
 

 

 

Realização: 
                  

 

 

Parceria:                                       

 

X Seminário Internacional sobre o Desenvolvimento Regional - 

 Atores, Ativos e Instituições: O Desenvolvimento Regional em 

perspectiva  

 

Santa Cruz do Sul, 15, 16, 17, 23 e 24 de setembro de 2021. 

 

Promoção: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC 

 

Terceira Circular: Abril de 2021 

 

Nova data limite para submissão de trabalhos: 17 de maio 2021 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Diante do contexto da pandemia da Covid-19 e de crise sanitária 

atualmente existente no Brasil, e sem a possibilidade de previsão ou garantia de 



 

 
 

ampliação da vacinação para o conjunto da população, de modo a preservar a 

saúde dos participantes do evento, a coordenação do X SIDR decidiu realizar o 

X SIDR no formato virtual. Também decidiu-se alterar e ampliar o cronograma 

inicialmente informado nas circulares anteriores, de modo a melhor organizar e 

distribuir as atividades buscando se adaptar ao trabalho no ambiente virtual.  

O Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional é um evento 

bianual, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional – PPGDR - Mestrado e Doutorado, da Universidade de Santa Cruz do 

Sul - UNISC. O evento é uma continuidade dos Seminários Nacionais de 

Desenvolvimento Regional, cuja primeira edição foi realizada em 1996, com 

periodicidade anual. A partir de 2002, o evento adquiriu abrangência 

internacional, com periodicidade bianual, e desde então vem se consolidando no 

Brasil, como um dos principais eventos que possibilita a reflexão, a análise e o 

debate interdisciplinar sobre a temática do desenvolvimento regional, entre 

pesquisadores, docentes e estudantes brasileiros dos Programas de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional e demais Programas de Pós-

Graduação das áreas de Ciências Sociais e Humanas, bem como de 

pesquisadores e estudantes estrangeiros que desenvolvem pesquisas sobre 

essa temática. 

Os Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

constituem-se em espaços privilegiados para a construção de referenciais 

teórico metodológicos para este campo do saber, que se reveste de importância 

fundamental na discussão de estratégias voltadas à promoção do 

desenvolvimento territorial, pautado na equidade e na solidariedade. 

Entende-se que o território se apresenta como uma totalidade contraditória, 

marcada por conflitos e tensões, em que arranjos sócio espaciais particulares 

dão forma a regiões. 

Considerando o atual contexto sócio-político e econômico vigente em 

âmbito internacional, e especialmente em nosso país, colocar o 

Desenvolvimento Regional em Perspectiva significa atribuir destaque ao 

processo de formação do território, marcado por trajetórias diversas, 

caracterizado pela “unidade na diversidade”, em que o Estado tem a 

incumbência de gerir as contradições que adquirem formas no território. 
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Nesse sentido, em 2021, a décima edição, terá como tema “Atores, Ativos 

e Instituições: O Desenvolvimento Regional em perspectiva”. 

Para oportunizar a discussão e a reflexão sobre as questões que o tema 

central do X SIDR suscita, o evento foi organizado em quatro eixos temáticos 

que orientarão também a composição das mesas redondas e as sessões de 

apresentação de trabalhos, a saber: 

 

Eixo 1 – O Desenvolvimento Regional em perspectiva: Desafios teóricos e 

metodológicos 

Nesse eixo serão aceitos trabalhos em relação à reflexão teórica e 

metodológica relativa aos processos de desenvolvimento e planejamento 

territorial regional, as múltiplas escalas, as diversas dimensões e diferentes 

conteúdo dos processos e políticas de desenvolvimento regional, dentre outros 

temas correlatos. 

