HISTÓRIA DESDE A PRIMEIRA REPÚBLICA ATÉ A PROPOSTA DA 
BASE NACIONAL CURRICULAR (2015) 

25. MARCELO VIANA ESTEVÃO DE 
MORAES 

A CONSTRUÇÃO SAQUAREMA DA AMÉRICA DO SUL - O 
BRASIL, A UNASUL E A INTEGRAÇÃO REGIONAL 

26. MARCOS NOGUEIRA MILNER 
RECIPROCIDADE VIOLENTA E CULTURA DA VINGANÇA: AS 
LUTAS DE FAMÍLIA NO SERTÃO NORDESTINO 

27. MARIA CANDIDA VARGAS 
FREDERICO 

A TEXTURA HÍBRIDA DA PAPELADA:  UMA INVESTIGAÇÃO 
POLÍTICA-SENSORIAL DO OBJETO LIVRO 

28. MARIANA GOMES CAETANO 
ENTRE BORDAS E FRONTEIRAS. MULHERES DO FUNK E 
FEMINISMO DE SOBREVIVÊNCIA 

29. MÁRIO JORGE DE PAIVA 
FRAGMENTOS PARA UMA ANÁLISE DOS SABERES DOS 
CONSERVADORISMOS BRASILEIROS DO INÍCIO DO SÉCULO 
XXI 
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30. PAULA MARTINS SALLES 
JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E RECONHECIMENTO NO 
BRASIL PÓS-88 

31. RAFAELLE MONTEIRO DE 
CASTRO 

A INFÂNCIA POPULAR NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO: 
CIDADE CONTRA A CRIANÇA? 

32. RUTH ESPÍNOLA SORIANO DE 
MELLO 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL: AVALIAÇÃO DE MODELOS DE 
INCUBADORAS UNIVERSITÁRIAS DE EMPREENDIMENTOS 
SOCIAIS NO BRASIL. 

33. SANDOVAL ALVES ROCHA 
A CRISE HÍDRICA NA AMAZÔNIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
DO ACESSO À ÁGUA EM MANAUS. 

34. TAÍSA DE OLIVEIRA 
AMENDOLA SANCHES 

MORADIA E CIDADANIA: DA DISCRIMINAÇÃO AO 
RECONHECIMENTO 

35. THELMA BEATRIZ CARVALHO 
CAJUEIRO LERSCH 

MÉDICOS NEGROS DE CLASSE MÉDIA NO RIO DE JANEIRO: 
UM ESTUDO SOBRE O RECONHECIMENTO E OS "LUGARES" 
SIMBÓLICOS DO NEGRO NO IMAGINÁRIO SOCIAL 
BRASILEIRO 

36. VANUSA MARIA QUEIROZ DA 
SILVA 

MILITARES E SOCIEDADE: UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA 
DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE A FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO. 
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COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

NOME  TÍTULO 

1. ALEXANDRE CARAUTA 

A SEGUNDA TELA ENTRA EM CAMPO: UM ESTUDO SOBRE OS 
EFEITOS DAS NOVAS PRÁTICAS INTERATIVAS - OU A TROCA DO 
RADINHO DE PILHA PELO CELULAR - NAS EXPERIÊNCIAS DE 
ACOMPANHAR O FUTEBOL NA TV E NO ESTÁDIO 

2. AMANDA ALMEIDA ANTUNES 

DIGA-ME QUE MARCAS COMPARTILHAS QUE TE DIREI QUEM 
ÉS: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO SOBRE APROPRIAÇÕES DE 
TECNOLOGIAS E NARRATIVAS PUBLICITÁRIAS NO CONTEXTO 
JUVENIL CONTEMPORÂNEO 

3. AMLI PAULA MARTINS DE 
MIRANDA 

JORNALISMO AMBIENTAL E O BIOCENTRISMO: UMA ANÁLISE 
DE NOTICIAS SOBRE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM 
MATO GROSSO 

4. ANA PAULA DAUDT DE LIMA 
BRANDÃO 

UMA FLOR ROMPE O ASFALTO: A ESPERANÇA NO CINEMA 
CONTEMPORÂNEO (PROVISÓRIO) 

5. ANA PAULA GONÇALVES 
O BRASIL DAS TELENOVELAS: COTIDIANO E IMAGINÁRIO NOS 
FOLHETINS DA TV INÍCIO: 2016 

6. ANA PAULA GOULART DE 
ANDRADE 

O TELEJORNALISMO EM TRANSIÇÕES E UMA PROPOSTA DE 
NOVOS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE, A PARTIR DE 
NARRATIVAS AUDIOVISUAIS COMPOSTAS POR IMAGENS 
AMADORAS DE VIDEOVIGILÂNCIA 

7. BEATRIZ BERALDO BATISTA MATERNIDADE, CULTURA MATERIAL E DESEJOS DE CONSUMO  

8. BIANCA LEITE DRAMALI PUBLICIDADE, CULTURA E MORTE 

9. BRUNO THEBALDI DE SOUZA 
DO HOMO PRIVATUS AO HOMO SPETACULOS. MIDIA E 
EXTERIORIZAÇÃO DO SELF NA FORMATAÇÃO DAS 
SUBJETIVIDADES CONTEMPORÂNEAS 

10. CARLOS AFFONSO DOS 
SANTOS MELLO 

COMUNICAÇÃO E MEMÓRIA NA ERA DA HIPERINFORMAÇÃO 

11. CLARISSA SOUZA DE 
CARVALHO 

HUMANIZAÇÃO DO PARTO E AÇÃO POLÍTICA NO SITE PARTO 
DO PRINCÍPIO 

12. CLAUDIA MIRANDA 
RODRIGUES 

A NOTÍCIA NO SÉCULO XXI: A PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO 
DAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS THOMSON REUTERS E 
ASSOCIATED PRESS NO CAMPO RECONFIGURADO DO 
JORNALISTA 

13. CYNTHIA MACIEL DUARTE 
CULTURALIZAÇÃO DA MERCADORIA: INTERAÇÃO SOCIAL NA 
FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO 
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14. EDUARDO FRANÇA 
REPRESENTAÇÕES DA MASCULINIDADE ENTRE JOVENS DA 
PERIFERIA 

