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Ementa A geopolítica é um método de estudo dinâmico da 

influência de fatores geográficos no desenvolvimento dos 

Estados com a finalidade de orientar suas políticas internas 

e externas. Ou seja, como método que estuda a política 

derivada de fatores geográficos, é uma ferramenta de 

análise de política externa que busca compreender, explicar 

e prever o comportamento político internacional, 

principalmente em termos de variáveis espaciais. No 

contexto da geopolítica contemporânea pós Guerra Fria, as 

estratégias nacionais e das relações interestatais destacam 

fatores e atores que influenciam as relações entre espaço e 

poder, cuja projeção de potências tradicionais e de 

potências emergentes nas disputas por poder, riqueza, 

territórios, recursos e espaços de influência no sistema 

internacional tornam-se imperativos cada vez mais 

presentes.  

 

Objetivo Geral A presente disciplina busca introduzir a discussão sobre os 

temas estratégicos atualmente mais relevantes na 

conjuntura geopolítica mundial, especialmente para o 

Brasil e a América do Sul. Ela possui como objetivo 

apresentar os principais conceitos, temas e debates na 

Geopolítica Contemporânea, assim como oferecer as linhas 

gerais para uma leitura mais aprofundada no âmbito do 

sistema interestatal. A disciplina será dividida em três 

unidades: 1) Geopolítica pós Guerra Fria; 2) Geopolítica 

estadunidense e chinesa no século XXI; e 3) Entorno 

estratégico brasileiro e Sul Global.  

Ao final do curso, espera-se que os discentes possam 

compreender a ascensão da globalização, as disputas 

geopolíticas na Eurásia e a nova ordem internacional pós 

Guerra Fria, com novos atores, tendências e temas. Ainda, 

visualizar de maneira crítica as geoestratégicas de Estados 

Unidos e China no sistema mundial, assim como as 



possibilidades e desafios para o Brasil e a América do Sul 

neste novo tabuleiro geopolítico global.  

Objetivos Específicos  

 

 

 

 

 

 

Critérios de Avaliação A avaliação da disciplina consiste em duas notas: P1) 

apresentações de trabalhos e/ou discussões dirigidas 

(30%); e P2) trabalho final, individual ou coletivo (70%).  

- A apresentação de trabalho será previamente designada 

entre docente e discentes, de acordo com o conteúdo 

programático.  

- O trabalho final será um artigo científico sobre um dos 

temas abordados durante as aulas. O artigo deve conter 

entre 10 e 15 páginas no total (incluindo notas e 

referências) e incluir: Título; Resumo (de no máximo 200 

palavras); de 05 a 07 palavras-chave; Texto principal 

(Introdução, Desenvolvimento e Conclusão); Referências 

 

Plano de Aula 

Aula 1  

Data 02.03 

Título Aula inaugural da disciplina  

Descrição Apresentação do programa, critérios de avaliação e atividades 

do semestre 

 

Aula 2  

Data 09.03 

Título Introdução à geopolítica 

Descrição Avaliação dos principais preceitos geopolíticos mundiais e 

brasileiros. 

Pergunta-chave Qual a importância do estudo da geopolítica contemporânea 

para as relações internacionais? 

Bibliografia FREITAS, Jorge Manuel de Costa. A escola geopolítica 

brasileira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Ed., 2004.  

MAFRA, Roberto Machado de Oliveira. Geopolítica: 

introdução ao estudo. São Paulo: Sicurezza, 2006.  

MELLO, Leonel Itaussu Almeida. Quem tem medo da 

geopolítica? São Paulo: Hucitec; Edusp, 1999.  

MELLO, Leonel Itaussu Almeida. A geopolítica do Brasil e a 

Bacia do Prata. Manaus: Ed. da Universidade do Amazonas, 

1997.  

Bibliografia 

complementar 

COSTA, Wanderley Messias da. Geografia Política e 

Geopolítica: discursos sobre o território e o Poder. São Paulo: 

Hucitec: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.  



TOSTA, Octavio. Teorias geopolíticas. Rio de Janeiro: 

Biblioteca do Exército, 1984.  