 

Eixo 2 – Atores, Organizações Sociais e Desenvolvimento regional 

A proposta deste eixo temático é reunir trabalhos, sob distintas 

abordagens teórico-metodológicas, que possibilitem refletir sobre as ações e 

relações entre atores e organizações sociais que participam dos processos e 

políticas de desenvolvimento regional.  Modos de organização, articulações da 

sociedade civil, práticas participativas e colaborativas existentes na promoção 

do desenvolvimento regional. As relações entre atores estatais e da sociedade 

civil e sua influência nas decisões de políticas públicas (formulação, 

implementação e avaliação), seus desenhos, arranjos e composições, suas 

relações com outras organizações e seus efeitos para os processos de 

desenvolvimento em diferentes territórios regionais. Além desses, os diversos 

arranjos institucionais constituídos no Estado, tais como os consórcios 

intermunicipais, as conferências, os conselhos regionais de desenvolvimento, as 

redes de governança, entre outros.  

 

 Eixo 3 – Ativos territoriais e Desenvolvimento Regional 

A proposta deste eixo é refletir sobre os ativos, ou seja, os elementos que 

permitem explicar como a realidade se conecta de maneira relacional em 



 

 
 

processos de desenvolvimento. Pretende dar ênfase aos recursos 

(ativos/capitais) que são mobilizados pelos agentes territoriais, dando 

visibilidade à estrutura de acesso e uso dos recursos naturais e organização da 

estrutura produtiva regional, focando na relação que se estabelece entre áreas 

rurais e centros urbanos e no reinvestimento do capital como forma de ampliar 

oportunidades no território. Serão considerados os seguintes temas: 

sustentabilidade ambiental, viabilidade econômica, cultura, identidade territorial, 

diversidade sociocultural, capital social, resiliência dos territórios, mudanças 

climáticas e seus reflexos no desenvolvimento, economia solidária, tecnologias 

sociais, entre outros temas correlatos ao tema central deste eixo. 

 

Eixo 4 – Instituições e Desenvolvimento Regional 

A proposta deste eixo temático é reunir trabalhos que possibilitem 

reflexões teóricas e metodológicas sobre instituições formais e informais, 

públicas, comunitárias e privadas, arranjos produtivos, redes e formas de 

cooperação; agentes e organizações sociais e econômicas e seu conjunto de 

relações institucionais, dentre outros temas vinculados à dinâmica de 

desenvolvimento regional. São contemplados também estudos que visem o 

melhor entendimento da competitividade dos sistemas e cadeias produtivas; 

caracterização, perfil e estrutura de redes de cooperação, inovação tecnológica 

e sua influência na dinâmica regional; reconversão e reestruturação produtiva 

regional, e novas formas de coordenação e governança.  

 

OBJETIVOS DO X SIDR 

 

• Promover o intercâmbio entre pesquisadores de Instituições Brasileiras e 

destes com pesquisadores de Instituições de outros países, além de 

aproximar recém-graduados, alunos da pós-graduação e 

pesquisadores/profissionais de outras áreas do conhecimento ao debate 

sobre temas relacionados ao Desenvolvimento Regional; 

• Proporcionar a reflexão e o debate sobre a dinâmica de desenvolvimento 

regional, em diferentes formações socioespaciais, através de atores, ativos e 
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instituições envolvidos nos processos e políticas que se desenvolvem e se 

articulam em diferentes escalas espaciais; 

• Oportunizar a divulgação e difusão de novos conhecimentos produzidos na 

área do Desenvolvimento Regional, através da apresentação de 

Comunicações de Pesquisa pelos participantes do evento, e de sua 

publicação online em Anais; 

• Promover a interação e a troca de experiências entre pesquisadores e 

alunos/pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional e áreas afins, das Universidades brasileiras e 

estrangeiras. 

