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Curso: “Mudanças Climáticas e Gases de Efeito Estufa” 

Níveis: Doutorado, mestrado, lato sensu 
Professor Responsável:  Emilio Lèbre La Rovere (UFRJ) 
Área de Concentração: Multidisciplinar 
Carga Horária: 30 horas - 2 créditos 
Parceria: COPPE-UFRJ 
 

PROGRAMAÇÃO DAS AULAS: 

Durante o curso serão debatido durante o Módulo 1 temas tais como: A Ciência e a Política da 
Mudança do Clima Global, o efeito estufa e a mudança do clima, evolução da Política Global do 
Clima – primeiros passos Protocolo de Quioto ▪ Mecanismos Flexíveis ▪ Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) O Mercado de Carbono Europeu Evolução da Política Climática 
Global – até 2020 Acordo de Paris – Perspectivas Pós-2020 A Nova 1ª NDC do Brasil e a 
neutralidade climática a longo prazo Instrumentos de política de mitigação: a precificação do 
carbono Implicações econômicas e sociais da transição para uma economia de baixo carbono. 

No Módulo 2: Metodologia de Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa, emissões de 
gases de efeito estufa, a metodologia de inventário do IPCC Aplicação das diretrizes do IPCC no 
inventário de emissões de países, estados, municípios, setores econômicos e empresas  

Durante o Módulo 3 serão debatidos os temas Mitigação das Emissões de Gases de Efeito Estufa: 
Potencial e Custos, Análise de alternativas de mitigação das emissões e de seu potencial Cálculo 
dos custos das opções de mitigação Estudos de cenários nacionais e subnacionais de mitigação 
(para o Brasil, estados e municípios)  