TUATHAIL, Gearóid Ó; DALBY, Simon; ROUTLEDGE, 

Paul. The geopolítics reader. London and New York: 

Routledge, 1998.  

 

Aula 3  

Data 16.03 

Título O fim e o retorno da história 

Descrição Comprender o contexto da geopolítica contemporânea pós-

Guerra Fria 

Pergunta-chave De que maneira o fim da Guerra Fria possibilitou a 

universalidade do pensamento geopolítico centrada no 

liberalismo ocidental? 

Bibliografia FUKUYAMA, Francis. The End of History? The National 

Interest. Washington, Dc, p. 1-18. 1989.  

KAGAN, Robert. O Retorno da História: e o fim dos sonhos. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2009. 

Bibliografia 

complementar 

 

 

Aula 4  

Data 23.03 

Título A retomada da geopolítica  

Descrição A ascensão de novos players geopolíticos e geoeconômicos no 

início do século XXI desmistificam o “fim da história” e 

possibilitam uma retomada das disputas por poder e riqueza 

nas relações internacionais. 

Pergunta-chave Como a ascensão do multipolarismo e do multicentrismo afetam 

as relações de poder no sistema internacional no século XXI? 

Bibliografia BLACKWILL, Robert D.; HARRIS, Jennifer M.. War by other 

means: geoeconomics and statecraft. Cambridge, 

Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University 

Press, 2016. 

FIORI, José Luís. O poder global e a nova geopolítica das 

nações. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007. 

FIORI, José Luís. História, estratégia e desenvolvimento: para 

uma geopolítica do capitalismo. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2014. 

KAPLAN, Robert D.. A vingança da geografia: A construção 

do mundo geopolítico a partir da perspectiva geográfica. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

Bibliografia 

complementar 

 

 

Aula 5  

Data 30.03 

Título Paradigmas geopolíticos pós-2008 



Descrição Análise das principais tendências geopolíticas na atualidade 

através de clássicos do pensamento estratégico contemporâneo.  

Pergunta-chave De que maneira a crise financeira de 2008 resultou em 

mudanças estruturais na geopolítica das nações? 

Bibliografia BREMMER, Ian. O Fim Das Lideranças Mundiais: o Que 

Muda Com o G-zero, Onde Nenhum País Mais Está No 

Comando. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 

KHANNA, Parag. O segundo mundo: impérios e influência na 

nova ordem global. Rio de Janeiro: Instrínseca, 2008. 

STUENKEL, Oliver. O mundo pós-ocidental: potências 

emergentes e a nova ordem global. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 

ZAKARIA, Fareed. The Post-american World and the Rise of 

the Rest. New York: W W Norton, 2009. 

Bibliografia 

complementar 

 

 

Aula 6  

Data 06.04 

Título Contexto geopolítico mundial contemporâneo 

Descrição Avaliar as principais tendências e eventos geopolíticos 

contemporâneos, principalmente no contexto pós-pandêmico, 

pós-Guerra da Ucrânia e da disputa sino-estadunidense. 

Pergunta-chave Como a geopolítica contemporânea está conformada, e quais as 

principais tendências para os próximos anos? 

Bibliografia BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. A desordem mundial: o 

espectro da total dominação: guerras por procuração, terror, 

caos e catástrofes humanitárias. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2016. 

FIORI, José Luís (org.). Sobre a guerra. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2018.  

JACQUES, Martin. When China rules the world: the end of the 

western world and the birth of a new global order. New York: 

Penguin Books, 2012.  

Bibliografia 

complementar 

ALLISON, Graham. A caminho da guerra: Estados Unidos e 

China conseguirão escapar da armadilha de Tucídides? Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2020.  

KHANNA, Parag. The future is Asian: global order in the 

twenty-first century. London: Weidenfeld & Nicolson, 2019.  

 

Aula 7  

Data 13.04 

Título Geopolítica estadunidense: Os Estados Unidos no sistema 

mundial 

Descrição Avaliar a geopolítica dos Estados Unidos no século XXI.  

Pergunta-chave Para os Estados Unidos, como se configuram as relações de 

poder no âmbito internacional contemporâneo? 