 

COMITÊ CIENTÍFICO 

Airton Muller – PPGDR - UNIJUÍ 

Alcione Talaska – IFC – SC 

Alex Pizzio – PPGDR - UFT 

Alexandre Assis Tomporoski – PPGDR – UnC – SC 

Almir Arantes – UNEMAT – MT 

Amalia Stuhldreher - Universidad de La República - Uruguay 

Andrea Carrión - FLACSO - Ecuador 

Analía Laura Emiliozzi - Universidad Nacional de Río Cuarto - Argentina 

Anelise Graciele Rambo – PGDREDES – UFRGS - RS 

Ângela Cristina T. Felippi – PPGDR – UNISC - RS 

Ariel Garcia – CEUR – CONICET - Argentina 

Carlos Eduardo Ruschel Anes – PPGDPP – UFFS - RS 

Catia Grisa - PPGREDES – UFRGS - RS 

Christian Luiz da Silva – PPGPGP – UTFPR – PR 

Cidoval Moraes de Sousa – PPGDR-UEPB – PB 

Cláudia Tirelli – PGDR-UNISC – RS 

Cláudio Machado Maia – PPGPSDR-UNOCHAPECÓ – SC 

Clovis Reis - PPGDR – FURB - SC 

Cristiane Mansur Moraes Souza – PPGDR-FURB – SC 



 

 
 

Daniel Claudy da Silveira – UNIJUI – RS 

Daniel Gewer – PPGDR – FACCAT – RS 

Daniella Gac – Universidad de Los Lagos - Chile 

Dioneia Dalcin – PPGDPP – UFFS - RS 

Edemar Rotta – PPGDPP – UFFS - RS 

Edson Aparecido A. Q. de Oliveira – PPGDR-UNITAU – SP 

Elisabeth Cristina Drumm – URCAMP - RS 

Erica Karnopp – PPGDR-UNISC – RS 

Evelyn del Valle Colino - Universidad Nac. Rio Negro – Argentina 

Ezequiel Plinio Albarello – URI – RS 

Fernando Cezar Macedo – UNICAMP – SP 

Flávio Sacco dos Anjos – PPGDTSA-UFPEL – RS 

Florencia Granato – Universidad Nacional de Río Cuarto - Argentina 

Gilson Ditzel Santos – PPGDR-UTFPR – PR 

Giovana Mendes de Oliveira – PPGGEO – UFPEL – RS 

Gláucia de Oliveira Assis – PPGPTDSA - UDESC 

Gleicy Vasques – UFMS – MS 

Gleimiria Batista da Costa – UNIR - RO 

Gonzalo Antonio De La Maza Escobar - Universidad de Los lagos – Chile 

Grazielle Betina Brandt – PPGDR-UNISC – RS 

Gustavo Busso – PPGDT – Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina 

Héctor Martin Civitaresi – Universidad Nacional de Rio Negro - Argentina 

Ivaldo Gehlen - PPGDR – UFRGS - RS 

Ivo Theis – PPGDR - FURB 

Isabel Bortagaray - Universidad de La República - Uruguay 

Jandir Ferreira Lima – PPGDRA-UNIOESTE – PR 

Jaqueline Mallmann Haas – PPGREDES – UFRGS - RS 

Jefferson Marçal da Rocha – UNIPAMPA – RS 

João Aparecido Bazolli - PPGDR – UFT - TO 

Joaquín Farinós Dasí – Universidad de Valença – Espanha 

Jorge Hernandez - Universidad Nacional de Rio Cuarto – Argentina 
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José António Cadima Ribeiro – Universidade do Minho – Portugal 