No Módulo 4 serão visitados os temas Vulnerabilidade, Impactos e Adaptação às Mudanças 
Climáticas, Metodologia de Avaliação de Riscos Climáticos do IPCC Cenários de Impactos das 
mudanças Climáticas: do nível global até o regional e local Vulnerabilidade, Impactos e 
Estratégias de Adaptação: Brasil, estados, municípios Riscos e oportunidades das mudanças 
climáticas para as empresas do setor de energia. 
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Comparativo entre Três Cenários de Emissão de Gases de Efeito Estufa no Brasil e uma Análise 
de Custo-Benefício, CentroClima/COPPE/UFRJ e MMA/PNUD, Julho 2011, 93 p. - La Rovere, E.L. 
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Pereira Jr., A. O., Wills, W., 2013. Brazil beyond 2020: from deforestation to the energy 
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ROVERE, EMILIO LÈBRE ; CADENA, A. ; PALMA, R. ; SANHUEZA, J. E. ; GUNFAUS, M. T. ; TYLER, E. 
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Kennedy, C.A., et al.; Energy and material flows of megacities. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, v. xx, p. 201504315-6, 2015. - Rovere, 
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Brasil e a COP-21, Cadernos ADENAUER (São Paulo), v. 2, p. 11-24, 2016. - Carloni, F. B. B. A. ; 
Bredariol, Tomás de O. ; La Rovere, E.L.; Rio de Janeiro, Brazil: The Bus Rapid System. In: 
Christopher N.H. Doll; Jose A. Puppim de Oliveira. (Org.). Urbanization and Climate Co-Benefits: 
Implementation of Win-Win Interventions in Cities. 1a ed.New York: Routledge, 2017, v. 1, p. 
61-66. - La Rovere, E. L.; Low-carbon development pathways in Brazil and -Climate Clubs?. 
Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change, v. 8, p. e439-e445, 2017. - La Rovere, E.L.; 
Gesteira, C.; Grottera, C.; Wills, W.; Pathways to a low carbon economy in Brazil. In: Liz-Rejane 
Issberner; Philippe Léna. (Org.). Brazil in the Anthropocene - Conflicts between predatory 
development and environmental policies. 1ed.New York: Routledge/Taylor & Francis, 2017, v. 
1, p. 242-266. - Hourcade J.C., Shukla, P.R., La Rovere, E.L., Dahr, S., Espagne E., Finon, D., 
Pereira Jr, A.O., Pottier, A.; How to use SVMAs to reduce the Carbon Pricing and Climate 
Finance Gap: numerical illustrations, Working Paper CIRED n°2017-61 Paris, March 2017. - La 
Rovere, E.L., Hourcade J.C., Shukla, P.R., Espagne E., Perrissin-Fabert B., Social Value of 
Mitigation Activities and forms of Carbon Pricing, Working Paper CIRED n°2017-60 Paris, March 
2017 - Shukla, P.R., Hourcade J.C., La Rovere, E.L., Espagne E., Perrissin-Fabert B., Revisiting the 
Carbon Pricing Challenge after COP21 and COP22, Working Paper CIRED n°2017-59 Paris, March 
2017 - Stiglitz, J.E.; Stern, N. (chairs); Duan, M.; Edenhofer, O.; Giraud, G.; Heal, G.; La Rovere, 
E.L.; Morris, A.; Moyer, E.; Pangestu, M.; Shukla, P.R.; Sokona, Y.; Winkler, H.; Report of the 
High-Level Commission on Carbon Prices, Carbon Pricing Leadership Coalition, supported by the 
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World Bank Group, ADEME, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (France), 29 May 
2017. - Wills, W.; La Rovere, E.L.; Grottera, C.; Dubeux, C.B.S.; Gesteira, C.; Macroeconomic 
implications and structural shifts in low-carbon pathways, OECD project “Growth, investment 
and the low carbon transition”, OECD, Paris, July 2017. - Dubeux, C.B.S.; La Rovere, E.L.; Wills, 
W.; Grottera, C.; Gesteira, C.; Mitigation in Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU): a 
Brazilian Perspective, OECD project “Growth, investment and the low carbon transition”, OECD, 
Paris, July 2017. - La Rovere, E.L.; Dubeux, C.B.S.; Wills, W. et al; Implicações Econômicas e 
Sociais de Cenários de Emissão de Gases de Efeito Estufa no Brasil até 2050, Sumário Técnico do 
Projeto IES-Brasil 2050, 47 p., iCS-WWF-COPPE/UFRJ, 2018. - La Rovere, E.L.; Grottera, C.; Wills, 
W.; Overcoming the financial barrier to a low emission development strategy in Brazil, 