15. ELAINE VIDAL 
MANIPULAÇÃO DA APARÊNCIA, ENVELHECIMENTO, 
COMUNICAÇÃO DE MASSA 

16. ÉLIDA MATTOS VAZ 
A DINÂMICA DOS COLETIVOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, 
DOS APARATOS TECNOLÓGICOS E DO FIM DA EXIGÊNCIA DO 
DIPLOMA ENTRE OS FUTUROS PROFISSIONAIS 

17. FABRÍCIO FONSECA ANGELO 
CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE NO JORNALISMO AMBIENTAL: 
A AMAZÔNIA COMO UM CAMPO DISCURSIVO EM DISPUTA 

18. GABRIELLE DA COSTA 
MOREIRA 

IMAGEM, TEMPO, MEMÓRIA (TÍTULO PROVISÓRIO) 

19. GIOVANI MARANGONI YOUTUBERS: INTERAÇÃO SOCIAL NAS REDES SOCIAIS 

20. GUILHERME BENTO DE FARIA 
LIMA 

A UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS DE ARQUIVO EM FILMES 
PUBLICITÁRIOS E PROPAGANDAS POLÍTICAS 

21. INES MARIA AZEVEDO DO 
NASCIMENTO 

ATIVISMO E MÍDIAS SOCIAIS: O USO DA INTERNET POR 
MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL 

22. JOANA DOMINGUES 
BOUERES BELEZA 

O LIVRO COMO OBJETO DE ARTE 

23. JOÃO VITOR RODRIGUES 
GONÇALVES 

GRAMÁTICA DO AMOR: EXPRESSÃO DO SENTIMENTO E 
APROPRIAÇÃO DOS CÓDIGOS DE SUA LINGUAGEM NAS 
INTERAÇÕES EM UM SITE DE REDE SOCIAL 

24.  JOSÉ MARIANI DE SÁ 
CARVALHO 

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO PERSONAGEM NO 
DOCUMENTÁRIO 

25. JULIA LERY MIRANDA 
ENTRE O BANDIDO E O CIDADÃO DE BEM: MEDIAÇÃO, 
ALTERIDADE E ÉTICA NO PROGRAMA POLICIAL VESPERTINO 

26. KARINE KARAM 
A NARRATIVA PUBLICITÁRIA E AS IDEIAIS DA BELEZA FEMININA 
CONTEMPORÂNEA (TÍTULO PROVISÓRIO) 

27.  LEONARDO MAGALHÃES 
FIRMINO 

O BIG DATA E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM CAMPANHAS 
ELEITORAIS: O CASO DO PSOL NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DO 
RIO DE JANEIRO EM 2016 

28. LETÍCIA VARELA CAPONE 
MÍDIAS SOCIAIS, ESFERA PÚBLICA E OS TEMAS DEBATIDOS NO 
CONGRESSO NACIONAL 

29. LÍVIA PESSANHA 
BOESCHENSTEIN SANTOS 

 

A REPRESENTAÇÃO DOS ANIMAIS NA NARRATIVA PUBLICITÁRIA 
(TÍTULO PROVISÓRIO) 
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30. LUCAS GAMONAL BARRA DE 
ALMEIDA 

 

UMA FLOR ROMPE O ASFALTO: A ESPERANÇA NO CINEMA 
CONTEMPORÂNEO (PROVISÓRIO) 

31. LUCIANA DE ALCÂNTARA 
ROXO 

O JORNALISMO INDEPENDENTE 

32. LUIZ FRANCISCO FERREIRA 
LEO 

A ECONOMIA POLÍTICA DA WEB 

33. MARCELA DUTRA DE 
OLIVEIRA SOALHEIRO CRUZ 

COMER E BEBER: UMA LÓGICA DO TEXTO VISUAL NA MÍDIA 

34. MARCELLA SILVA AZEVEDO 
COISA DE JOVEM: UM ESTUDO DA CULTURA MATERIAL DA 
JUVENTUDE E SUAS REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS  

35. MARIANA CASTRO DIAS FICÇÃO SERIADA E PARTICIPAÇÃO 

36. MARINA DE CASTRO FRID 
TEMPO E COMUNICAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A 
TEMPORALIDADE NAS NARRATIVAS MIDIÁTICAS (TÍTULO 
PROVISÓRIO) 

37. MELISSA DE ARAÚJO CABRAL A REPRESENTAÇÕES DA COMIDA NO CINEMA. 

38. MIGUEL GERALDO MENDES 
REIS 

 

O TICO-TICO E A PEDAGOGIA DO INDIVÍDUO MODERNO E 
CIVILIZADO 

39. MILENA ALBUQUERQUE 

 

RITOS FÚNEBRES E NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO 
(PROVISÓRIO)  

40. NEY COSTA SANTOS O SAGRADO NO CINEMA 

41. OLGA CAROLINA PONTES 
BOM 

REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NOS ANÚNCIOS DAS 
REVISTAS ILUSTRADAS (1850-1900) 

42. RAFAEL MORAES DO 
NASCIMENTO 

A BOLSA DA CARMINHA - CONSUMO PARA ESTILO E CABELO 
DAS CAMADAS POPULARES NAS TELENOVELAS 

43. ROBERTA ELLEN CANUTO O BANDIDO DA LUZ VERMELHA: POR UM CINEMA SEM LIMITE 

44. ROCÉLIA BARBOSA DOS 
SANTOS 

HUMOR E RELIGIÃO: A TÊNUE LINHA ENTRE A LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO E A INTOLERÂNCIA 

45. THIERRY DA SILVA 
COUTINHO 

AS REPRESENTAÇÕES DAS NOVAS MASCULINIDADES 
CONTEMPORÂNEAS NA PUBLICIDADE: MODA E 
SUBJETIVIDADES NA JUVENTUDE BRASILEIRA 

46.   WAGNER BEZERRA COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 
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47. WILLIAM DE ALMEIDA 
CORBO 

TEMPLOS DO CONSUMO: COMUNICAÇÃO E CULTURA NA 
HISTÓRIA DOS GRANDES MAGAZINES (TÍTULO PROVISÓRIO) 
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DIREITO 

