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APRESENTAÇÃO 

A coletânea Ciências Sociais Aplicadas: Recursos Teórico-Metodológicos na 
Construção de Perspectivas Originais de Análise apresenta 19 artigos, decorrentes 
de pesquisas teóricas e de campo. Assim, encontraremos trabalhos decorrentes de: 
levantamento bibliográfico, análise documental, análise de conteúdo, revisão de literatura, 
pesquisas exploratórias, observação participante, pesquisa-ação, entrevistas, dentre 
outros.

A coletânea nos possibilita através das riquezas de análise acessar experiências, 
que se articulam com discussões entre si, tais como: sustentabilidade, meio ambiente, 
cultura, condições de moradia, espaço urbano, dentre outras, colocando em pauta a forma 
como vivemos em sociedade. 

A característica interdisciplinar das discussões enriquece o debate e impulsiona as 
conexões. Dessa forma, convidamos o leitor a conhecer os trabalhos, saborear as leituras 
e realizar suas próprias conexões entre o cotidiano vivido e as leituras.

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: Ao longo das décadas, os sistemas 
de transporte foram se desenvolvendo conforme 
a demanda do crescimento da malha urbana 
das cidades e, com o posterior incentivo da 
indústria automobilística no Brasil, a motorização 
individual permitiu ainda mais sua ampliação 
indefinida e não planejada, inclusive as de médio 
porte, identificando-se, assim, uma relação direta 
entre o padrão de desenvolvimento urbano 
das cidades e as possibilidades de mobilidade 
consolidadas nas mesmas. Através deste 
entendimento, o presente projeto de pesquisa 
em andamento possui como objetivo geral o 
estudo e a elaboração de modelo de análise e 
avaliação, relativo à mobilidade urbana, para 
sua aplicação em cidades médias brasileiras, 
seu objeto de estudo. Para a elaboração deste 
protótipo, é necessário identificar uma série de 
critérios avaliativos, além de seus respectivos 

graus de medição, para que se possa definir 
o Índice de Qualidade de Mobilidade Urbana 
(IQMU) das cidades detentoras deste padrão. 
A identificação desses parâmetros é a 
principal problemática a ser considerada nesta 
pesquisa exploratória, de cunho analítico, a 
qual será desenvolvida mediante metodologia 
de abordagem quantitativa-qualitativa, sendo 
necessários aprofundados levantamentos 
bibliográficos sobre a temática, análises teóricas, 
utilização de um SIG (Sistema de Informação 
Geográfica) para estudos morfológicos, além 
da efetuação de análises práticas em campo. 
Estando este trabalho em sua fase inicial, 
constata-se, neste momento, que a quantidade 
de critérios avaliativos a serem identificados é 
indeterminada e variada, não possuindo uma 
quantia específica a ser alcançada e dependendo 
muito do desenvolvimento de análise desta 
flexível pesquisa, devido às particularidades que 
cada cidade apresenta.
PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade urbana. 
Cidades médias brasileiras. Modelo de análise.

FROM THE CONCEPTUALIZATION 
OF URBAN MOBILITY TO THE 

DEVELOPMENT OF ANALYSIS AND 
EVALUATION MODEL FOR APPLICATION 

IN MEDIUM-SIZED BRAZILIAN CITIES
ABSTRACT: Over the decades, transportation 
systems have developed according to the 
demand for the growth of the urban mesh of 
cities and, with the subsequent encouragement 
of the automobile industry in Brazil, individual 
motorization has allowed even more its indefinite 
and unplanned expansion, including those of 

http://lattes.cnpq.br/4754409592104394
http://lattes.cnpq.br/4223333949977568


 Ciências Sociais Aplicadas: Recursos Teórico-metodológicos na Construção de 
Perspectivas Originais de Análise Capítulo 11 125

medium size, thus identifying a direct relationship between the urban development pattern 
of cities and the mobility possibilities consolidated in them. Through this understanding, the 
present research project in progress has as its general objective the study and the elaboration 
of an analysis and evaluation model, related to urban mobility, for its application in Brazilian 
medium cities, its object of study. For the elaboration of this prototype, it is necessary to 
identify a series of evaluation criteria, in addition to their respective degrees of measurement, 
in order to define the Urban Mobility Quality Index (UMQI) of the cities that hold this standard. 
The identification of these parameters is the main problem to be considered in this exploratory 
research, of an analytical nature, which will be developed through a quantitative-qualitative 
approach methodology, requiring in-depth bibliographical surveys on the theme, theoretical 
analyzes, use of a GIS (Geographic Information System) for morphological studies, in addition 
to carrying out practical analysis in the streets. As this work is in its initial phase, it appears 
that the number of evaluation criteria to be identified is undetermined and varied, not having 
a specific amount to be achieved and depending a lot on the development of the analysis of 
this flexible research, due to the peculiarities that each city presents.
KEYWORDS: Urban mobility. Brazilian medium cities. Analysis model. 