José Carlos Severo Correa – UNIPAMPA – RS 

José Luiz Moura Filho – UFSM – RS 

Juçara Spinelli – UFFS - RS 

Juscelino Gomes Lima – IFET e UFPI – PI 

Julio Jose Plaza Tabasco – Universidad Castilla-La Mancha – Espanha 

Luciana Butzke – PPGDR - FURB – SC 

Luciano Albino – PPGDR – UEPB - PB 

Lucir Reinaldo Alves – PPGDR – UNIOESTE – PR 

Marcel Theza Manriquez – Universidad de Los lagos – Chile 

Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues - FURG – RS 

Márcio Gazolla – PPGDR-UTFPR - Campus Pato Branco - PR  

Marco André Cadoná – PPGDR-UNISC – RS 

Marcos Junior Marini – PPGDR-UTFPR - Campus Pato Branco - PR 

Marcos Paulo Dhein Griebeler – PPGDR – FACCAT – RS 

Margarete Panerai Araúgo – PPGDR – UNISC - RS 

Margarida Angélica Pires Pereira Esteves – UniNova - Lisboa – Portugal 

Maria de Lourdes Bernartt - PPGDR-UTFPR - Campus Pato Branco - PR 

Mariana Barbosa de Souza – PPGG – UEPG – PR 

Markus Brose – PPGDR-UNISC – RS 

Mireya Valencia – UnB - DF 

Mirian Beatriz Schneider - PPGDR - UNIOESTE – PR 

Mónica Donadoni - Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina 

Mônica Carniello – PPGPDR-UNITAU – SP 

Mônica Pons – PPGPC-UFSM – RS 

Moacir Santos - PPGDR – UNITAU - SP 

Muriel Pinto – PPGPP – UNIPAMPA - RS 

Paula Remoaldo – Universidade do Minho - Portugal 

Potira Viegas Preiss – PPGDR – UNISC – RS 

Reto Bertoni – Universidad de La República - Uruguay 

Rógis Juarez Bernardy - PPGA – UNOESC – SC 



 

 
 

Rosmari Cazarotto – PPGSA – UNIVATES – RS 

Rui Fragoso – Universidade de Évora – Portugal 

Sérgio Allebrandt – PPGDR-UNIJUÍ – RS 

Silvia Gorenstein – CEUR – CONICET - Argentina 

Silvia Virginia Coutinho Areosa - PPGDR – UNISC - RS 

Silvio Cezar Arend – PPGDR - UNISC – RS 

Tanise Dias Freitas – PPGDR – UNISC – RS 

Tiago Costa Martins - PPGCIC-UNIPAMPA – RS 

Valdir Roque Dallabrida – PPGDR-UNC – SC 

Victor Ramiro Fernández – Universidad Nacional de Litoral - Argentina 

Virginia Elisabeta Etges – PPGDR-UNISC – RS 

Waldecy Rodrigues – PPGDR – UFT - TO 

Weimar Freire da Rocha Jr. – PPGDRA – UNIOESTE – PR 

 

CRONOGRAMA DO X SIDR 

 

Data do evento 

15, 16, 17, 23 e 24 de setembro de 2021 

 

Submissão dos trabalhos completos 

De 09 de novembro de 2020 até 17 de maio de 2021 

 

Avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico 

De 16 de abril a 16 de junho de 2021 

 

Divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação 

08 de julho de 2021 

 

Divulgação das salas virtuais de apresentação dos trabalhos 

03 de setembro de 2021 

 

INSCRIÇÕES 
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De 1º de junho a 31 de agosto de 2021 

- Professores, pesquisadores, profissionais e público em geral: R$ 250,00 

- Alunos dos programas de pós-graduação e graduação: R$ 150,00 

Atenção: Data limite para pagamento da inscrição de quem apresentará trabalho 

no evento: 13 de agosto de 2021. 

 

De 1º de setembro até o dia 15 de setembro de 2021 

- Professores, pesquisadores, profissionais e público em geral: R$ 300,00 

- Alunos dos programas de pós-graduação e graduação: R$ 200,00 

 

O Pagamento das inscrições: 

- Brasileiros e estrangeiros podem realizar a inscrição e pagamento para 

apresentação de trabalho e participante por meio de cadastro do link que será 

disponibilizado na aba Inscrições no site do evento http://www.unisc.br/site/sidr/ 

a partir de 1º de junho de 2021. 

 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

COMPLETOS 

Os trabalhos deverão ser completos e poderão ser submetidos por 

professores, pesquisadores e estudantes dos Programas de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional e de programas afins à temática do desenvolvimento 

regional, brasileiros e estrangeiros, e serão analisados por um Comitê Científico, 

composto por especialistas nos eixos temáticos do evento. A apresentação do(s) 

trabalho(s) e sua inclusão nos Anais estão condicionadas à inscrição e ao 

pagamento da taxa do evento por pelo menos um dos autores. 