 

NOME  TÍTULO 

1. ANA CAROLINA BRITO 
BRANDÃO 

DIREITOS, GÊNEROS E PLANEJAMENTO: UM ESTUDO SOBRE 
AS POLÍTICAS URBANAS PARA AS MULHERES DAS AGÊNCIAS 
MULTILATERAIS E A AGENDA NEOLIBERAL 

2. ALINE CALDEIRA LOPES 

 

CONFLITOS NO CAMPO E TERRITÓRIOS MILITARIZADOS: 
UMA ANÁLISE SOBRE MARAMBAIA (RJ) E RIO DOS 
MACACOS (BA) DURANTE O REGIME MILITAR (1964-1982) 

3. BRUNA SILVEIRA RONCATO 

A TRANSNACIONALIZAÇÃO DO MOVIMENTO INDÍGENA E O 
SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS: UMA 
ANÁLISE DOS SUJEITOS DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO A 
PARTIR DAS TWAILS” 

4. CAROLINA MENDES 
FRANCO 

PROTEÇÃO E ACESSO A DIREITOS DAS MINORIAS EM 
PESQUISAS EM SAÚDE: COMPARAÇÃO BRASIL-FRANÇA 

5. CLÉCIO JOSÉ MORANDI DE 
ASSIS LEMOS 

CRÍTICA DA JUSTIÇA CRIMINAL: DO PUNITIVISMO À 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

6. EDUARDO BAKER VALLS 
PEREIRA 

 

DIREITOS HUMANOS E DIREITOS DA HUMANIDADE NO ANO 
I DA REVOLUÇÃO FRANCESA: O CASO DOS PROJETOS DE 
DECLARAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DURANTE A 
RADICALIZAÇÃO DEMOCRÁTICA 

7. EDUARDO JOSE GUEDES 
MAGRANI 

PRIVACIDADE E INTERNET DAS COISAS 

8. FELIPE JARDIM LUCAS 
DIREITO, HISTÓRIA E POLÍTICA RADICAL: DEMOCRACIA E 
REPUBLICANISMO A PARTIR DAS ANÁLISES HISTÓRICAS DE 
ESPINOSA E MAQUIAVEL 

9. FILOMENO ESPÍRITO 
SANTOS GOMES VARELA 

JUSTIÇA CONSTITUCIONAL EM CABO VERDE: DESDE OS 
PRIMÓRDIOS DA INDEPENDÊNCIA (1975) ATÉ A REVISÃO 
ORDINÁRIA DE 1999 DA VIGENTE CONSTITUIÇÃO DE 1992 

10. LUIZ FERNANDO MARREY 
MONCAU 

REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET 

11. MÁRIO FERREIRA DE 
PRAGMÁCIO TELLES 

PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL: O 
NOVO LIVRO DE REGISTRO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
TRADICIONAIS E NOTÁVEIS DO RIO DE JANEIRO 

12. RACHEL DELMÁS LEONI DE 
OLIVEIRA 

PROTEÇÃO DA MORADIA: DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
PROPRIEDADE SUBORDINADO AOS SEUS VALORES DE USO 
EM CONFRONTO COM A PROPRIEDADE PRIVADA COMO 
MERCADORIA 
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13. RAFAEL CATANEO BECKER 
O PROBLEMA DA FORMA RM GILLES DELEUZE: DIREITO, 
CONTRATO E INSTITUIÇÃO 
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ECONOMIA 

 

NOME  TÍTULO 

1. ANDRÉ BRUNELLI 
TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURAL COM AGENTES 
HETEROGÊNEOS E MERCADOS INCOMPLETOS 

2. APARAJITA DAS ESSAYS ON INSTITUTIONS AND INEQUALITY  

3. ARTHUR GALEGO 
MENDES 

POLÍTICAS MONETARIA E FISCAL  

4. BRUNO PERDIGÃO 
DOES EARMARKED LOANS AFFECT THE 
TRANSMISSIONMECHANISMS OF MONETARY POLICY? 

5. CLARISSA C. E GANDOUR 

 

REGENERAÇÃO TROPICAL E CONFORMIDADE COM O 
CÓDIGO FLORESTAL 

6. CYNTIA FREITAS AZEVEDO INTERAÇÕES ENTRE POLÍTICA MONETÁRIA E FISCAL 

7. FERNANDO GOMES 
MATTAR 

RELAÇÃO ENTRE AS DECISÕES DE FERTILIDADE DAS 
MULHERES E A ALOCAÇÃO DESTAS NO MERCADO DE 
TRABALHO ENTRE O SETOR FORMAL E INFORMAL 

8. ISABELA FERREIRA DUARTE 
ESSAYS ON HIGHER EDUCATION -   EVIDENCE FROM A 
LARGE-SCALE STUDENT LOAN PROGRAM IN BRAZIL 

9. JUAN SANTINI ESSAYS ON STATE CAPACITY AND DEVELOPMENT 

10. LÍVIA GOUVÊA ENSAIOS SOBRE MERCADO DE TRABALHO 

11. MAÍNA CELIDONIO 
WORKER HETEROGENEITY, MOBILITY AND CITY STRUCTURE: 
EVIDENCE FROM A TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
EXPANSION IN BRAZIL 

12. MARINA AGUIAR PALMA 
DOES INFORMATION ON SCHOOL QUALITY AFFECT 
VOTING? EVIDENCE FROM BRAZIL 

13. PEDRO ROSADO DE 
CASTRO 

FINANÇAS INTERNACIONAIS 

14. PEDRO SILVA CASTRO POLÍTICA MONETÁRIA 

15. SARA BROLHATO DE 
OLIVEIRA 

FIRM LIFE CYCLE AND SELECTION 
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GEOGRAFIA 

 

NOME  TÍTULO 

1. ALINE FURTADO 
RODRIGUES 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DO SOLO DE DIFERENTES USO E 
COBERTURA DA TERRA – UM ESTUDO NA BACIA DO RIO SÃO 
JOÃO, RIO DE JANEIRO 

2. AMANDA FIGUEIRA GATTO 
RISCOS E JUSTIÇA AMBIENTAL: INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS 
NO CONTEXTO DA GESTÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS NA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

