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Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
 
 
 
 

Formas de 
Avaliação 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

Unidade I: A ordem internacional contemporânea: reconfigurações de poder e o papel das organizações 
internacionais.  

Unidade II: Segurança internacional: Conceitos e definições. A dinâmica dos conflitos no sistema internacional.   

Unidade III: Processos de integração regional: União Europeia e Mercosul.  

Unidade IV: O Brasil no contexto internacional contemporâneo. A política externa brasileira no período pós-
Guerra Fria.   

 

1) Examinar a ordem internacional contemporânea, as reconfigurações de poder e o papel das organizações 
internacionais no pós-Guerra Fria.  

2) Avaliar definições e conceitos de segurança internacional. 

3) Compreender a dinâmica dos conflitos internacionais do século XX e das primeiras décadas do século XXI.  

4) Examinar os processos de integração regional da União Europeia e do Mercosul e seus impasses atuais.    

5) Avaliar como o Brasil se posiciona no contexto internacional contemporâneo no que se refere às perspectivas e 
impasses da integração regional.  

 

Aulas expositivas; Leituras dirigidas dos textos indicados na bibliografia básica; Atividades em grupo em sala de 
aula, baseadas nos textos de leitura obrigatória; Exibição de filmes e documentários; Seminários.   

 

 

Provas individuais; Atividades em grupo em sala de aula; Seminários.   
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TALLBERG, J., Dellmuth, L. M., Agné, H. and Duit, A. ‘NGO influence in International Organizations: Information, 
Access, and Exchange’, British Journal of Political Science, 48(1), pp. 213-238, 2018.  

TALLBERG, J., Sommerer, T., Squatrito, T. and Jönsson, C. ‘Explaining the Transnational Design of International 
Organizations’, International Organization, 68(4), pp. 741-774, 2014.  

TANNO, Grace. A contribuição da Escola de Copenhague aos estudos de segurança internacional. Contexto 
Internacional, Rio de Janeiro, vol. 25, n. 1, janeiro/junho, 2003, pp. 47-80.  

ULLMAN, Richard. Redefining security. International Security, v. 8, n. 1, 1983.  

VAZ, Alcides Costa. Cooperação, integração e processo negociador. Brasília: IBRI, 2002. 

VEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania – A sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001.  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA 

 

VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 5ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2005.  

VIGEVANI, Tullo et al. O papel da integração para o Brasil: universalismo, soberania e percepção das elites. 
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