International Economics 155 (2018) 61-68. - Dubeux, C.B.S.; Wills, W.; La Rovere, E.L.; Zicarelli, 
I.; “Mudança Climática: Causas e Perspectivas”, in Santos, T. & Santos, L. (org.); Economia do 
Meio Ambiente e da Energia: fundamentos teóricos e aplicações, LTC, 2018, p. 93-121. - La 
Rovere, E.L.; Wills, W.; Grottera, C.; Dubeux, C.B.S.; Gesteira, C.; Economic and Social 
Implications of Low Emission Development Pathways in Brazil", Carbon Management, vol. 9, 
number 5, p. 563-574, September 2018. - La Rovere, E.L.; Dubeux, C.B.S.; Wills, W.; Grottera, C. 
Walter, M.K.C.; Brasil Carbono Zero em 2060. Relatório do Fórum Brasileiro de Mudança do 
Clima (FBMC) para a Presidência da República, 39 p., Dezembro 2018. - Waisman, H.; Bataille, 
C.; Winkler, H.; Jotzo, F.; Shukla, P.; Colombier, M.; Buira, D.; Criqui, P.; Fischedick, M.; Kainuma, 
M.; La Rovere, E.; Pye, S.; Safonov, G.; Siagian, U.; Teng, F.; Virdis, M.R.; Williams, J.; Young, S. et 
al; “A pathway design framework for national low greenhouse gas emission development 
strategies", Nature Climate Change, vol. 9, p. 261-268, April 2019. - La Rovere, E. L.; Dubeux, 
C.B.S.; Wills, W. et al; Indicators for Progress Monitoring in the Achievement of NDC Targets in 
Brazil, Report to the Initiative for Climate Action Transparency – ICAT and to Centro Brasil no 
Clima - CBC, 139 p., June 2019. - La Rovere, E.L.; The potential contribution of emerging 
economies to stop dangerous climate change. The case of Brazil. Wiley Interdisciplinary 
Reviews -Climate Change, v.11, p.e614 - e618, 2020. - Grottera, C.; La Rovere, E. L; Wills, W.; 
Pereira Jr., A. O.; The role of lifestyle changes in low-emissions development strategies: an 
economy-wide assessment for Brazil, Climate Policy, v. 20, p. 1-17, 2020. - Naspolini, G. F.; 
Ciasca, B. S.; La Rovere, E. L.; Pereira Jr, A. O.; Brazilian EnvironmentalEconomic Accounting for 
Water: A structural decomposition analysis. Journal of Environmental Management, v.265, 
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p.110508 (9 p.), 2020. - Goes, G. V.; Gonçalves, D. N. S.; De Almeida D’Agosto, M.; La Rovere, E. 
L.; De Mello Bandeira, R. A.; MRV framework and prospective scenarios to monitor and ratchet 
up Brazilian transport mitigation targets. Climatic Change, v.161, p.1 - 21, 2020. - La Rovere, E. 
L.; “Evaluation of Brazil’s Commitments in the New Version of its First NDC”, in Scientific and 
legal analysis of the new Nationally Determined Contribution (NDC) to the Paris Agreement, 
organized by the Institute for Climate and Society, Rio de Janeiro/RJ – Brazil, p. 6-22, March 
2021. - Hernandez C., O. M.; Shadman, M.; Amiri, M., M.; Silva, C.; Estefen, S. F.; La Rovere, E. 
L.; Environmental impacts of offshore wind installation, operation and maintenance, and 
decommissioning activities: A case study of Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
v.144, p.110994 - 110978, 2021. - Waisman H., Torres Gunfaus M., Pérez Català A., Svensson J., 
Bataille C., Briand Y., Aldana R., Anggreni L., Angulo-Paniagua J., Argyriou M., Benavides C., 
Bergamaschi L., Berghmans N., Boer R., Buira D., Bukowski M., Calderón W., D'Agosto M., de 
León F., Deprez A., Díaz M., Dorina A., Dubeux C., Fall S., Fei T., Filcak R., Foerster A., Garg A., 
Goes G., Gonçalvez D., Healy C., Hosek E., J.-Vinois A., Kobyłka K., La Rovere E., Leonardi M., 
Levai D., Major M., Malos A., Maurtua Konstantinidis E., McCall B., Montedonico M., Mosnier 
A., Nogueira E., Nyiro F., Okereke C., P.-Nguyen V., Palma R., Peterson E., Potashnikov V., 
Predassi J R., Pye S., Quirós-Tortós J., Rossita A., Safonov G., Safonov M., Sanz Sánchez M. J., 
Sarr S., Sawyer D., Schaffhauser T., Siagian U., Stetsenko A., Sudharmma Vishwanathan S., 
Tamura K., Torres R., Trollip H., Valenzuela M. J., Walter M., Watson J., Wetmańska Z., Wills W., 
Yun J., Zevallos P. (2021). Climate ambition beyond emission numbers: taking stock of progress 
by looking inside countries and sectors. Deep Decarbonization Pathways (DDP) Initiative-IDDRI. 
Paris, Sept. 2021. - Carvalho, C. M., Iwama, A. Y., La  