1 |  INTRODUÇÃO
No século XXI, intensificaram-se as problemáticas relacionadas à mobilidade urbana 

nas cidades brasileiras, sendo responsáveis por uma notória quantidade de acidentes 
de trânsito em todos os anos. O trânsito é considerado como um dos mais importantes 
elementos que englobam a temática da mobilidade urbana, ocorrendo principalmente em 
seus leitos carroçáveis, local da via por onde percorrem os veículos automotores, e em 
suas calçadas, nas quais trespassam os pedestres.

Em conformidade com Dyckman (1970), a problemática do trânsito nas cidades 
existe devido às complicações de conformação e planejamento urbano junto com a 
tecnologia do transporte. Jacobs (1961) estabelece que as ruas de uma cidade são seus 
“órgãos mais vitais”, uma vez que se tratam dos principais locais públicos do espaço urbano. 
Sendo assim, conforme explica Vasconcelos (1985), o trânsito não se trata apenas de uma 
questão técnica, mas também de questões sociais e políticas, já que representa o fluxo de 
pessoas no meio urbano, em uma sociedade industrial capitalista. Mediante ao explicitado, 
constata-se que são diversos os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos que 
devem ser considerados ao estabelecer o entendimento sobre a temática do trânsito. 

Em contrapartida, a mobilidade urbana pode ser entendida como as condições 
que permitem o deslocamento de pessoas e bens na zona urbana de uma cidade, 
independentemente do tipo de transporte utilizado, sendo este individual ou coletivo, 
motorizado ou não, tendo como uma de suas principais problemáticas, o crescimento da 
taxa de motorização individual, principalmente nas economias emergentes (GOMIDE; 
GALINDO, 2013 apud BARBOSA, 2015, p. 2). Diferentemente do trânsito, a mobilidade 
urbana se relaciona com o direito de ir e vir dos cidadãos no meio urbano, as formas como 
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os habitantes usufruem dos espaços públicos e como se deslocam, estando diretamente 
associada com as questões de acessibilidade e de habitabilidade nas cidades.

Sobretudo com a crescente urbanização da década de 1950, a grande maioria 
das cidades brasileiras, inclusive as de pequeno e médio porte, foram se consolidando 
e se irradiando desordenadamente, como uma consequência da necessidade de suprir, 
rapidamente, as emergências em habitação e em infraestrutura básica de uma população 
urbana que, cada vez mais, se difundia e se ampliava de maneira consideravelmente 
rápida, fazendo com que a malha urbana das cidades se espraiasse de modo indefinido 
e não planejado, na tentativa de suportar essa demanda. Através desta compreensão, 
a configuração das cidades se relaciona com os modos como a mobilidade urbana se 
consolida neste espaço urbano, estando vinculada também, por este motivo, com a 
utilização do veículo automotor, visto que o crescimento da motorização individual é um 
dos principais fatores que contribuem para as problemáticas do trânsito na atualidade. 

O desenho disperso da maioria das áreas urbanas está diretamente relacionado 
à evolução do transporte automotivo, uma vez que o mesmo influencia no tamanho, na 
localização e na forma das cidades, assim como também nos hábitos da população local 
(VIEIRA; MORASTONI, 2013 apud PIAZZA; VIEIRA, 2017 p. 24). O padrão de consumo 
humano também tem provocado notáveis preocupações relacionadas às questões de 
mobilidade urbana, ocasionando em questionamentos e em pesquisas que se referem à 
relação existente entre os diferentes padrões de expansão urbana e os custos sociais e 
ambientais (CAMAGNI et al., 2002 apud BARBOSA, 2015, p. 2). Assim sendo, os aspectos 
comportamentais e culturais das pessoas que habitam em uma determinada cidade também 
influenciam no modo como se consolida a mobilidade urbana e, consequentemente, em 
como se desenvolvem as inter-relações entre os cidadãos neste espaço urbano.

A mobilidade urbana é uma questão que envolve variados aspectos sociais, 
técnicos, políticos, sociais, urbanísticos e paisagísticos, dentre outros os quais interferem 
no uso do espaço urbano e na locomoção de um local a outro pelas pessoas. Com isto, 
de acordo com Mello e Portugal (2017), as políticas e estratégias territoriais urbanas estão 
considerando, cada vez mais, essa questão, de modo que seja fundamental um plano de 
mobilidade comprometido com a sustentabilidade, visando oferecer uma qualidade de vida 
mais satisfatória aos habitantes. 