Bibliografia ANDERSON, Perry. A política externa norte-americana e seus 

teóricos. São Paulo: Boitempo, 2015. 



 BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. A Segunda Guerra 

Fria: geopolítica e dimensão estratégica dos Estados Unidos. 19. 

ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 

BRZEZINSKI, Zbigniew. The grand chessboard: American 

primacy and its geostrategic imperatives. New York: Basic 

Books, 1998. 

PADULA, Raphael. "A Geopolítica Estadunidense e a 

Eurásia”. In José Luís Fiori, Sobre a Guerra. Petrópolis: Vozes, 

2018.  

 PECEQUILO, Cristina Soreanu. Os Estados Unidos e o século 

XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

Bibliografia 

complementar 

 KISSINGER, Henry. Diplomacia. São Paulo: Editora Saraiva, 

2012.  

 MEARSHEIMER, John J.. The tragedy of great power 

politics. New York; London: W. W. Nonon & Company, 2014. 

 

Aula 8  

Data 20.04 

Título Geopolítica estadunidense: National Security Strategy  

Descrição Avaliar os documentos oficiais do Deep State dos Estados 

Unidos através do método geopolítico.  

Pergunta-chave Como os Estados Unidos visualizam o mundo contemporâneo? 

Bibliografia UNITED STATES. A National Security Strategy of engagement 

and enlargement: Administration of 

William Jefferson Clinton . Washington, D.C. Press, Sep., 1996. 

UNITED STATES. The National Security Strategy of the 

United States of America: Administration of George W. Bush. 

Washington, D.C. Press, Feb., 2002. 

UNITED STATES. National Security Strategy: Administration 

of Barack Hussein Obama. Washington, D.C. Press, May, 2010. 

UNITED STATES. National Security Strategy of the United 

States of America: Administration of Donald John Trump. 

Washington, D.C. Press, Dec., 2017. 

UNITED STATES. U.S. Interim National Security Strategic 

Guidance. Administration of Joe Biden. Washington, D.C. 

Press, mar. 2021. 

 

Bibliografia 

complementar 

 

 

Aula 9  

Data 27.04 

Título Geopolítica chinesa: a China no sistema mundial 

Descrição Avaliar a geopolítica da China no século XXI.  

Pergunta-chave Para a China, como se configuram as relações de poder no 

âmbito internacional contemporâneo? 

Bibliografia ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: origens e 

fundamentos do século XXI. São Paulo: Boitempo, 2008. 

JABBOUR, Elias. China: o socialismo do século XXI. São 

Paulo: Boitempo, 2021.  



JINPING, Xi. A Governança da China. Beijing: Foreign 

Languages Press, 2014. 

KISSINGER, Henry. Sobre a China. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2011.  

NAPOLEONI, Loretta. Maonomics: por que os comunistas 

chineses se saem melhor capitalistas do que nós. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2014.  

SHAMBAUGH, David. China goes global: the partial power. 

New York: Oxford University Press, 2013. 

Bibliografia 

complementar 

ECONOMY, Elizabeth C.; LEVI, Michael. By all means 

necessary: How China’s resource quest is changing the world. 

New York: Oxford University Press, 2014. 

ECONOMY, Elizabeth C. The Third Revolution: Xi Jinping 

and the new chinese state. New York: Oxford University Press, 

2018. 

GALLAGHER, Kevin. The China Triangle: Latin America's 

China boom and the fate of the Washington Consensus. New 

York: Oxford University Press, 2016. 

MAHBUBANI, Kishore. A China venceu? O desafio chinês à 

supremacia americana. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.  

MAJEROWICZ, Esther; PARANÁ, Edemilson (orgs.). A 

China no capitalismo contemporâneo. São Paulo: Expressão 

Popular, 2022.  

 

Aula 10  

Data 04.05 

Título Geopolítica chinesa: China's policy paper on Latin America 

and the Caribbean e 14º Plano Quinquenal 

Descrição Avaliar os documentos oficiais do Deep State da China através 

do método geopolítico.  

Pergunta-chave Como a China visualiza o mundo contemporâneo? 