Rovere, E. L.; Scenarios for oil palm expansion in degraded and deforested lands in the Brazilian 
Amazon to meet biodiesel demand, Sustainability in Debate, vol. 12, n. 2, p. 90-107, May-
August 2021. - Unterstell, N. &  

La Rovere, E. L. (coords), et al; “Climate and Development: Visions for Brazil 2030. Executive 
Summary”, a report prepared by Talanoa Institute and Centro Clima/COPPE/UFRJ for the 
Institute for Climate and Society (iCS), Brazilian Business Council for Sustainable Development 
(CEBDS), Brazil Climate Coalition for Agriculture and Forestry, Concertação pela Amazônia, 
ClimaInfo, Arapyaú Institute, IPAM and WWF, 16 p., October 2021. 
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https://www.institutotalanoa.org/documentos - Unterstell, N. & La Rovere, E. L. (coords), et al; 
“Clima e Desenvolvimento: Visões para o Brasil 2030. Documento de Cenários e Políticas 
Climáticas”, a report prepared by Talanoa Institute and Centro Clima/COPPE/UFRJ for the 
Institute for Climate and Society (iCS), Brazilian Business Council for Sustainable Development 
(CEBDS), Brazil Climate Coalition for Agriculture and Forestry, Concertação pela Amazônia, 
ClimaInfo, Arapyaú Institute, IPAM and WWF, 131 p., October 2021. - Emilio L. La Rovere, 
Carolina B.S. Dubeux, William Wills, Michele K. C. Walter, Giovanna Naspolini, Otto Hebeda, 
Daniel N. S. Gonçalvez, George V. Goes, Márcio D'Agosto, Erika C. Nogueira, Sérgio H. F. da 
Cunha, Cláudio Gesteira, Gaëlle Le Treut, Giovanna Cavalcanti, Mark Bermanzon (2021). Policy 
lessons on Deep Decarbonization in large emerging economies, Brazil. Deep Decarbonization 
Pathways (DDP) Initiative-IDDRI. Paris, November 2021. - Wills, W., La Rovere, E.L., Grottera, C., 
Naspolini, G.F., Le Treut, G., Ghersi, F., Lefevre, J., Dubeux, C.B.S., 2021. Economic and social 
effectiveness of carbon pricing schemes to meet Brazilian NDC targets. Climate Policy, 2021, 
22(1), pp. 48–63. https://doi.org/10.1 080/14693062.2021.1981212 - Grottera, C.; Naspolini, G. 
F.; La Rovere, E. L.; Gonçalves, D. N. S.; Nogueira, E. C.; Hebeda, O.; Dubeux, C. B. S.; Góes, G. V.; 
Moreira, M. M. R.; Cruz, G. M.; Gesteira, C. J. M.; Wills, W.; Castro, G. M.; D'Agosto, M. A.; 
Letreut, G.; Cunha, S. H.; Lefèvre, J.; Energy Policy Implications of Carbon Pricing Scenarios for 
the Brazilian NDC Implementation. Energy Policy, v. 160, p. 112664, 2022. - La Rovere, E. L. et 
al; Technical Note for the Positioning of CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) in Latin 
American and the Caribbean carbon credits market, May 2022. - La Rovere, E. L.; As Eleições 
Presidenciais e o Enfrentamento das Mudanças Climáticas no Brasil: Ameaças e Oportunidades. 
Época Negócios, 7 p., 16 de Setembro de 2022. - Sousa, D. S.; Neves, C. F.; Silva, H. V. O.; 
Schaffel, S. B.; Luigi, G.; La Rovere, E. L.; A Systemic Approach for Climate Risk Assessment 
Applied to Thermoelectric Power Plants in Northeastern Coast of Brazil. Climate Risk 
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Rovere, E. L.; Development of Policy-Relevant Dialogues on Barriers and Enablers for the 
Transition to Low-Carbon Mobility in Brazil. Sustainability, v.14, 16405, 2022. - Hebeda, O.; 
Guimarães, B. S.V.; Cretton-Souza, G.; La Rovere, E. L.; Pereira Jr., A. O.; Pathways for deep 
decarbonzation of the Brazilian iron and steel industry. Journal of Cleaner Production, v.23, p.1 
- 37, 2023. MÓDULO 2: INVENTÁRIO – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): 
Greenhouse Gas Inventory Reporting Instructions – Revised IPCC Guidelines for National 
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Gases Inventories in Developing Countries – part II: “Energy Sector”, Technical Paper 
FCCC/TP/1998, September 1998 – CENTROCLIMA/COPPE/UFRJ – Inventário das Emissões de 
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Rio de Janeiro, LIMA/COPPE/UFRJ, 2000 e 2010 – CENTROCLIMA/COPPE/UFRJ – Inventário das 
Emissões de Gases de Efeito Estufa da Cidade de São Paulo,  