Deste modo, a Lei Federal n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, estabeleceu, aos municípios com mais de 20 mil habitantes, 
a obrigatoriedade de elaboração de Planos de Mobilidade Urbana (PMU). Entretanto, 
segundo a explicativa de Mello e Portugal (2017), apenas uma mínima porcentagem dos 
valores disponibilizados para a alocação de recursos é utilizada, além de haver a ausência 
de uma cultura de planejamento na grande maioria das cidades, o que acarreta em uma 
melhoria não eficiente da mobilidade nesses municípios, segundo os mesmos autores.

É de suma importância a compreensão de que a mobilidade urbana está diretamente 
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relacionada com a qualidade de vida das pessoas. Conforme explica Gehl (2013), o espaço 
público precisa ser convidativo aos seus habitantes, para que os índices de caminhabilidade 
cresçam, visando o ir e o vir com dignidade para todos. Todavia, para que essa consideração 
seja efetivada, é necessário que sejam priorizadas as obras de infraestrutura voltadas às 
calçadas e aos demais espaços urbanos para o uso dos pedestres, ao invés de serem 
dadas as preferências pelo alargamento viário e por demais obras que instigam as pessoas 
a utilizarem ainda mais o veículo automotor.

Os usos e os percursos atribuídos a um determinado espaço urbano por seus 
usuários estão também vinculados com os tipos de edificações e com a variedade de 
usos do solo existentes ali naquele local. Deste modo, a forma como a mobilidade se 
consolida nas cidades está diretamente interligada com a morfologia urbana que nelas se 
desenvolveu com o passar do tempo, isto é, os aspectos de seu traçado viário, os tipos de 
uso do solo, a hierarquia viária existente no local, a relação de cheios e vazios urbanos, 
tudo isso contribui significativamente nas formas de uso e de circulação deste espaço, 
intervindo de maneira direta na questão da mobilidade da área em questão.

Sabendo-se da quantidade de aspectos que envolvem a temática da mobilidade 
urbana, é necessário destacar a importância desta questão para a promoção da qualidade 
de vida das pessoas nos espaços públicos e a necessidade da realização de estudos 
aprofundados e experimentos teóricos e práticos que promovam possíveis soluções para 
ao menos algumas das principais problemáticas relacionadas à mobilidade no espaço 
urbano.

Através deste entendimento, a exposta pesquisa trabalha com objetos de estudo 
para a realização das análises de mobilidade urbana: as cidades médias brasileiras. A 
escolha deste padrão de cidade deve-se ao fato de que sua expansão urbana e seus 
desenvolvimentos econômico, social, urbanístico e político ainda estão em processo de 
andamento, o que possibilita uma análise mais aprofundada e completa sobre os critérios 
de avaliação em relação à mobilidade urbana a serem considerados no modelo de análise 
a ser proposto. 

Ademais, as cidades médias, por apresentarem formulações e revisões de seus 
planos diretores e por possuírem legislações mais específicas relacionadas à mobilidade, 
como por exemplo, o plano viário, são mais benéficas para serem analisadas em relação às 
cidades de pequeno porte, as quais ainda estão no início de seu desenvolvimento urbano 
e da elaboração de suas legislações mais aprofundadas e específicas acerca da temática 
que será analisada.

Conforme estabelece Silva (2013), percebe-se que não há uma definição ou uma 
conceituação estabelecida sobre o que venha a ser uma cidade média, sendo a questão 
conceitual uma das notórias dificuldades nos estudos sobre tais cidades, de modo que 
exista uma certa complexidade na discussão sobre sua terminologia, definição ou 
classificação. O elemento populacional, segundo a mesma autora, é o critério mais utilizado 
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para o estabelecimento da definição de uma cidade como média, além da menção às suas 
dimensões. A adjetivação como cidade média conduz ao entendimento da relação com 
a escala de grandeza e, sendo assim, o contingente populacional é visto como algo de 
significância para essa consideração (MAIA, 2010 apud SILVA, 2013).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) institui que cidade 
média é aquela que apresenta uma população que varia de 100.000 (cem 
mil) a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, entretanto, para a Organização 
das Nações Unidas (ONU), as cidades médias são aquelas que possuem 
aglomerações entre 100.000 (cem mil) a 1.000.000 (um milhão) de habitantes 
(FRANÇA, 2007, p. 51-52 apud SILVA, 2013, p. 62).