3. CRISTINA MARIA ALVES DA 
SILVA 

REDUC/ DUQUE DE CAXIAS: O MESMO ESPAÇO, A MESMA 
POLUIÇÃO, DIFERENTES DEGRADAÇÕES AMBIENTAIS 

4. EDUARDO DA CUNHA 
MOREIRA 

RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM LARGA ESCALA: AMPLIANDO O 
CONHECIMENTO SOBRE OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 
NA COMPLEXA RELAÇÃO HOMEM-AMBIENTE, PARA AUMENTO 
DO INTERESSE PELA RESTAURAÇÃO E DA PRIORIZAÇÃO DA 
FLORESTA NA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

5. ERNESTO GOMES IMBROISI 

CONFORMAÇÕES CONTRA-HEGEMÔNICAS DA RELAÇÃO 
SOCIEDADE E NATUREZA: PERSPECTIVAS UTÓPICAS PARA A 
EMANCIPAÇÃO DA SOCIEDADE ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DO 
ESPAÇO 

6. FELIPE BAGATOLI SILVEIRA 
ARJONA 

A GEOGRAFIA NAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA: UM ESTUDO 
SOBRE AS PRÁTICAS DOS TRABALHADORES DA VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE NAS COMUNIDADES DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

7. FERNANDA FIGUEIREDO 
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE FATORES AMBIENTAIS E 
HISTÓRICOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS JAQUEIRAS (ARTOCARPUS 
HETEROPHYLLUS, LAM.) NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA 

8. GABRIEL BALARDINO 
BOGADO FARIA 

A CIDADE MARAVILHOSA E A GEOGRAFIA ESCOLAR: A 
CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO DO RIO DE JANEIRO NA 
ESCOLA 

9. GABRIEL DE LIMA SOUZA 

NA PRAIA, NA MONTANHA OU SOB A LUZ DO LUAR: 
DESVELANDO AS ESPACIALIDADES HOMOSSEXUAIS A PARTIR 
DAS REPRESENTAÇÕES NOS FILMES PRAIA DO FUTURO, O 
SEGREDO DE BROKEBACK MOUNTAIN E MOONLIGHT – SOB A 
LUZ DO LUAR 

10. GILSON ROBERTO DE 
SOUZA 

LEGADOS DO PASSADO: PADRÕES DE DIVERSIDADE 
FLORÍSTICA! ! NOS REMANESCENTES 22 FLORESTAIS DO MÉDIO 
VALE PARAÍBA DO SUL (RJ/SP) 

11. GUSTAVO ABREU 
MALAGUTI 

IMPACTO ECONÔMICO-AMBIENTAL DE POLÍTICAS DE 
INTENSIFICAÇÃO NO SETOR PECUÁRIO NOS MUNICÍPIOS COM 
BIOMAS CERRADO E/OU AMAZÔNIA 
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12. JULIA VILELA CAMINHA 
O FAZER-COMUM DAS OCUPAÇÕES NA LUTA PELO DIREITO À 
CIDADE 

13. MARIA LUCIENE DA SILVA 
LIMA 

UNIDADE SOCIOECOLÓGICA DA PAISAGEM: UMA PROPOSTA 
METODOLÓGICA DE ESTUDO INTEGRADO DA PAISAGEM 

14. MARTA ROCHA DE CASTRO 
O USO DE PLANTAS MEDICINAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

15. NELSON JAKIMCZYK 
BAPTISTA 

A FINANCEIRIZAÇÃO DO SETOR IMOBILIÁRIO: UMA ANÁLISE DA 
PRODUÇÃO DO ESPAÇO A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DO 
PROJETO DO CENTRO METROPOLITANO 

16. RODRIGO FERNANDES 
SOBRE FILMES E RIFLES IMAGEM E IDENTIDADE DA CAPITAL 
CARIOCA A PARTIR DA RETOMADA DO CINEMA BRASILEIRO 

17. TIAGO SANTOS DE 
VASCONCELOS 

GEOGRAFIA ESCOLAR E FAVELAS: UMA PROPOSTA DE ENSINO 
DA CIDADE PARA A CIDADANIA 

18. WILLIAN ANDRION DO 
VALLE 

A (IN)SEGURANÇA PÚBLICA NA METRÓPOLE. REFLEXÕES SOBRE 
AS PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES DE UMA GOVERNANÇA 
COPARTICIPATIVA E COOPERATIVA NO RIO DE JANEIRO 
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HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 

 

NOME  TÍTULO 

1. ALESSANDRA 
BERGAMASCHI 

SUJEITOS E PROJEÇÕES NA ARTE CONTEMPORÂNEA 

2. ANA CAROLINA DE 
AZEVEDO GUEDES 

LYTTON STRACHEY E VIRGINIA WOOLF: A INFLUÊNCIA DO 
ROMANCE MODERNO NA CONSTRUÇÃO DA "NOVA 
BIOGRAFIA" INGLESA (1900-1941) 

3. ANDRÉ JOBIM MARTINS JOAQUIM NABUCO, A ESCRITA DE SI E A HISTÓRIA 

4. ANDREA SIQUEIRA 
D’ALESSANDRI FORTI 

ARTE NA PRISÃO: TESTEMUNHOS DAS EXPERIÊNCIAS DE 
PRESOS POLÍTICOS DURANTE A DITADURA MILITAR NO 
BRASIL 

5. ANDREZA DE LIMA 
RIBEIRO TEIXEIRA 

REFLEXOS DE FRAGMENTOS: A CIDADE NO ESPELHO 

6. ANTONIO RENATO 
GUARINO LOPES 

A ARQUITETURA MODERNA EM BUSCA DA COMUNICAÇÃO: 
INFLEXÕES NA LINGUAGEM DA “ESCOLA CARIOCA” NA 
DÉCADA DE 1950 

7. BRUNO GARCIA SOUZA 
ROBERT MUSIL ENTRE O CREPÚSCULO DA CIVILIZAÇÃO E A 
POTÊNCIA CRÍTICA DO ENSAIO 

8. BRUNO OMAR DE SOUZA 

 