Bibliografia CHINA. China's Policy Paper on Latin America and the 

Caribbean. Beijing: Official Publications, 2008.  

CHINA. China's Policy Paper on Latin America and the 

Caribbean. Beijing: Official Publications, 2016.  

CHINA. Outline of the 14th Five-Year Plan (2021-2025) for 

National Economic and Social Development and Vision 2035 of 

the People's Republic of China. Fujian: General Office of 

Fujian Provincial People's Government, 2021.  

Bibliografia 

complementar 

 

 

Aula 11  

Data 11.05 

Título Atlântico Sul  

Descrição Visualizar a importância do Atlântico Sul para o entorno 

estratégico brasileiro. 

Pergunta-chave Qual a relevância do Atlântico Sul para um projeto geopolítico 

brasileiro? 



Bibliografia AGUILAR, Sérgio Luiz Cruz. Atlântico Sul: as relações do 

Brasil com os países africanos no campo da segurança e defesa. 

Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações 

Internacionais, v2 n. 4, jul-dez 2013, pp. 49-71. 

SANTOS, Thauan; RODRIGUES, Bernardo Salgado; 

SCOTON, Samira. Amazônia azul e recursos naturais. In: 

Thauan Santos. (Org.). Economia do mar e poder marítimo. 

1ed.Rio de Janeiro: Editora Alpheratz, 2021, v. 1, p. 81-98. 

 SILVA, A. Ruy. A. O Atlântico Sul na Perspectiva da 

Segurança e da Defesa. In: Reginaldo Mattar Nesser e Rodrigo 

Fracalossi de Moraes (Orgs.). O Brasil e a segurança no seu 

entorno estratégico: América do Sul e Atlântico Sul. Brasília: 

Ipea, 2014. 

SILVA, A. Ruy de Almeida ; MOURA, José Augusto de Abreu. 

The Brazilian Navy’s nuclear-powered submarine program. 

The Nonproliferation Review, 2016 Vol.23. NOS. 5-6, 617-633. 

Bibliografia 

complementar 

 

 

Aula 12  

Data 18.05 

Título Antártica 

Descrição Visualizar a importância do Antártica para o entorno 

estratégico brasileiro. 

Pergunta-chave Qual a relevância da Antártica para um projeto geopolítico 

brasileiro? 

Bibliografia ABDENUR, Adriana; MARCONDES, Danilo. Rising powers 

and Antarctica: Brazil’s changing interests. The Polar Journal. 

Vol.4, 2014 -Issue 1  

BATEMAN, Sam. "Strategic Competition And Emerging 

Security Risks: Will Antarctica Remain Demilitarised?" In 

Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell, Karen N. Scott (Eds.) 

Antarctic Security In The Twenty-First Century Legal And 

Policy Perspectives. New York, Routledge, 2012. 

FERREIRA, Felipe Rodrigues Gomes. O Sistema do Tratado 

da Antártica: evolução do regime e seu impacto na política 

externa brasileira. Brasília, Funag, 2009. Pp. 44 a 51; 90 a 94; 

115 a 150. 

MATTOS, Leonardo Faria de. A inclusão da Antártica no 

conceito de entorno estratégico brasileiro. Revista da Escola de 

Guerra Naval, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p.165-191, jan./jun. 

2014. 

Bibliografia 

complementar 

 

 

Aula 13  

Data 25.05 

Título Relações Brasil-África Subsaariana 

Descrição Visualizar a importância das Relações Brasil-África 

Subsaariana para o entorno estratégico brasileiro. 



Pergunta-chave Qual a relevância das Relações Brasil-África Subsaariana para 

um projeto geopolítico brasileiro? 

Bibliografia FARIAS, Hélio Caetano. A estratégia do Brasil na 

África: fundamentos geopolíticos e mecanismos de 

financiamento no ciclo recente de expansão econômica (2003-

2014). 2017. 253 f. Tese (Doutorado) - Curso de Economia 

Política Internacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2017. 

FARIAS, Hélio C. "Aspectos Geopolíticos da Guerra do Futuro 

e desafios brasileiros". In: FRANCO-AZEVEDO, Carlos; 

RAMOS, Carlos. Estudosde defesa: Inovação, estratégia e 

desenvolvimento industrial. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 

2022. 