Isto posto, as interpretações e entendimentos sobre o que venha a ser de fato uma 
cidade média e qual a sua verdadeira variação populacional são distintas e diversificadas, 
dependendo de análises realizadas por diferentes pesquisadores ou entidades, já que tal 
questão se trata da principal adjetivação a ser considerada, mesmo havendo controvérsias. 
Estabelecendo um mínimo entendimento sobre a questão das cidades médias, é de notória 
importância compreender que mesmo que a grande maioria das cidades médias brasileiras 
apresentem determinadas características de desenvolvimento urbano semelhantes e, 
consequentemente, possuam aspectos de mobilidade urbana e de transporte público em 
comum, cada uma das cidades deste padrão, ainda assim, detém suas particularidades 
e especificidades. Uma cidade média localizada na região Nordeste do Brasil, como 
exemplo, possivelmente não apresentará os mesmos padrões diversificados de serviços 
e de comércio como os de uma cidade média inserida no interior da região Sudeste, uma 
região de maior prosperidade econômica no país (SOUZA, 2003, p.30-31 apud SILVA, 
2013).

No entanto, mesmo diante de certas diferenciações dentre todas as cidades médias 
brasileiras, as quais ocorrem devido às amplas diversidades econômicas, sociais, culturais 
e históricas em relação a cada região do país, é notória a semelhança entre tais cidades 
com relação ao processo de expansão urbana ainda em andamento e às características 
do transporte público e privado utilizado, o que propicia o entendimento de que mesmo 
com suas especificidades e aspectos próprios, as cidades médias podem ser tidas como o 
objeto de estudo geral para a presente pesquisa devido à compreensão de apresentarem 
processos parecidos, em muitos fatores, de formação e de desenvolvimento ao longo do 
tempo.

Através dessa compreensão, a presente pesquisa possui as cidades médias como 
o objeto de estudo e o objetivo principal em elaborar modelo de análise, contendo critérios 
avaliativos relacionados às questões e às problemáticas de mobilidade urbana mais gerais 
e em comum dessas cidades, com o intuito da possibilidade de aplicação deste protótipo em 
qualquer cidade média do Brasil, o que acarretaria na instituição de determinados valores 
sobre os seus Índices de Qualidade de Mobilidade Urbana (IQMU), os quais mediriam os 
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fatores que precisariam ser modificados ou implementados em uma determinada cidade 
para que seu IQMU detenha um valor mais elevado e, consequentemente, para que a 
mobilidade e a qualidade de vida de seus habitantes seja mais benéfica e funcional.

Muitos são os critérios a serem considerados para a elaboração deste modelo 
analítico, o que se considera como a principal problemática a ser solucionada ao longo 
do desenvolvimento da pesquisa e, assim sendo, é de suma necessidade a análise de 
diversos modelos já existentes ou já propostos por diferentes pesquisadores e entidades, 
de modo a identificar quais foram os padrões avaliativos considerados pelos mesmos e, com 
isso, seria possível a identificação de possíveis fatores e critérios a serem implementados 
e aplicados em cidades médias do Brasil, aperfeiçoando-os e complementando-os com 
aspectos que serão analisados mediante a proposta metodológica prática experimental, 
qualitativa, e teórica, quantitativa. 

De acordo com um dos modelos analisados por Lopes (2010, p. 3), o Modelo LUTI 
(Land Use and Transport Interaction), a interação entre o uso do solo urbano e sistema 
de transportes deve ser considerada. Entende-se que a consideração e a modelagem 
dinâmica e integrada entre o uso do solo e o transporte estabelecem uma possibilidade 
para a concretização de uma mobilidade urbana sustentável, a qual se relaciona com o 
conceito de estabelecimento de uma cidade acessível e convidativa para todos (LOPES, 
2010, p. 3). Realmente, as formas de uso consolidadas em uma determinada zona urbana 
da cidade estão diretamente relacionadas com o modo como se desenvolve o sistema de 
transporte e a acessibilidade neste local.

O sistema de transporte consolidado em uma cidade possui uma notória relevância 
para seus índices de desenvolvimento urbano e, por este motivo, pode ser considerado 
como um importante instrumento de reestruturação urbana e um vetor de expansão urbana 
controlada e direcionada, porém, para que isso ocorra, é necessário que o transporte esteja 
inserido no planejamento integrado das cidades, consoante a explicativa de Lopes (2010, 
p. 2). Com este entendimento, constata-se, inicialmente, que o sistema de transporte é 
um dos instrumentos de maior importância a ser considerado pelos critérios avaliativos do 
protótipo a ser desenvolvido, uma vez que muito contribui para o crescimento dos índices 
de qualidade relacionados à mobilidade urbana das cidades. 