A MUSA E O CAMELO: HISTÓRIA, MORAL E VIRTUDE EM 
JOÃO DE BARROS E DIOGO DO COUTO 

9. CLARISSA MATTOS FARIAS 

 

SOMOS O QUE PODEMOS, MAS SENTIMOS O QUE SOMOS: 
A ALTERNATIVA ESTÉTICA DA STENDHAL (1783-1842) AO 
MUNDO DA RESTAURAÇÃO 

10. DIOGO LUIZ LIMA 
AUGUSTO 

DAS RAZÕES DE ESTADO: A DOUTRINA POLÍTICA EM DIEGO 
SAAVEDRA FAJARDO 

11. EVELYN ROSA DO 
NASCIMENTO 

 

O DIPANDA TCHA-TCHA TOZUI E: ASPECTOS SOCIAIS E 
CULTURAIS DO PROTAGONISMO CONGOLÊS NA LUTA PELA 
INDEPENDÊNCIA (1950-1961) 

12. FABIANA RODRIGUES 
DIAS 

 

OBITUÁRIOS EM PERSPECTIVAS: VERDADE, ELOQUÊNCIA E 
MEMÓRIA NO IHGB OITOCENTISTA (1838 - 1889) 

13. FLAVIO ANTONIO 
CARDOSO GIL 

PRÁTICAS DEVOCIONAIS: GRUPOS ESCULTÓRICOS NAS 
MISSÕES JESUÍTICO-GUARANIS 
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14. GABRIEL BARROSO 
VERTULLI CARNEIRO 

CINISMO E ESCLARECIMENTO: OU, SOBRE A DINÂMICA 
TRÁGICA DA DIALÉTICA CÍNICA 

15. GISELLE MARQUES 
CAMARA 

TEMPORALIDADE E EXISTÊNCIA NA ANTIGA KEMET: UMA 
REFLEXÃO SOBRE A COSMOVISÃO DOS ANTIGOS EGÍPCIOS 
E DE COMO ORGANIZAVAM A SUA MEMÓRIA 

16. GLEYCE KELLY MACIEL 
HEITOR 

 

O MUSEU COMO PROJETO INTELECTUAL: INVESTIGAÇÕES 
EM TORNO DOS ESCRITOS DE GILBERTO FREYRE 

17. IOHANA BRITO DE 
FREITAS 

MUSEUS CASA HISTÓRICOS: PATRIMÔNIOS E NARRATIVAS 
DA VALE DA PARAÍBA 

18. JOÃO GABRIEL DA SILVA 
ASCENSO 

A REVOADA INDÍGENA: O ÍNDIO QUE SE MOVIMENTA E SEU 
CONTEÚDO COSMOLÓGICO E POLÍTICO ENTRE OS ANOS 
DE 1970 E 1980 

19. JOÃO PAULO TOLEDO 
QUINTELA 

CAMPO ZERO: ESPAÇO E EXPERIÊNCIA NA RELAÇÃO ARTE-
ARQUITETURA 

20. JULIANA LESSA VIEIRA 
"É SOM DE PRETO E DE FAVELADO, MAS QUANDO TOCA, 
NINGUÉM FICA PARADO" - O FUNK CARIOCA E A INDÚSTRIA 
CULTURAL (1970-2009) 

21. KAIO FELIPE MENDES DE 
OLIVEIRA SANTOS 

DO DECADENTISMO CONSERVADOR AO HUMANISMO 
DEMOCRÁTICO: A TRAJETÓRIA DE THOMAS MANN 
ENQUANTO INTELECTUAL PÚBLICO 

22. KARINA HELENA RAMOS 
À BEIRA DO FOGO: A RELAÇÃO ENTRE ALIMENTAÇÃO E OS 
DISCURSOS DE IDENTIDADE EM ANGOLA (1926-1961) 

23. LUCAS MACHADO DOS 
SANTOS 

O MONSTRO E SUAS ENTRANHAS. VISÕES DA AMÉRICA DO 
NORTE NOS ESCRITOS DO CUBANO JOSÉ MARTI (1853-
1895) 

24. MANUELA RODRIGUES 
FANTINATO 

EXÍLIO COMO FORMA 

25.  MARCO DE ALMEIDA 
FORNACIARI 

SOBREVIVENDO AO TESTE DO TEMPO: INTERPRETAÇÕES 
ESTADUNIDENSES DA HISTÓRIA EM SID MEIER'S 
CIVILIZATION 

26. MARIA LUISA NOUJAIM 
TEIXEIRA 

VISÃO E PAISAGEM: A FARBENLEHRE DE J.W. GOETHE (1749 - 
1832) E O MÉTODO MORFOLÓGICO DE FAZER CIÊNCIA 

27. MARIANA ALBUQUERQUE 
GOMES 

MODERNIDADE CONSTELAR: REVISTAS LITERÁRIAS 
FINISSECULARES E EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS 
COMPARTILHADAS (RIO DE JANEIRO, BUENOS AIRES E 
CIDADE DO MÉXICO) 
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28. MARIANA BARBOSA 
CARVALHO DA COSTA 

ESTAMOS AQUI E VIEMOS PARA FICAR!: EXPERIÊNCIAS E 
CONEXÕES CULTURAIS ENTRE OS MORADORES DA 
ROCINHA (1900-1950) 

29. MARÍLIA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA 

SHERLOCK HOMES NO BRASIL: ELYSIO DE CARVALHO E A 
CONSTRUÇÃO DA POLÍCIA CIENTÍFICA CARIOCA NA 
PRIMEIRA REPÚBLICA 

30. PABLO DE OLIVEIRA DE 
MATTOS 

GEORGE PADMORE E AS LINGUAGENS POLÍTICAS DO PAN 
AFRICANISMO 

31. PATRÍCIA DA SILVA REIS 
POR UMA FILOLOGIA HUMANÍSTICA: ERICH AUERBACH, LEO 
SPITZER E A ROMANÍSTICA ALEMÃ DA PRIMEIRA METADE DO 
SÉCULO XX 

32. RHUAN FERNANDES 
GOMES 

OS ESCRITOS HISTORIOGRÁFICOS E ESTÉTICOS DE EDGAR 
WIND (1922-1971) 

