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UNIDADE UNIVERSITÁRIA: Campus de Ourinhos 

CURSO: Geografia 

 

CÓDIGO DISCIPLINA SERIAÇÃO IDEAL 

- Geografia Política 5º ano/ 2º semestre 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

OBRIG./OPT./EST. PRÉ/CO-REQUISITOS ANUAL/SEMESTRAL 

OPT p/ lic. e Bach. - Semestral 

 

CRÉDITO 
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA 
PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
OUTRAS 

04 60 60 - - - 

 

OBJETIVOS (ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de): 

- Compreender os principais conceitos e temas da Geografia Política. 
- Analisar os fundamentos do discurso da Geografia Política, enfatizando seus autores e 
obras clássicas. 
- Analisar a Geografia Política e a Geopolítica no Brasil 
- Compreender as relações entre espaço, estado e poder, a partir da análise do sistema 
internacional contemporâneo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (título e discriminação das Unidades): 

1- Fundamentos da Geografia Política 
1.1 - conceitos, origens, limites e novas abordagens. 
1.2 – Teorias da Geografia Política e da Geopolítica 
1.4 – Estado e Fronteiras 
 
2- Relações entre Espaço, Território e Poder 
 
3- Geografia Política e Geopolítica no Brasil 
 
4- Geografia Política e Globalização 
 
5- Temas e Problemas da Geografia Política Contemporânea 

 

EMENTA: 

Geografia Política e Geopolítica: histórico, fundamentos e diferenças. Geografia Política no 
Brasil. Espaço e poder. Temas e problemas da Geografia Política Contemporânea. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, seminários, debates em sala de aula, filmes para análise. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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CASTELLS, M. Um Estado destituído de poder? In: O poder da identidade. A era da 
informação: economia, sociedade e cultura, volume II. SP, Paz e Terra, 1999, pp.288-363. 
CASTRO, Iná E. de. Geografia e Política:território, escalas de ação e instituições. 3ª. 
ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
COSTA, W. M. Geografia Política e Geopolítica. 2ª. ed. São Paulo: EdUSP, 2008.  
HARVEY, D. O novo imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
MELLO, Leonel I. Quem tem medo da geopolítica? São Paulo: Hucitec/Edusp, 1999. 
PROCOPIO, Argemiro (org.). Relações Internacionais: os excluídos da arca de Noé. São 
Paulo: Hucitec, 2005. 
SANTOS, T. (org.) Os Impasses da Globalização: Hegemonia e Contra-Hegemonia. São 
Paulo: Loyola, 2003. 
OLIVEIRA, M. P., COELHO, M. C., CORREA, M. A. Brasil, a América Latina e o Mundo. Rio 
de Janeiro, Editora Lamparina, 2008. V1 e V2. 
RAFFESTIN, C. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 
VEZENTINI, J. W. Novas Geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, M. C. O Brasil e a América Latina. São Paulo, Contexto, 1999. 
ARRIGUI, Giovanni. O longo século XX: dinheiro, poder e as relações de nosso 
tempo. Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: EdUNESP, 1996. 
BECKER, Bertha K. A geopolítica na virada do milênio: logística e desenvolvimento 
sustentável. In: CASTRO, Iná E. (Org.). Geografia: conceitos e temas. 10ª. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 271-307.  
______. Por que não perderemos a soberania da Amazônia. In: ALBUQUERQUE, Edu 
S. (Org.). Que país é este? pensando o Brasil contemporâneo. São Paulo: Globo, 
2005, p. 245-81. 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 
CLAVAL, P. Espaço e Poder. RJ: Zahar, 1979.  
DOWBOR, Ladislaw.  Formação do 3º Mundo.  São Paulo: Brasiliense, 1983. 
FIORI, J. l. (org.). O poder Americano. Rio de Janeiro, Vozes, 2005. 
GUIMARÃES, Samuel P. Quinhentos anos de periferia: uma contribuição ao estudo 
da política internacional. 4ª. ed. Porto Alegre: EdUFRGS; Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2002. 
HAESBAERT, Rogério.  Blocos Internacionais do Poder.  São Paulo: Contexto, 1990.                               
HARVEY, O.  Condição Pós-Moderna.  São Paulo: Loyola, 1992.                                                   
HIRST, Paul; GRAHAM, Thompson. Globalização em Questão: a economia 
internacional e as possibilidades de governabilidade. 2ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 
HOBSBAWN, Eric.  A Era dos Extremos.  São Paulo: Cia. das Letras, 1995.                                       
IANNI OTÁVIO.  A Sociedade Global.  Civilização Brasileira, 1995.                                                                                           
LOSURDO, D. Fuga da História? A revolução russa e a revolução chinesa vistas de hoje. 
Rio de Janeiro: Revan, 2004. 
MAGDOFF, Harry.  A era do imperialismo: a economia e a sociedade nos Estados Unidos.  
São Paulo: Hucitec, 1978                                                                                                        
MARTIN, A. Fronteiras e Nações. .SP. Contexto (Col. Repensando a Geog.), 1992. 
MARTINEZ, P. África e Brasil – uma ponte sobre o Atlântico. São Paulo: Moderna, 1992. 
MIYAMOTO, S. Geopolítica e poder no Brasil. Campinas: Papirus, 1992. 
MORAES,  A. C. R. Ideologias geográficas. São Paulo: Hucitec, 1988.                                                            
POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens da nossa época. 7ª. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000.  
SACHS, I. Espaços, tempos e estratégias do desenvolvimento. SP. Vértice, 1986. 
SADER, Emir. Século XX – uma biografia não-autorizada. S.Paulo: Fund. Perseu Abramo, 
2000. 
SANTOS, Milton et al. (Orgs.) Globalização e espaço latino-americano. 2ª ed. S.Paulo: 
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Hucitec/Anpur, 1994. 
SILVA, Golbery do C. Geopolítica do Brasil. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Livraria José 
Olympio, 1975.  
VERGOPOULOS, K. Globalização: O Fim de um ciclo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

Provas dissertativas 
Desempenho em produção de textos e seminários 
Interesse e envolvimento nas atividades em classe e assiduidade 
Regularidade e pontualidade na entrega dos exercícios e trabalhos. 
 
A recuperação será dada para alunos que não obtiverem nota satisfatória depois do 
desenvolvimento das atividades programadas. 

 

APROVAÇÃO 

CONSELHO DE CURSO CONSELHO DIRETOR 

  

ASSINATURA DO DOCENTE RESPONSÁVEL: 

  

 