Por meio de toda a discorrida explanação, nota-se o quão amplo e complexo é o 
entendimento acerca do que venha a ser de fato a mobilidade e como diversos elementos 
estruturais, morfológicos, políticos, econômicos, sociais e históricos interferem em sua 
plena funcionalidade e em seu desenvolvimento nas cidades, principalmente em relação 
às cidades médias brasileiras, as quais ainda passam por um processo de expansão e 
de consolidação, o que também intervém na mobilidade, isto é, nas formas de locomoção 
estabelecidas. Constata-se que a temática de estudo é muito abrangente e, por este 
motivo, é necessário um conhecimento teórico e experimental prático muito aprofundado 
acerca das principais conceituações, além de intensas análises sobre modelos e critérios 
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de análise já propostos.
A grande maioria das cidades médias brasileiras, as quais são o foco da presente 

pesquisa, possui uma série de problemáticas relacionadas à mobilidade urbana no que 
diz respeito ao trânsito de veículos automotores e à escassa acessibilidade ofertada 
aos pedestres e aos ciclistas. No entanto, muitos são os questionamentos sobre como 
identificar tais problemáticas de cada cidade e se a resolução das mesmas realmente 
acarretaria em uma mobilidade mais benéfica aos habitantes de um determinado espaço 
urbano. Ademais, é de suma importância a compreensão de que cada cidade é uma 
particularidade, um organismo vivo em constante transformação ao longo do tempo e, por 
isso, deve ser analisada separadamente como objeto de estudo. 

Apesar deste entendimento, mesmo que cada uma das cidades médias brasileiras 
tenha suas características, tipos de serviços e problemáticas próprios, este padrão de 
cidades apresenta processos de crescimento e desenvolvimento urbano semelhantes, 
devido à determinados fatores históricos, políticos, sócio culturais e territoriais, o que muito 
se relaciona com a maneira de como se consolida a mobilidade urbana, uma vez que 
a mesma está diretamente relacionada com os processos de expansão urbana de uma 
cidade. 

Mediante este pensamento, a primordial problemática dessa pesquisa é a 
identificação dos critérios, fatores e parâmetros que caracterizam uma mobilidade urbana 
de qualidade para cidades médias brasileiras, as quais ainda estão em processo de 
expansão e de desenvolvimento urbano, além da determinação de graus de medição 
de relevância em relação a tais fatores e critérios avaliativos, isto é, o estabelecimento 
de valores estipulados sobre o quanto um determinado fator é essencial para a cidade, 
de acordo com suas especificidades, para que seja possível a elaboração do modelo de 
análise e avaliação, o qual seria o responsável pela identificação das características que 
devem ser aperfeiçoadas ou modificadas nessas cidades.

2 |  OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Formular modelo de análise e avaliação a ser aplicado com praticidade em qualquer 

cidade média brasileira, a fim de estabelecer parâmetros e critérios avaliativos, além de 
seus respectivos graus de medição, para que se possa definir o Índice de Qualidade de 
Mobilidade Urbana (IQMU) de uma determinada cidade deste padrão e para concretizar 
o entendimento sobre quais aspectos relacionados à mobilidade necessitam ser 
aperfeiçoados, desenvolvidos ou implementados no espaço urbano analisado. Trata-se de 
modelo avaliativo o qual deverá conter uma série de aspectos a serem considerados, cada 
qual com seu grau de relevância, para a concretização funcional e prática do processo 
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avaliativo.
Com a elaboração deste protótipo analítico, seria possível a sua aplicação 

em qualquer cidade média brasileira e a determinação de seu Índice de Qualidade de 
Mobilidade Urbana (IQMU), havendo a compreensão sobre quais são as melhorias que a 
cidade avaliada de acordo com os critérios e aspectos contidos neste modelo necessita 
para a promoção de um espaço urbano mais acessível, mais caminhável, mais habitável 
e mais convidativo a todas as pessoas, de maneira a proporcionar aos seus habitantes o 
maior índice de qualidade de vida urbana possível.