33. RODRIGO FAMPA 
NEGREIROS LIMA 

HANNAH AREDNT EM UM MUNDO SEM PERMANÊNCIA: 
ENTRE UM PASSADO INDÔMITO E UM FUTURO 
DESCONHECIDO 

34. SERGIANO ALCÂNTARA 
DA SILVA 

O CONCEITO DE OBRA DE ARTE EM WALTER BENJAMIN 

35. SILVANA CASTRO NICOLLI 

 
TERRITORIALIZAÇÕES DA ARQUITETURA 

36. SILVIA ILG BYNGTON 
A CIDADE A PÉ: A URBANIZAÇÃO DO PARQUE DO 
FLAMENGO NO RIO DE JANEIRO NOS ANOS 1960 E 1970 

37. VITOR LEANDRO DE 
SOUZA 

 

HERÓIS DAS CHAMAS. UMA ANÁLISE DOS INGRESSANTES 
NO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1880 - 1930) 

38. WALESKA SOUTO MAIA 
APORIAS: O TEMPO, A ALMA E A CIDADE NA CONCEPÇÃO 
DE AGOSTINHO. IDENTIDADE E FILOSOFIAS CRISTÃS NA 
ANTIGUIDADE TARDIA 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

NOME  TÍTULO 

1. ALINE FERNANDES V. DE 
ABREU 

O HERÓI IRÔNICO: UMA ANÁLISE ESTÉTICA DO 
HUMANITARISMO 

2. ALISON MARY LANTUKH 

MAPPING BRICS SOUTH-SOUTH DEVELOPMENT 
COOPERATION THROUGH GOVERNMENTAL AND 
NONGOVERNMENTAL ACTORS' KNOWLEDGE EXCHANGE 
FLOWS 

3. AMANDA ÁLVARES 
FERREIRA 

PROSTITUIÇÃO TRAVESTI NO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE 
PÓS-ESTRUTURAL E QUEER 

4. ANA CLARA TELLES 
CAVALCANTE DE SOUZA 

PROCESSOS TRANSNACIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E 
POLÍTICA DE DROGAS NA AMÉRICA LATINA 

5. ANDRÉ LUIZ MORAIS 
ZUZARTE BRAVO 

REASSENTAMENTO SOLIDÁRIO: UM BALANÇO DA INICIATIVA 
BRASILEIRA EM SEUS DEZ ANOS DE EXISTÊNCIA 

6. ANELISE FREITAS PEREIRA 
GONDAR 

CIDADES E DESAFIOS: UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE 
POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO BRASIL E NA ÍNDIA 

7. BEATRIZ RODRIGUES 
BESSA MATTOS 

AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS COMO DESAFIOS AOS 
ESTUDOS DE SEGURANÇA INTERNACIONAL 

8. BRUNO MACCHIUTE 
NEVES DE OLIVEIRA 

O REGIME DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E OS CICLOS 
SISTÊMICOS DE ACUMULAÇÃO: AS DINÂMICAS DA 
HEGEMONIA E DA CRISE NO SISTEMA-MUNDO MODERNO 
CAPITALISTA 

9. CAMILA AMORIM JARDIM 
O SUL GLOBAL COMO SUJEITO TEÓRICO E PRÁTICO NAS 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS: UMA FORMULAÇÃO 
CONCEITUAL 

10. CAMILA DOS SANTOS 
O LUGAR DO DESENVOLVIMENTO NAS POLÍTICAS 
BRASILEIRAS DE COOPERAÇÃO: CONTRADIÇÕES E 
COLONIALISMOS DE CAPANDA AO PROSAVANA 

11. CAMILA SOARES LIPPI 
AMAZÔNIA, POVOS INDÍGENAS E SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

12. CAROLINA DE OLIVEIRA 
SALGADO 

PRÁTICAS DE COOPERAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE AS 
RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE O BRASIL E A UNIÃO EUROPEIA 
A PARTIR DAS PERSPECTIVAS IDEACIONAL E NORMATIVA DAS 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

13. CHARLOTTE VALADIER 
DA PERSPECTIVA DE SEGURANÇA À PERSPECTIVA “PRÓ-
DIREITOS”: UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE OS 
DISCURSOS DOMINANTES FRANCESES E OS DICURSOS 
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ALTERNATIVOS BRASILEIROS SOBRE O TRÁFICO SEXUAL 
TRANSNACIONAL 

14. CRISTIANA DE OLIVEIRA 
GONZALEZ 

“OPEN AND FREE INTERNET”: POLI ́TICA EXTERNA NORTE-

AMERICANA, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A DEMOCRACIA 

DO VALE DO SILI ́CIO 

15. DANIEL SEBASTIÁN 
GRANDA HENAO 

DESCOLONIZAR A SEGURANÇA REGIONAL: VISÕES CRÍTICAS 
SOBRE A COLONIALIDADE DA SEGURANÇA NAS AMÉRICAS 

16. DIOGO DOS SANTOS 
ADELINO 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS: UMA ANÁLISE SOBRE AS REGIÃO DA 
TRÍPLICE FRONTEIRA 

17. EDITH VENERO FERRO 
A POLÍTICA EXTERNA DO PERU PARA A UNASUL E ALIANÇA 
DO PACÍFICO: ENTRE O PRAGMATISMO, DIVERSIFICAÇÃO E 
AUTONOMIA 

18. ERICO MASSOLI TICIANEL 
PEREIRA 

UNILA E UNILAB: UNIVERSIDADES DA INTEGRAÇÃO COMO 
ESTRATÉGIA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
MERCOSUL E COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

19. FERNANDA BARRETO 
ALVES 

FORJANDO LAÇOS DE COESÃO E SOLIDARIEDADE: 
SOFRIMENTO SOCIAL, MEMÓRIA E VIOLÊNCIA NO 
PROCESSO DE RECONCILIAÇÃO DA SOCIEDADE RUANDESA 
PÓS-GENOCÍDIO DE 94 

20. FLAVIA RODRIGUES DE 
CASTRO 

SEGURANÇA E EXCEÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA: OS 
REFUGIADOS E A POLÍTICA DE DETENÇÃO EM CENTROS 