LIMA/COPPE/UFRJ, 2004 – CENTROCLIMA/COPPE/UFRJ – Inventário das Emissões de Gases de 
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Minas Gerais, LIMA/COPPE/UFRJ, 2009 - World Resources Institute (WRI); Greenhouse Gas 
Protocol Initiative EMEP/EEA, 2013. EUROPEAN MONITORING AND EVALUATION PROGRAMME. 
Emission Inventory Guidebook 2019, disponível em 
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019 IPCC, 1999. 
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Aviation and the global Atmosphere. 
373p. IPCC, 2000. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National 
Greenhouse Gas Inventories MMA, 2014. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Inventário Nacional 
de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013 ano base 2012. 114p. 
OACI, 2011. ORGANIZAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL. Doc 9889 Airport Air Quality 
Manual – First Edition – 2011. 200p.WIESEN, P. et al., 1994, ‘Nitrous oxide and methane 
emissions from aero engines’. Geophysics Research Letters 21(18), 2027–2030. EASA, 2013. 
EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY – ICAO Emissions Databank updated april/2013, 
disponível em http://easa.europa.eu/environment/edb/aircraft-engineemissions.php. 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, 2014. Relatório da Qualidade do Ar no 
Estado de São Paulo. São Paulo, 2014. - Brasil, MCTIb: Terceiro e Quarto Inventários Brasileiros 
de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa - Relatórios de Referência do 
Setor Energético: Abordagens Bottom Up e Top Down; Transporte Aéreo; Transporte 
Rodoviário; Fugitivas de Óleo e Gás; e Fugitivas de Carvão. Disponíveis em: 

4.
 F

U
TU

RO
S 

DO
 P

LA
N

ET
A 

– 
SU

ST
EN

TA
BI

LI
DA

DE
, Á

G
UA

S,
 F

LO
RE

ST
AS

 

https://www.instagram.com/cbaeufrj
https://www.facebook.com/altosestudos
https://cbae.ufrj.br/


 
 

 
Colégio Brasileiro de Altos Estudos/Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Av. Rui Barbosa, 762 - Flamengo, Rio de Janeiro – RJ 
instagram.com/cbaeufrj ● facebook.com/altosestudos ● cbae.ufrj.br 