2.2 Objetivos específicos
Conceituar e realizar fundamentação teórica aprofundada acerca da temática de 

mobilidade urbana, com o intuito de buscar um conhecimento mais nítido sobre suas 
considerações; analisar sobre como o conceito de mobilidade foi modificado ao longo 
do tempo através da forma como as cidades foram se expandindo e se desenvolvendo 
ao longo das décadas; analisar e comparar diferentes modelos e critérios avaliativos 
já existentes, elaborados e propostos por outros pesquisadores e entidades, a fim de 
estabelecer comprovações teóricas e práticas sobre a aplicabilidade dos mesmos; e 
determinar entendimento sobre as cidades médias brasileiras, apresentando suas principais 
características morfológicas, suas formas de expansão urbana ao longo dos anos, seus 
principais meios de transporte, dentre outros aspectos.

3 |  METODOLOGIA
A presente pesquisa se dará por meio de caráter exploratório, uma vez que, segundo 

ressalta Gil (2002), possui o objetivo de desenvolver determinada ideia ou protótipo, 
pretendendo-se fornecer hipóteses em condições de serem testadas. Trata-se, então, de 
uma pesquisa dotada de muita flexibilidade e que, por este motivo, conduz a procedimentos 
relativamente sistemáticos para a obtenção de dados e de observações empíricas (GIL, 
2002). À vista do exposto, esta pesquisa exploratória envolve levantamentos bibliográficos, 
entrevistas com cidadãos, experiências práticas com as problemáticas acerca da mobilidade 
urbana de algumas cidades médias brasileiras e análise de outros exemplos de modelos 
e protótipos que possam auxiliar ou estimular o desenvolvimento do estudo de caso. Isto 
posto, cabe ressaltar que a condição exploratória desta pesquisa apresenta cunho analítico, 
por envolver aprofundados estudos e análises cautelosas sobre as informações empíricas 
conseguidas pelo estudo em campo e também sobre os dados disponíveis em referenciais 
bibliográficos selecionados pela pesquisadora.

A partir deste entendimento, a apresentada pesquisa deverá ocorrer mediante 
metodologia de abordagem quantitativa-qualitativa, apresentando embasamento teórico e 
quantitativo, visto que, inicialmente, serão realizados levantamentos bibliográficos sobre 
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a conceituação e o aprofundamento teórico sobre a temática de Mobilidade Urbana e 
Trânsito, além de estabelecer um pleno entendimento sobre possíveis conceituações a 
respeito das cidades médias brasileiras, por meio de livros, artigos, dissertações, teses e 
demais trabalhos científicos. Também serão realizadas análises sobre as políticas públicas 
e legislações aprovadas em relação ao assunto em pauta, como por exemplo, a Lei Federal 
n° 12.587, do ano de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

A abordagem quantitativa também abrangerá estudos sobre os aspectos de 
morfologia urbana de alguns exemplos de cidades médias brasileiras, que serão efetuados 
através do software espanhol de Sistema de Informação Geográfica (SIG) denominado 
gvSIG, por meio do qual é possível aplicar diversos atributos vetoriais na imagem de 
sensoriamento remoto, em formato .tiff, de uma determinada cidade. A utilização do 
SIG é fundamental para esta análise pois permite a visualização e a análise da relação 
existente entre o as tipologias do traçado urbano e as circunstâncias por meio das quais se 
consolidam os sistemas de transporte.

Por meio da visualização e da edição da imagem de sensoriamento remoto no gvSIG, 
análises de uso do solo urbano, de hierarquia viária, de cheios e vazios urbanos, dentre 
outras de cunho morfológico poderão ser realizadas, com o intuito de estabelecer melhores 
compreensões acerca das características em comum e em diferença entre algumas 
cidades médias brasileiras, já que o traçado viário e as especificidades morfológicas de um 
município se relacionam diretamente com a forma de como se consolida a mobilidade em 
seu espaço urbano.

Sabendo-se que a primordial problemática deste trabalho se trata justamente da 
identificação de específicos critérios e fatores avaliativos, assim como de seus respectivos 
graus de relevância em valores a serem determinados, no intuito de compor o almejado 
modelo de análise para cidades médias brasileiras, que é o objetivo principal da pesquisa, 
têm-se como parcela da metodologia quantitativa essencial a pesquisa e a análise de 
diversos critérios e modelos avaliativos, relacionados à temática, já propostos por outros 
profissionais, pesquisadores e entidades, em trabalhos científicos ou técnicos.

Ademais, para a resolução da problemática em identificar todos os fatores e critérios 
específicos e necessários para a satisfatória aplicabilidade do modelo proposto em qualquer 
cidade média do Brasil, é necessário realizar, além de extensos levantamentos bibliográficos 
e análises teóricas, a aplicação prática constante de tais critérios, já propostos ou não por 
outros pesquisadores e entidades, em diferentes cidades de médio porte ao longo do país e 
estabelecer o grau de importância de cada um dos fatores estabelecidos também por meio 
de análises comparativas teóricas e práticas.

