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Ementa
O objetivo da disciplina é propor uma leitura crítica de alguns trabalhos e ideias de autores

das Ciências Sociais para os debates e problemas – teóricos e práticos – que estão na origem e na
atualidade do campo de pesquisa da EPI. Busca-se refletir como determinadas obras ajudam na
compreensão do objeto da EPI, com foco nas dinâmicas e hierarquias do sistema internacional a
partir de um olhar em que se combinem as dimensões econômica e política.

Para tanto, foram selecionados correntes do pensamento, perspectivas teóricas ou obras que,
de algum modo, tem contribuído para a agenda de pesquisa desenvolvida no âmbito do próprio PEPI.
Trata-se de uma narrativa não convencional sobre a EPI, que se encontra na origem do projeto
acadêmico que consolidou o PEPI. Assim, além alguns dos autores do debate tradicional da EPI,
serão objeto de reflexão autores de diferentes Campos Disciplinares da Ciências Sociais, mais
especificamente: da Ciência Política, Economia, Geografia, História e Relações Internacionais. Por
fim, o curso termina com um reflexão sobre as perguntas que organizam o campo da EPI e os temas
mais atuais que estão ou se anunciam na fronteira da pesquisa.

Programa

1. Reflexões sobre o campo disciplinar da EPI: as origens da agenda de pesquisa da EPI e do PEPI; 1
aula.
2. Contribuições da Ciência Política Clássica e da Teoria das Relações Internacionais para uma visão
de EPI; 2 aulas.
3. Contribuições da Economia Política Clássica: geopolítica e desenvolvimento, poder e riqueza, e os
fundamentos econômicos do poder militar em Petty, Hamilton, List, Carr,  Knorr, Gilpin; 1 aula
4. Geoeconomia, Moeda, Tributação e Guerra: Elias, Tilly, Knapp, Wray e Metri;1 aula.
5. O problema da reprodução material e a lógica da acumulação de capital: as
Contribuições Braudel, Polanyi e Hilferding;1 aula
6. A Macrosociologia Histórica de Wallerstein e Arrighi;1 aula
7. Poder Militar e Poder Econômico em Carr, Strange, Knorr e Gilpin;1 aula
8. Teoria da Interdependência Complexa, Neo-institucionalismo e Teorias da Estabilidade
Hegemônica: Keohane, Nye, Kindleberger e Gilpin; 1 aula
9. O Estruturalismo Realista de Waltz e a Teoria Crítica de Cox; 1 aula
10. O Estruturalismo Cepalino e  a Teoria da Dependência; 1 aula
11. A Perspectiva do Poder Global de Fiori; 1 aula
12. Discussão sobre os Trabalhos Finais.
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Avaliação
Será feita através de uma prova e de um trabalho final.
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