10 

http://sirene.mcti.gov.br/publicacoes ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. Inventário 
Nacional de Emissões Atmosféricas da Aviação Civil 2014. MÓDULO 4 – VULNERABILIDADE, 
IMPACTOS E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - ADB. ASIAN DEVELOPMENT BANK. 
2012. Climate risk and adaptation in the Electric Power Sector. Disponível em: - ARROYO, E.M.V. 
2012. Proposta metodológica para avaliação da vulnerabilidade da geração termelétrica a 
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Meio Ambiente. UFPE. 116 f. - BOGMANS, C.W.J; DIJKEMA, G.P.J. & Van VLIET, M.T.H. 2017. 
Adaptation of thermal power plants: The (ir)relevance of climate (change) information. Energy 
Economics 62: 1-18. - CONFALONIERI, U.E.C. & BARATA, M.M.L. 2018. Relatório do projeto 
construção de indicadores de vulnerabilidade da população como insumo para a elaboração 
das ações de adaptação à mudança do clima no Brasil. Volume: Pernambuco. Fundação 
Oswaldo Cruz, Ministério do Meio Ambiente e Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Rio de 
Janeiro/RJ. 123 p. - DOE. U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. 2013. U.S. Energy Sector vulnerabilities 
to climate change and extreme weather. Department of Energy. DOE/PI-0013. - EPE. EMPRESA 
DE PESQUISA ENERGÉTICA. 2018. Mudanças climáticas e desdobramentos sobre os estudos de 
planejamento energético: considerações iniciais. Documento de Apoio ao PNE 2050. - GERLAK 
et al. 2018. Climate risk management and the electricity sector. Climate Risk Management. 
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Adaptação às mudanças climáticas e o setor empresarial. Disponível em: . - IPCC. 
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. 2019a. IPCC Chapter 2. Observed climate 
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FOR STANDARDIZATION. 2019. ISO 14090 - Adaptation to climate change — Principles, 
requirements and guidelines. ISO. Switzerland. - MARGULIS, S.; AMONI, M.; PEREIRA, H.; 
GRAMKOW, C.; MENEZES, L.S.; CASTRO, T.; BANDEIRA, A. & ROSMAN, P.C.C. 2018. Mudança do 
Clima, infraestruturas críticas no Brasil e dano econômico (Brasil 2040). Relatório Final. Projeto 
do Ministério do Meio Ambiente “Geração de  
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Subsídios Técnicos para Elaboração da Estratégia de Implementação dos Compromissos da 
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Centro Clima. Rio de Janeiro/RJ. - MMA. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2016. Plano Nacional 
de Adaptação à Mudança do Clima. Estratégia geral. Vol. 1. MMA. Brasília/DF. 44 p. - MMA. 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2017. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. 1º 
Relatório de Monitoramento e Avaliação 2016 – 2017. Brasília. Disponível em: . - NEVES, C.F. & 
MUEHE, D. 2008. Vulnerabilidade, impactos e adaptação a mudanças do clima: a zona costeira. 
Parcerias Estratégicas: 217-295. - OBREGON, G. & MARENGO, J.A. 2007. Caracterização do clima 
do Século XX no Brasil: Tendências de chuvas e temperaturas médias e extremas. Relatório do 
Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Floresta, Diretoria de 
Conservação da Biodiversidade: Mudanças Climáticas Globais e Efeitos sobre a Biodiversidade - 
Subprojeto: Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território 
brasileiro ao longo do Século XXI. Brasília/DF. - PBMC. PAINEL BRASILEIRO DE MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS. 2016. Impacto, vulnerabilidade e adaptação das cidades costeiras brasileiras às 
mudanças climáticas: Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. PBMC – 
COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro/RJ. 184 p. - SCHAFFEL, S.B.; SOUSA, D.S.; LA ROVERE, E.L. 2017. Um 
Olhar Sobre Adaptação às Mudanças Climáticas no Setor Petróleo e Gás. 11º Seminário Sobre 
Meio Ambiente Marinho e Sustentabilidade. Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. 
SOBENA. Rio de Janeiro, RJ. - SOUSA, D.S. & GREEN, V. 2016. Avaliação de estudos de 
vulnerabilidade e adaptação à mudança do clima nas cidades brasileiras. Pp. 511-590. In: 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. Modelagem climática e vulnerabilidades 
setoriais à mudança do clima no Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. 
Brasília/DF. - TCFD. TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES. 2017. 
Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Final Report. 
Disponível em: https://www.fsb-tcfd.org/wpcontent/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-
Report062817.pdf. - UNEP. UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 2016. The 
Adaptation Finance Gap Report. Disponível em: - UNEP – UM Environment Programme. 
Relatório sobre lacunas de adaptação. Disponível em: https: //www.unenvironment.org/pt-
br/resources/relatório-sobre-lacuna-de-adaptacao-2020 - WEF. WORLD ECONOMIC FORUM. 

