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Disciplinas: BRI-0001 (graduação) e PGI-5003 (pós-graduação). 
Temas e Prática em Relações Internacionais 
Horário: 5as feiras, das 17h30 às 19h00 
Professores: Jacques Marcovitch e Pedro Dallari 
 

PROGRAMA – 2020 – Aulas remotas 
 
 

Versão 101020 
I – Objetivos das disciplinas 
 

As disciplinas consistem num projeto acadêmico sobre a prática das Relações 
Internacionais, oferecendo ao aluno alternativas de aplicação dos conhecimentos adquiridos 
no curso. Além disso, as disciplinas "Temas e Prática em Relações Internacionais" estão 
estruturadas para induzir o aluno a pensar no seu projeto de vida como cidadão e profissional.  

Como cidadão, acompanhando com maior profundidade e posicionando-se 
criticamente quanto à evolução das relações internacionais. A percepção de um mesmo 
fato sob perspectivas distintas, às vezes opostas, desenvolve este posicionamento 
crítico.  Como futuro profissional, identificando, no convívio com o outro, suas próprias 
habilidades e atitudes a serem valorizadas, assim como as competências a serem 
desenvolvidas à luz de sua visão de futuro. 

As disciplinas oferecem a cada semestre letivo um tema estruturante e relevante para 
as relações internacionais na perspectiva brasileira. Cada tema é desenvolvido por meio de 
uma abordagem conceitual e de encontros com profissionais de reconhecido talento e 
competência que têm se destacado no campo das relações internacionais. A origem 
institucional diversificada dos expositores convidados permitirá ao aluno o contato com uma 
diversidade de referências de tempo e valores. 
 
II – Temática a ser estudada em 2020:  Relações Internacionais na construção da nova era 
  

A COVID-19 desencadeou quatro crises distintas: a sanitária, a econômica, a social e 
a política. O alto grau de imprevisibilidade induziu instituições nacionais e internacionais, 
públicas, privadas e não-governamentais, a buscarem estruturas mais flexíveis e ágeis para 
responder aos efeitos gerados pelas crises. Neste entorno, professores e alunos se dedicam 
ao estudo das “Relações Internacionais na construção da nova era”.  Um estudo que sublinha 
a importância de “fazer das transformações uma oportunidade para criar um futuro melhor e 
oferecer segurança econômica, igualdade de oportunidades e justiça social - e, finalmente, 
reforçar o tecido das nossas sociedades”. Um desafio formulado pela Comissão Global para 
o Futuro do Trabalho em seu relatório divulgado no marco do centenário da Organização 
Internacional do Trabalho (ILO, 2019). Em paralelo às crises de 2020, o curso aborda os novos 
conhecimentos, habilidades e competências demandadas para a superação de adversidades 
e para a concretização de uma vida significativa.  
 
III – Calendário: Datas dos seminários: 
 
Observação: Para o efetivo aproveitamento do conteúdo é solicitada a ativa participação dos 
alunos nas aulas síncronas que ocorrem às quintas-feiras, das 17h30 às 19h00, conforme 
calendário abaixo.  
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Agosto:   20, 27                       Setembro: 03, 10, 17, 24 
Outubro: 01, 08, 15, 22, 29      Novembro: 05, 12, 19, 26 
 
Agosto 
20 – Apresentação da disciplina TPRI 2020  
         Jacques Marcovitch e Pedro Dallari   
27 – Jacques Marcovitch 
        Novo normal ou nova era frente as crises 2020   
Setembro 
03 – Pedro Dallari  
         Mecanismos institucionais de RI e as crises 2020.   
10 -  Luis Enrique García Rodriguez  
       Governança Internacional frente às crises 2020: desafios e ações.   

17 – O legado de Sérgio Vieira de Mello  
        Pensamento e ação frente as crises    
24    Carlos Lopes (Professor da University of Oxford e da University of Cape Town) 
        As Economias Emergentes frente às crises 2020: lições e perspectivas.  

Outubro 
01 – Carlos Eduardo Lins da Silva (Insper) 
        Jornalismo e mídias sociais na construção da nova era   

08 – Carlos Henrique de Brito Cruz (Unicamp)  
       Protagonismo da Ciência & Tecnologia na construção da nova era.  