Em virtude disso, constantemente será necessário comprovar, por meio de 
comparações realizadas entre cidades distintas, a aplicabilidade e a funcionalidade destes 
critérios avaliativos e o quão relevante os mesmos são para um município de médio porte, 
o que será medido por determinados valores a serem estipulados. Esses valores poderão 
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ser considerados de 0 a 1, sendo o valor 0 o mais baixo e o valor 1 o mais alto, ou seja, o 
critério avaliativo que apresentar este último valor como seu grau de relevância possuirá, 
consequentemente, uma elevada influência na consolidação de um satisfatório Índice de 
Qualidade de Mobilidade Urbana (IQMU) de uma cidade.

Tais valores também serão estipulados mediante pesquisas analíticas teóricas e 
práticas comparativas. Ao final da identificação de todos os critérios avaliativos, resultando 
no objetivado protótipo de análise, e após sua aplicação em uma determinada cidade média 
brasileira, é necessário identificar quais são os fatores estabelecidos no modelo dentre 
os quais a cidade apresenta e assim, seria possível realizar uma média aritmética com 
os respectivos valores numéricos (variantes de 0 a 1) dos critérios que a cidade atende, 
resultando em um valor final que também possuiria variação de 0 a 1, o que determinaria o 
seu Índice de Qualidade de Mobilidade Urbana (IQMU).

À vista disso, compreende-se que tais valores deverão ser considerados dentro 
deste intervalo de 0 a 1 devido à possibilidade de ser o mais preciso e exato possível, em 
valores decimais, quanto à relevância de um determinado critério avaliativo. Outrossim, 
este intervalo de valores poderá ser ainda mais aperfeiçoado, comprovado e testado 
ao longo do andamento da pesquisa, sobre se realmente seria o mais adequado para a 
aplicação nos critérios avaliativos. Este aperfeiçoamento também será realizado através 
de levantamentos bibliográficos e comprovações práticas, as quais serão desenvolvidas 
por meio de aplicações-teste destes valores numéricos em alguns dos critérios avaliativos 
estabelecidos, visando a experimentação e a determinação de sua funcionalidade e 
aplicabilidade.

Por conseguinte, além de todo o diverso levantamento bibliográfico e das 
comparações analíticas a serem realizadas sobre a temática, o método também apresentará 
um embasamento experimental e qualitativo, em que a pesquisadora necessitará usufruir 
de todos os meios de transporte público e privado no espaço urbano, além do caminhar 
pelas ruas de ao menos uma cidade média brasileira, para o entendimento prático das 
reais necessidades diárias dos habitantes em relação à mobilidade e ao direito de ir e vir 
dos mesmos pelo espaço urbano, de maneira a realizar análises sobre possíveis fatores 
avaliativos a também serem considerados no modelo analítico para o IQMU.

Isto posto, para que o método qualitativo não se baseie apenas no empirismo, na 
percepção e na observação da pesquisadora, identificou-se a necessidade em desenvolver 
questionário de campo a ser aplicado com a população local de uma determinada 
cidade média do Brasil, como Franca, localizada no interior de São Paulo, por exemplo. 
Hipoteticamente, este questionário de campo poderia trazer conclusões específicas sobre 
as insatisfações e as maiores necessidades dos cidadãos acerca da mobilidade e da 
acessibilidade disponível aos pedestres nas calçadas. 

Assim sendo, as considerações respondidas e propostas pela população da cidade 
escolhida para a aplicação do questionário devem possuir um valor significativo para a 
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proposição dos critérios analíticos que comporão o modelo de avaliação, uma vez que a 
mobilidade urbana se trata das maneiras de como se consolida o deslocar das pessoas 
pelo espaço urbano e por isso, não é possível desenvolver um protótipo analítico que 
avalie o IQMU de uma cidade sem considerar o conhecimento empírico da população que 
habita neste espaço, pois são os habitantes que utilizam e usufruem da cidade diariamente 
quem realmente entendem na prática e na experiência sobre suas reais necessidades de 
deslocamento e de acessibilidade.