4.
 F

U
TU

RO
S 

DO
 P

LA
N

ET
A 

– 
SU

ST
EN

TA
BI

LI
DA

DE
, Á

G
UA

S,
 F

LO
RE

ST
AS

 

https://www.instagram.com/cbaeufrj
https://www.facebook.com/altosestudos
https://cbae.ufrj.br/


 
 

 
Colégio Brasileiro de Altos Estudos/Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Av. Rui Barbosa, 762 - Flamengo, Rio de Janeiro – RJ 
instagram.com/cbaeufrj ● facebook.com/altosestudos ● cbae.ufrj.br 

12 

2020. WEF Global Risks Report. 15th Edition. Disponível em: . - Sousa, D.S.; Neves, C.F.; Silva, 
H.V.O.; Schaffel, S.B.; Luigi, G.; La Rovere, E.L.; A Systemic Approach for Climate Risk 
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Curso: “Política Ambiental e Futuros” 

Níveis: Doutorado, mestrado, lato sensu 
Professor Responsável:  Estela Maria S. C. Neves  
Área de Concentração: Multidisciplinar 
Carga Horária: 30 horas – 2 créditos 
Parceria: INCT-PPED 
 

A defesa ambiental está no core das políticas de promoção do desenvolvimento sustentável. 
Atualmente, a política ambiental é uma das áreas de política mais importantes e sensíveis.  

No Brasil, desde o final dos anos 1980 a defesa do meio ambiente é uma responsabilidade 
explicitamente atribuída aos Municípios, Estados e União, em um contexto de intensa 
transformação do Estado brasileiro.  

O conhecimento, do papel do Estado na defesa ambiental, da matriz institucional e dos 
interesses que influem no campo da política ambiental no Brasil são essenciais para o desenho 
e implementação de estratégias ambientais efetivas, especialmente à luz de desafios de porte 
global críticos para o futuro, como a emergência climática e a crise hídrica, e eventos de porte 
nacional, em especial o processo de desmonte recentemente vivenciado e as demandas de 
reconstrução de capacidades. 

O enfoque teórico do campo das políticas públicas de defesa do meio ambiente será conjugado 
ao estudo do campo específico de atuação do Município e do Estado no tema ambiental no 
contexto federativo, focalizando as especificidades da atuação dos governos subnacionais no 
contexto da matriz institucional da política ambiental brasileira. 
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Curso: “Conservação da Biodiversidade e Clima na perspectiva 
da Agenda 2030: Conexões Contemporâneas e Políticas Públicas 
no Brasil” 

Níveis: Doutorado, mestrado, lato sensu 
Professora Responsável:  Marta de Azevedo Irving (UFRJ) 
Área de Concentração: Multidisciplinar 
Carga Horária: 30 horas - 2 créditos 
 

A proposta é introduzir teoricamente, os campos da Ecologia Social e da Ecologia Política, como 
ancoragem teórica, para se buscar abordar a historicidade e a reflexão sobre a noção de 
sustentabilidade, em suas inúmeras interfaces socioambientais, diante dos desafios para a 
implementação da Agenda 2030, com foco central na problemática da conservação da 
biodiversidade, em suas articulações com a questão climática, tema essencial da pauta 
socioambiental no contexto brasileiro de políticas públicas, na atualidade. Para tal, a disciplina 
se constrói a partir de um debate teórico crítico sobre as nuances e ideologias vinculadas à noção 
de sustentabilidade, desde a origem, para em seguida se buscar decodificar as narrativas de 
políticas públicas globais no sentido de um exercício de projeção de cenários, no âmbito da 
Agenda 2030. Pela amplitude e complexidade envolvidas na implementação da Agenda 2030 e, 
pela urgência desse debate no contexto nacional, o recorte de análise selecionado para a 
disciplina, em 2020, tem o foco prioritário na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), em 
suas articulações com a questão climática. Para tal, se busca abordar, criticamente, em um 
primeiro momento, as subjetividades envolvidas na relação sociedade e natureza, na 
contemporaneidade, segundo a perspectiva do pensamento complexo. A partir desta 
contextualização inicial, se busca problematizar, teoricamente, as noções de governança 
ambiental e inclusão social e os desafios a serem superados, nas interfaces com as políticas 
públicas dirigidas à conservação da biodiversidade, na conexão com a questão climática, no plano 
global e, especificamente, no caso brasileiro. 
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