15 – Simone Casabianca-Aeschlimann (CICV para Brasil) 
        A Ajuda Humanitária na construção da nova era  

22 – Thelma Krug (IPCC)  
        O Acordo de Paris na construção da nova era  

29 – Viviane Romeiro (WRI/Brasil)   
        Uma nova economia para uma nova era  

Novembro  
05 – Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030) e suas metas   

12 – Educação e Geração de emprego/renda nos ODS 2030  

19 – Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030) e suas metas   
26 – Encerramento, avaliação final e avaliação das disciplinas 

Jacques Marcovitch e Pedro Dallari   
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Observação: As obras do acervo da Biblioteca do IRI podem ser pesquisadas pelo Dedalus e 
pelo Portal de Busca Integrada (PBI). 
 
V - Avaliação 
 
A avaliação das disciplinas será feita com base na frequência e conceitos atribuídos ao aluno, 
além da participação em discussões em grupos.  
 
Pesos das disciplinas:  
 
BRI-0001: 02 créditos 
PGI-5003: 04 créditos  
 
Frequência 
 
A frequência mínima obrigatória nos seminários será de 70% para os alunos de BRI-0001 
(graduação) e de 75% para os alunos de PGI-5003 (pós-graduação). 
 
O monitoramento de presença, que visa assegurar o aprendizado e atingimento dos objetivos 
da disciplina, será realizado por meio do preenchimento semanal de questionário, divulgado 
após cada aula, e pelo monitoramento de alunos presentes no sistema zoom durante o 
horário da aula. 
 
Atribuição de notas aos alunos de BRI- 0001 
 
Será feita mediante análise de dois ensaios sucintos (até uma lauda por seminário), contendo 
a síntese das conferências realizadas e uma apreciação crítica pelo aluno do conteúdo da 
palestra.  O primeiro ensaio, referente aos meses de agosto e setembro, deverá ser enviado 
por e-mail à monitoria da disciplina até o dia 08 de outubro (temasepratica2020@gmail.com).  
 
 
O segundo ensaio será referente ao restante do conteúdo do programa, a ser entregue até a 
aula do dia 26 de novembro de 2020.  
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Cada um dos ensaios comporá 50% da nota final. Os ensaios serão avaliados com base 
nos seguintes critérios: 1. Abrangência de todas as atividades da disciplina no bimestre; 2. 
Expressão escrita; fluidez, clareza, ortografia, concordância, estilo; 3. Originalidade do 
conteúdo; 4. Conhecimento próprio sobre os temas abordados; 5. Apreciação crítica dos 
temas abordados. 
   
Atribuição de conceitos aos alunos de PGI-5003      
 
Será feita mediante análise de dois ensaios sucintos (até uma lauda por seminário) contendo 
a síntese das conferências realizadas e uma apreciação crítica pelo pós-graduando do 
conteúdo de cada palestra, além de um artigo sobre a temática da disciplina PGI-5003 a ser 
submetido para publicação.  O primeiro ensaio, referente aos meses de agosto e setembro, 
deverá ser enviado por e-mail à monitoria da disciplina até o dia 08 de outubro 
(temasepratica2020@gmail.com). O segundo ensaio será referente ao restante do conteúdo  
do programa, a ser entregue até a aula do dia 26 de novembro de 2020. Cada um dos ensaios 
comporá 30% da nota final e o artigo 40%.  
Os ensaios e o artigo serão avaliados com base nos seguintes critérios: 1. Abrangência de 
todas as atividades da disciplina no bimestre; 2. Expressão escrita; fluidez, clareza, ortografia, 
concordância, estilo; 3. Originalidade do conteúdo; 4. Conhecimento próprio sobre os temas 
abordados; 5. Apreciação crítica dos temas abordados. 
 
Código de Ética 
 
Com referência aos procedimentos de avaliação, recomenda-se aos alunos que tomem 
conhecimento do Código da Ética da USP que se encontra disponível em: 
http://www.prg.usp.br/wp-content/uploads/CodigoEtica.pdf 
 
Atendimento aos alunos  
 
Plantão de atendimento aos alunos: quintas-feiras, das 19:30 às 20:30 horas, com 
agendamento prévio pelo e-mail: temasepratica2020@gmail.com – Estudo em grupo das 
19h30 às 20h30, com link disponibilizado pelo moodle. 
 
Assistentes das disciplinas: Monique Barbosa e Paula Tosi. 
 
 
 
 
 
 