 

Submissão 

• Cada inscrito poderá submeter no máximo três trabalhos para o evento. 

Nessa contagem serão computados os trabalhos submetidos pelo proponente 

como autor e como coautor. 

• Cada trabalho poderá ter no máximo quatro autores. 

http://www.unisc.br/site/sidr/


 

 
 

• Os trabalhos a serem submetidos para o evento deverão ser 

apresentados oralmente e de modo virtual, no ambiente virtual a ser 

disponibilizado pelo evento. A apresentação oral não poderá exceder a 15 

minutos. Após a apresentação de todos os trabalhos previstos para sessão de 

apresentação, em cada sala virtual, será destinado um tempo para debates.  

• Os trabalhos deverão ser encaminhados através do sistema de submissão 

online, disponível por meio da website do evento. Não serão aceitos trabalhos 

enviados por e-mail. O link para submissão de trabalhos é: 

 http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/login 

• Os trabalhos que não respeitarem as normas de submissão e de 

apresentação estabelecidas, não serão aceitos. 

 

Idiomas do X SIDR 

Serão aceitos trabalhos redigidos nos idiomas Português, Espanhol e 

Inglês. A língua oficial do evento é o português, mas os trabalhos também 

poderão ser apresentados na língua espanhola e inglesa. 

 

Seleção dos Trabalhos 

O Comitê Científico do evento selecionará os trabalhos com base na sua 

adequação à temática geral do evento, à adesão aos eixos temáticos, à 

originalidade da proposta, sua relevância e contribuição científica e acadêmica 

no campo do desenvolvimento regional. 

 

Trabalhos selecionados para apresentação no X SIDR 

Somente poderão ser apresentados trabalhos originais, de autores inscritos 

no evento e com inscrição paga. 

Os anais serão publicados no mês de outubro de 2021, posteriormente ao 

evento, online e somente com os trabalhos, efetivamente apresentados no 

evento. 

 

Certificados 

• Os certificados serão disponibilizados em formato online após o evento, 

no mês de outubro de 2021. 

http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/login
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• Os certificados de apresentação de trabalhos serão emitidos somente 

para os trabalhos efetivamente apresentados. 

 

PROGRAMAÇÃO 

Programação: X SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
15, 16, 17, 23 e 24 de setembro de 2021 

 NOITE 

15/09 
Quarta-
Feira 
 

19h – Abertura do Evento 
Carmen Lúcia de Lima Helfer - Magnifica Reitora da UNISC 
Clóvis Ultramari – Coordenador da Área de PURD-CAPES 
Márcio Valença – Presidente da ANPUR 
Rogério Leandro Lima da Silveira – Coordenador do PPGDR-UNISC e do X SIDR 
19h30 – Apresentação artística Orquestra da UNISC 
19h45 – Conferência de Abertura: 
Arilson Favareto (UFABC) 

 MANHÃ TARDE 

16/09 
Quinta
-Feira 
 
 

9h00 às 10h30– Mesa Redonda 1: O 
desenvolvimento regional em 
Perspectiva: Desafios Teórico-
Metodológicos                    
- Carlos Brandão (IPPUR-UFRJ) 
- Juan Cuadrado-Roura (Univ. Alcalá-
Espanha) 

13h30 às 16h00 – Sessões de comunicações de 
pesquisa 
17h00 às 18h30 – Mesa Redonda do Observa-DR: 
O campo do desenvolvimento regional no Brasil: 
Perspectivas 
- Ivo Theis (PPGDR-FURB) 
- Fernando Macedo (PPGDE-UNICAMP) 

17/09 
Sexta-
Feira 

9h00 às 11h00 – Mesa Redonda 2: 
Atores, Organizações Sociais e 
Desenvolvimento Regional 
- Sergio Montero (CIDER-Univ. de Los 
Andes-Colômbia) 
- Daniella Gac (CEDER-ULAGOS) 
- Cidonea M.Deponti (PPGDR-UNISC) 