21. FRANCISCO EDUARDO 
LEMOS DE MATOS 

FREEDOM AND LIBERTY IN A SOVEREIGN WORLD 

22. GEOVANA ZOCCAL 
GOMES 

CAPITAIS SOCIAIS E INTERESSES EM JOGO NA 
COOPERAÇÃO SUL-SUL: AS PRÁTICAS BRASILEIRAS NA 
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO SUL DA ÁFRICA 

23. GUSTAVO ALVIM DE 
GÓES BEZERRA 

“CONSERVADORES EMPERRADOS”: UM ESTUDO 
INTERNACIONAL SOBRE A MANUTENÇÃO DA ESCRAVIDÃO 
NO BRASIL DEPOIS DA LEI EUSÉBIO DE QUEIRÓS 

24. ISA LIMA MENDES 
 REPRESENTAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: OS 
MARGINALIZADOS POLÍTICOS NO PROCESSO DE PAZ 
COLOMBIANO 

25. ISABELA DE ANDRADE 
GAMA 

ENTRE-IDENTIDADES: O PÓS-COLONIALISMO REAPLICADO 
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26. JESSICA DA SILVA C. 
OLIVEIRA 

THE POLITICS OF (RE)IMAGINING COMMUNITY IN 
POSTCOLONIAL MAGHREB AND THE LIMITS OF THE MODERN 
INTERNATIONAL [A POLÍTICA DE (RE)IMAGINAR A 
COMUNIDADE NO MAGHREB PÓS COLONIAL E OS LIMITES 
DO INTERNACIONAL MODERNO] 

27. LARA MARTIN SELIS 
RODRIGUES 

NAS FRONTEIRAS DA ÉTICA: UM ESTUDO SOBRE O 
PENSAMENTO POLÍTICO DE THOMAS HOBBES 

28. LAURA ESCUDEIRO DE 
VASCONCELOS  

LIÇÃO DAS MARGENS DA GLOBALIZAÇÃO: COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL COMO ESTRATÉGIA DE RESISTÊNCIA 

29. LEANDRO RODRIGUES 
LOPES 

O COMÉRCIO JUSTO NA INTEGRAÇÃO ECONÔMICA E 
SOCIAL DA AMÉRICA LATINA: UM MOVIMENTO CONTRA-
HEGEMÔNICO EM BUSCA DA GOVERNANÇA GLOBAL 

30. LUCAS DE ALMEIDA 
CARAMES 

A ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL DA REGULAÇÃO 
FINANCEIRA: A INFLUÊNCIA PRIVADA E O STATUS QUO A 
PARTIR DA PERSPECTIVA DO PODER DOS EUA 

31. LUISA CRUZ LOBATO 
ALGORITHMS, AUTHORITY AND THE GLOBAL SOUTH IN 
INTERNET GOVERNANCE 

32. LUISA PEREIRA DA ROCHA 
GIANNINI 

A PRÁTICA DO DIREITO INTERNACIONAL PENAL: A 
LEGALIDADE E PRINCÍPIO DA IMUNIDADE DE CHEFE DE 
ESTADO NO CASO AL BASHIR 

33. MANOELA MARLI 
JAQUEIRA 

INTEGRAÇÃO DE UMA POLÍTICA MIGRATÓRIA NO 
MERCOSUL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS POLÍTICAS 
MIGRATÓRIAS DA ARGENTINA, BRASIL E PARAGUAI. 

34. MARCO MANUEL 
DOMINGUEZ BOGADO 

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA EN EL MERCOSUR, ANTE LOS 
DILEMAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CEPAL Y EL 
PLANTEO CRÍTICO DEL BUEN VIVIR 

35. MARIA ISABEL ALVES DE S. 
CANTINHO 

GOVERNANÇA HUMANITÁRIA: PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
HUMANITÁRIO E SEUS AGENTES 

36. MARIANA CALDAS PINTO 
FERREIRA 

VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE NA GUERRA AO TERROR: 
UMA PROPOSTA DE UMA ONTOLOGIA DA AÇÃO À LUZ DO 
CONCEITO DE PRECARIEDADE E DA PRODUÇÃO DO 
INDIVÍDUO SUPÉRFLUO NO CONFLITO CONTEMPORÂNEO 

37. MIGUEL BORBA DE SÁ 
HAITIANISMO: MEDO E REAÇÃO DAS ELITES NA PRODUÇÃO 
DO BRASIL 

38. MILTON CARLOS 
BRAGATTI 

BALANCE, BANDWAGON E COOPERAÇÃO: LÓGICAS E 
PERSPECTIVAS DA SEGURANÇA INTERNACIONAL NA 
AMÉRICA DO SUL – TEORIAS E CONCEITOS PARA A 
COMPREENSÃO DE CONFLITOS E COOPERAÇÃO SUL-
AMERICANA E SEUS LIMITES 
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39. PABLO VICTOR FONTES 
SANTOS 

A INFLEXÃO DO DISCURSO MIDIÁTICO DURANTE E PÓS-
CRISES HUMANITÁRIAS- OS CASOS DA SOMÁLIA E DE 
RUANDA EM PERSPECTIVA COMPARADA 

40. PATRICIA REGINA CENCI 
QUEIROZ 

IDENTIDADE NACIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL: UMA 
ANÁLISE DO IMAGINÁRIO SOCIAL PROJETADO PELA 
EDUCAÇÃO NACIONAL EM LIVROS DIDÁTICOS NO BRASIL E 
NA ARGENTINA 

41. PAULA RIBEIRO DA CRUZ 
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO NOS BRICS: POLÍTICAS, 
REDES E FLUXOS DE PESQUISADORES E TRABALHADORES DE 
CAPACITAÇÃO AVANÇADA NO SÉCULO XXI  

42. PAULO HENRIQUE DE O. 
CHAMON 

A GENALOGY OF DEVELOPMENT: TIME AND POLITICS IN THE 
PROBLEMATIZATION OF OUR PRESENT 

43. RACHEL SILVA DA ROCHA 
COUTINHO 

EXCEÇÃO E SEGURANÇA INTERNACIONAL NO PÓS-11 DE 
SETEMBRO DE 2001: A TESE SCHMITTIANA E SEUS REFLEXOS 
NA TEORIA DA SECURITIZAÇÃO 