PENHA, Eli Alves. Relações Brasil-África e Geopolítica do 

Atlântico Sul. Salvador: EDUFBA, 2011. 

STOLTE, Christina. Brazil in Africa: Just Another BRICS 

Country Seeking Resources? Chatham House. Briefing Paper, 

November, 2012 

Bibliografia 

complementar 

 

 

Aula 14  

Data 01.06 

Título UNASUL, CDS e PROSUL 

Descrição Visualizar a importância da América do Sul para o entorno 

estratégico brasileiro. 

Pergunta-chave Qual a relevância da América do Sul para um projeto 

geopolítico brasileiro? 

Bibliografia ABDUL-HAK, Ana Patrícia Neves Tanaka. O Conselho de 

Defesa Sul-Americano (CDS): objetivos e interesses do Brasil. 

Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2013, 140-154. 

COSTA, Darc. Do sonho do Mercosul à realização da Unasul. 

In: GADELHA, Regina Maria A. F.. Mercosul a Unasul - 

avanços do processo de integração. São Paulo: Educ, 2013. p. 

661-682. 

MILANI, Carlos R. S. et al. América do Sul, destino geográfico 

do Brasil? In: Atlas da política externa brasileira. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; Rio de Janeiro: Clacso; Eduerj, 

2014. p. 80-97.. 

RODRIGUES, Bernardo Salgado; SANTOS, Marcos Cardoso. 

Da segurança regional ao vácuo político: um estudo dos dez 

anos do Conselho de Defesa Sul-americano. COLEÇÃO 

MEIRA MATTOS - REVISTA DAS CIÊNCIAS MILITARES 

(ONLINE), v. 14, p. 127-149, 2020. 

VIEGAS, Willyan Alvarez;  RODRIGUES, Bernardo Salgado. 

O projeto de desintegração do Foro para o Progresso e 

Integração da América do Sul (PROSUL): um bloco de 

regressividade autônoma. REVISTA MURAL 

INTERNACIONAL, v. 12, p. 1-16, 2021. 



Bibliografia 

complementar 

 

 

Aula 15  

Data 15.06 

Título BRICS, IBAS e Belt and Road Initiative 

Descrição Visualizar a importância do BRICS, IBAS e Belt and Road 

Initiative para o entorno estratégico brasileiro. 

Pergunta-chave Qual a relevância do BRICS, IBAS e Belt and Road Initiative 

para um projeto geopolítico brasileiro? 

Bibliografia CARMONA, Ronaldo. O Retorno da Geopolítica: A Ascensão 

dos BRICS. Austral - Revista Brasileira de Estratégia e 

Relações Internacionais, Porto Alegre, v. 3, n. 6, p.37-72, 

jul./dez. 2014. 

MAÇÃES, Bruno. Belt and Road: a Chinese world order. 

London: Hurst & Company, 2019.  

MILLER, Tom. China’s asian dream: empire building along 

the new silk road. London: Zed Books Ltd, 2019.   

RODRIGUES, Diego Freitas. “Cooperação horizontal Sul-Sul: 

arranjos de concertação política entre a Índia, o Brasil e a 

África do Sul”. Revista Brasileira de Política Internacional, 53 

(1): 45-66, 2010.  

STUENKEL, Oliver. BRICS: e o futuro da ordem global. Rio 

de Janeiro/são Paulo: Paz e Terra, 2017. 

Bibliografia 

complementar 

 

 

 

Observações • As datas e as bibliografias podem sofrer alterações ao 

longo do semestre.  

 

• Em todas as aulas a metodologia é dialógica, tornando 

obrigatória e imprescindível a leitura dos textos 

programadas para as aulas. 

 

• Os textos da bibliografia estão disponíveis na nuvem 

(Google Drive) para download.  

 

• As informações da turma e discussões relativas à 

disciplina estarão presentes em sala criada na plataforma 

Google Classroom. 

 

• As atividades devem ser entregues, pela plataforma 

Google Classroom, nos dias previstos.  

 