13h30 às 16h00 – Sessões de comunicações de 
pesquisa 

23/09 
Quinta
-Feira 

9h00 às 11h00 – Mesa Redonda 3: 
Ativos Territoriais e 
Desenvolvimento Regional 
- Marcel Bursztyn (UnB) 
- Carolina Trivelli (IEP-Peru)  
- Michael Klinger (Univ.Innsbruck-
Áustria) 
 

13h30 às 16h00 – Sessões de comunicações de 
pesquisa 
 
17h00 às 18h30 – Encontro dos Editores de Revistas da 
subárea de Desenvolvimento Regional 

24/09 
 
Sexta-
Feira 

9h00 às 10h30 – Mesa Redonda 4: 
Instituições e Desenvolvimento 
Regional 
- Maria Ignacia Fernández (RIMISP-
Chile) 
- Waldecy Rodrigues (PPGDR-UFT)
  

13h30 às 16h00 – Sessões de comunicações de 
pesquisa 
 
16h15- Encerramento do evento 

Obs.: O lançamento de livros será virtual, através do envio de vídeos curtos dos autores sobre o 

livro, a serem disponibilizados no site do evento. 



 

 
 

NORMAS DE REDAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS 

 

O texto deve ser redigido usando o software Microsoft Word (versão 97-

2003 e seguintes). Configuração das páginas (incluindo o resumo): 

• Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm) 

• Margem superior: 3 cm 

• Margem inferior: 2 cm 

• Margem esquerda: 3 cm 

• Margem direita: 2 cm 

Os títulos e subtítulos deverão ser ordenados segundo os seguintes 

critérios: 

• Título do artigo: Arial, tamanho 14, normal, negrito. 

• Subtítulo: Arial, tamanho 12, normal, negrito. 

• Subsubtítulo: Arial, tamanho 12, itálico, negrito. 

 

Configuração do texto do trabalho completo: 

• Fonte Arial, tamanho 11, parágrafo justificado. 

• Espaçamento entre caracteres e palavras: simples. 

• Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

• Número de páginas: mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte), incluindo 

ilustrações, bibliografia e notas de final de texto. 

• Numeração de páginas: margem inferior à direita. 

Conteúdo da primeira página: 

• Título do trabalho: centralizado, em caixa alta. 

• Resumo do trabalho: Tamanho máximo de 250 palavras, em um único 

parágrafo, no mesmo idioma do trabalho. 

• Palavras-chave: três a cinco, separadas por ponto. 

• Identificação do(s) autor(es): não poderá ser feita nenhuma forma de 

identificação dos autores no artigo, para garantir o anonimato da autoria. O 

sistema eletrônico de submissão irá atribuir um código de identificação para os 

artigos que serão avaliados. Trabalhos identificados serão desclassificados. 

Regras para as referências bibliográficas: 
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• As referências bibliográficas devem seguir obrigatoriamente as normas 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

• Para citações no corpo de texto, deverá ser utilizado o sistema autor-data. 

Ex: (SANTOS, 1996, p.58). 

Observações: 

• As ilustrações, notas de rodapé, tabelas e gráficos vinculados ao Word, 

deverão ter fonte Arial tamanho 10. 

• As ilustrações deverão ser incorporadas no texto, em formato JPEG. O 

número máximo de ilustrações que o texto deverá apresentar é de 05 (cinco). 

• O arquivo não deverá exceder a 3MB. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

- Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira (Coordenador) rlls@unisc.br 

- Drª Erica Karnopp (Subcoordenadora) erica@unisc.br 

- Drª Cidonea Machado Deponti 

- Drª Virginia Elizabeta Etges 

- Dr. Silvio Cezar Arend  

- Drª. Potira Preiss 

- Me. e Doutorando Carlos Staviski Júnior 

- Me. Carolina de Oliveira  

- Grasiela da Conceição  

 

Informações: 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

Telefone: (51) 3717-7392  ou 3717-7395 

Email: sidr@unisc.br 