4 |  RESULTADOS
Mesmo que esta relatada pesquisa ainda esteja em sua fase inicial, é possível 

constatar, neste momento, que a quantidade de fatores e critérios avaliativos a serem 
identificados para a consolidação deste protótipo é indeterminada e variada, não possuindo, 
deste modo, uma quantia específica de parâmetros a ser alcançada, dependendo muito 
do desenvolvimento de análise da pesquisa. Em vista disso, observa-se, de imediato, 
que a notória flexibilidade da mesma está diretamente relacionada com os distintos 
graus de complexidade dos processos de desenvolvimento e de crescimento urbano e 
com as particularidades que cada uma das cidades médias brasileiras apresenta, sendo 
necessárias, por este motivo, análises variadas e cautelosas acerca das características, 
problemáticas e necessidades habituais presentes no espaço urbano das cidades deste 
padrão, a fim de determinar critérios e parâmetros que sejam realmente capazes de avaliar 
e analisar a qualidade da mobilidade urbana desses municípios.

Por demais, o exposto trabalho possui como hipótese, isto é, como resultado 
esperado, o entendimento de que se tais fatores e características, com seus respectivos 
graus de medição, que contribuem para a consolidação de uma mobilidade de qualidade no 
espaço urbano, forem plenamente identificados, será possível a concretização do modelo 
analítico e avaliativo, o qual poderá ser aplicado em qualquer cidade média brasileira e, 
dessa maneira, a hipótese será testada em uma parte prática da pesquisa em que haverá 
a consideração deste modelo de análise em uma determinada cidade deste padrão em 
pauta, como por exemplo, na cidade de Franca, localizada no nordeste paulista.

Com a aplicação do protótipo avaliativo em uma determinada cidade média 
brasileira,  poderá ser identificado o seu Índice de Qualidade de Mobilidade Urbana 
devido aos resultados em valores numéricos conseguidos por meio da consideração dos 
critérios avaliativos, cada qual com seu grau de medição e de relevância, constatando-
se se realmente o modelo detém todos os parâmetros e requisitos essenciais para a 
plena avaliação sobre a funcionalidade e sobre a caracterização da mobilidade urbana 
do município em análise e, assim, caso o protótipo proposto não atenda aos anseios e às 
necessidades avaliativas durante o processo prático de sua aplicação, a hipótese inicial 
seria negada, sendo essencial a reformulação deste protótipo, de maneira a realizar a 
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identificação de novos possíveis parâmetros para a consolidação da praticidade de sua 
aplicação. 

5 |  CONCLUSÃO
A apresentada pesquisa em andamento, a qual se norteia através do estudo e da 

análise de possíveis critérios avaliativos para a elaboração de modelo de análise relativo 
à qualidade de mobilidade urbana a ser aplicado em cidades médias brasileiras, exige 
conhecimentos teóricos, experimentais e práticos extremamente aprofundados. Não 
obstante, trata-se de um projeto de pesquisa de notável relevância para o desenvolvimento 
urbano das cidades e de pleno interesse público para que as prefeituras municipais possam 
aplicar o modelo a ser desenvolvido e constatar quais são os fatores e critérios que devem 
ser aperfeiçoados para que o Índice de Qualidade de Mobilidade Urbana dessas cidades 
possa apresentar melhorias e aumentos significativos, visando o estabelecimento de um 
maior bem-estar dos cidadãos e, consequentemente, uma maior qualidade de vida no 
espaço público urbano.

Outrossim, a elaboração deste protótipo de análise referente aos aspectos essenciais 
para a consolidação de mobilidade urbana de qualidade é uma maneira de proporcionar um 
entendimento extremamente amplo e preciso sobre as reais necessidades e disparidades 
existentes entre as cidades médias brasileiras, em relação a esta temática, buscando-
se novos métodos, critérios e fatores avaliativos para a possibilidade de aplicação deste 
protótipo.

A exposta pesquisa trará a participação dos cidadãos e a consideração da opinião 
pública a respeito da funcionalidade e da qualidade da atual situação de mobilidade urbana 
em sua cidade, o que será realizado durante o processo metodológico qualitativo, em que 
serão efetuadas análises e entrevistas com a população local determinados municípios 
para que as mesmas sejam atribuídas e aplicadas nos estudos de elaboração dos critérios 
avaliativos para a elaboração do modelo de análise.

Este trabalho apresenta certos riscos de prosseguimento, os quais são associados 
às possíveis dificuldades de aprofundamentos teórico, experimental e prático a respeito da 
determinação dos fatores avaliativos assim como do estabelecimento de seus respectivos 
graus de medição de relevância, sendo questões consideradas como as primordiais 
problemáticas a serem solucionadas ao longo da pesquisa. Por outro lado, a essência 
substancial do trabalho, que é contribuir cientificamente para a consolidação de um 
espaço urbano mais caminhável, justo e convidativo, deve ser compreendida como um 
grande benefício para o desenvolvimento econômico, social e urbano das cidades médias 
brasileiras.
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