44. RAFAELA CRISTINA SILVA 
DE SOUZA 

A MACRO-SECURITIZAÇÃO DO ISLÃ NA AMÉRICA LATINA: O 
CASO DA TRÍPLICE FRONTEIRA 

45. RENATA CURCIO VALENTE 
DIPLOMACIA DA SAÚDE: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA 
COOPERAÇÃO TÉCNICA DO BRASIL EM PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO 

46. RENATA DE FIGUEIREDO 
SUMMA 

EVERYDAY PRACTICES IN POST-DAYTON BOSNIA: 
BOUNDARIES, HOMOGENIZATION, RESISTANCE 

47. TABATHA FRONY 
MORGADO 

PROTESTOS ESPONTÂNEOS DO SUL GLOBAL: O PAPEL DAS 
PRÁTICAS E REPERTÓRIOS DE CONTESTAÇÃO LOCAIS NA 
RECONSTRUÇÃO DE UM OUTRO IMAGINÁRIO DA POLÍTICA 
MUNDIAL 

48. THIAGO ALVES BRAZ 
MONEY, SPACE, LAND: FINANCIALIZATION OF HOUSING 
POLICIES IN BRAZIL 

49. VERÔNICA FENOCCHIO 
AZZI 

PACIFICAÇÃO ATRAVÉS DO CONFLITO? AS UNIDADES DE 
POLÍTICA PACIFICADORA (UPPS) COMO FORMA DE 
STATEBUILDING: UM ESTUDO DE CASO DO PARADOXO DE 
SEGURANÇA DOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

50. VICTÓRIA MONTEIRO DA 
SILVA SANTOS 

PRÁTICAS DE PACIFICAÇÃO NO RIO DE JANEIRO: PODER, 
RESISTÊNCIAS E SUBJETIVIDADES 

51. VINÍCIUS WINGLER 
BORBA SANTIAGO 

A LUTA DAS MÃES NAS FAVELAS: MARGENS, ESTADO E 
RESISTÊNCIA 

52. WANDERLEY DOS R 
NASCIMENTO JÚNIOR 

A ENCHENTE DA MARÉ ROSA E O IMPULSIONAR DA NOVA 
ONDA DE REGIONALISMO NA AMÉRICA DO SUL: AS 
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POLÍTICAS EXTERNAS DO BRASIL E CHILE (2000-2010) EM 
PERSPECTIVA COMPARADA 
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SERVIÇO SOCIAL 

 

NOME  TÍTULO 

1. ANA PAULA FERREIRA 
JORDÃO 

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO DOS AMBULANTES DOS 
TRENS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

2. ANGÉLICA C. NAGEL 
HULLEN 

A VIDA PODE MUDAR? TRANSFERÊNCIA DE RENDA, 
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS: UM ESTUDO A TRAJETÓRIA DAS 
MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA 

3. BEATRIZ FARTES DE PAULA 
A NOVA COLÔNIA JULIANO MOREIRA: OS 
ESTABELECIDOS E OS OUTSIDERS DO SETOR 2 

4. CHRIS GISELLE PEGAS P 
DA SILVA  

PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE: UMA ANÁLISE A PARTIR DO SERVIÇO 
DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 

5. CLAUDIA REGINA 
TENÓRIO MONTEIRO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: A EXPERIÊNCIA DE UMA 
EMPRESA DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

6. CRISTIANE DINIZ DE 
MENEZES 

O MINISTÉRIO PÚBLICO E A GARANTIA DO DIREITO À 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM GRAVES CONFLITOS 
FAMILIARES 

7. DENISE MULLER DOS REIS 
PUPO 

TRAJETÓRIA DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA 
EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À 
JUSTIÇA NAS VARAS DE FAMÍLIA 

8. GEOVANA SILVA  
CONFIGURAÇÕES DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL 
NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO 

9. GISELE RIBEIRO MARTINS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS FORA DA 
ESCOLA: UM ESTUDO SOBRE O ACESSO À EDUCAÇÃO 
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

10. GLAÚCIO GLEI MACIEL 
RECONFIGURAÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E 
PRÁTICA RELIGIOSA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

11. HELENA FERREIRA DE LIMA  
OS GESTORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
TRABALHO E DESAFIOS A PARTIR DAS NOVAS AGENDAS 
SUAS 

12. MARIA APARECIDA 
MIRANDA 

AÇÕES AFIRMATIVAS NA EDUCAÇÃO: O IFRJ E OS 
DESAFIOS E AVANÇOS NO ENFRENTAMENTO DAS 
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DESIGUALDADES ÉTNICO-RACIAIS E GARANTIAS DE 
DIREITOS 

13. MOACYR SALLES RAMOS 

DEMISSÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 
CONTRADIÇÕES, LIMITES E PERSPECTIVAS DO PRONATEC 
FIC COMO POLÍTICA SOCIAL DE REINSERÇÃO NO 
MERCADO DE TRABALHO 

14. RITA EMILIA ALVES DA 
SILVA  

SERVIÇO SOCIAL DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA: A 
POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL DO GOVERNO DILMA 
ROUSSEFF E AS NOVAS REQUISIÇÕES PARA A 
PROFISSÃO NO ESPAÇO MILITAR 

15. SANDRA CRISTINA ALVES 
DE MELO MACHADO 

“MEU LUGAR AO SOL” – UMA ANÁLISE ACERCA DAS 
PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES SOBRE A 
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO ACESSO E 
PERMANÊNCIA AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO IFRJ 

16. SIMONE CAZARIN DE 
MENEZES 

A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA NA 
UFRJ: A VISÃO DOS DOCENTES 

17. TATIANE VALERIA 
CARDOSO DOS SANTOS 

PRECARIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO NO BRASIL: UMA 
ANÁLISE CRÍTICA SOBRE AS NOVAS MODALIDADES DE 
ASSALARIAMENTO DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

18. WANDERSON ANTONIO 
VICENTE JARDIM 

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS, URBANAS E FORMAS DE 
RESISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 


