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CARGA HORÁRIA: 60h 
HORÁRIO: Terça-feira e Quinta-feira de 07h às 09h  
PROFESSOR: Jônatas Corrêa Nery 
PERÍODO: 2º Período 
SEMESTRE: 2023/1 

PROGRAMA 
 

1)  EMENTA 
 

Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político; a emergência do Estado moderno. O advento 
da democracia, as teorias da democracia: elitista, racional, participativa e pluralista. A representação de interesses e 
ação política: pluralismo, corporativismo e neocorporativismo. A questão da participação política e da democracia nas 
micro relações sociais. A relação entre público e privado. 
 
2) OBJETIVOS 
 

1. Introduzir temas e conceitos fundamentais do pensamento político, enfatizando a discussão do Estado como objeto 
da reflexão política. 
2. Capacitar os estudantes para o exame crítico de alguns temas políticos contemporâneos: o Estado na 
contemporaneidade, a participação política, a relação entre o público e o privado. 
3. Introduzir as principais teorias da democracia: elitista e participativa. 
 
3) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDADE I: O que é política? 
1.1 Definição introdutória de política, política pública e política social 
1.2 Gênese do pensamento político na antiguidade: Grécia e Roma 
1.3 A constituição do Estado moderno: o pensamento de Maquiavel 
1.4 As diferenças entre ciência política, filosofia política e teoria política  
  
UNIDADE II: Teorias do Estado 
2.1 Os fundamentos da legitimidade do Estado: o contratualismo 
2.2 O contrato social em Hobbes, Locke e Rousseau 
2.3 O Estado no pensamento liberal 
2.4 O Estado no pensamento marxista 
2.5 O Estado no pensamento social-democrata: O Estado intervencionista 
 
UNIDADE III: Estado e Sociedade Civil 
3.1 Sociedade civil no pensamento liberal  
3.2 Sociedade civil em Marx 
3.3 Sociedade civil em Gramsci 
 
UNIDADE IV: As principais teorias da democracia 
4.1 Democracia: uma definição preliminar 
4.2 Democracia representativa 
4.3 Democracia participativa 
 
4) METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

Aulas expositivas e dialogadas; leitura e debate de textos. Para melhor aproveitamento das aulas os celulares devem 

ser desligados, bem como outros equipamentos com acesso à internet, exceto para realização de atividades da 

disciplina durante as aulas. 

A bibliografia da disciplina apresenta artigos de revistas on line e livros digitalizados e os que não estiverem nesta 

condição serão digitalizados pela professora. 
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As aulas não deverão ser gravadas. A professora entrará em contato com a turma usando o portal do professor e o 

e-mail institucional. 

 
5) AVALIAÇÃO 
 

• A avaliação constitui estratégia para verificar a apreensão dos conteúdos da disciplina e a capacidade das e 
dos estudantes definirem e reconhecerem as diferentes teorias de Estado e sociedade civil na sociedade 
capitalista.  

• Realização de três provas discursivas, individuais e sem consulta. 

• Exercício: o exercício a ser realizado durante o semestre para melhor compreensão do conteúdo da disciplina 
é obrigatório.  Ele deve ser realizado em dupla, valendo de 0 a 10.  A nota do exercício constituirá uma quarta 
nota para formação da média final. 

Cada uma das estratégias de avaliação terá o mesmo peso no processo avaliativo. A média final será formada pela 
média aritmética das notas de todas as estratégias de avaliação adotadas. 
 

 
6) BIBLIOGRAFIA 
 
BOBBIO, Norberto. Democracia representativa e democracia direta. In BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia: 
uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
BOYLE, David. O manifesto comunista de Marx e Engels. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. 
CARNOY, Martin. Estado e teoria política. Campinas/SP: Papirus, 1994. 
CHATELET, François. História das ideias políticas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 
DEMIER, Felipe e GONCALVES, Guilherme Leite. Capitalismo, Estado e democracia: um debate marxista. Direito & 
Praxis. Rio de Janeiro, Vol. 08, N.3, 2017, p. 2350-2376. 
ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do estado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 
FARIA, Fabiano Godinho, MARQUES, Mauro Luiz Barbosa (orgs). Giros à direita: análises e perspectivas sobre o 
campo líbero-conservador. Sertão Cult: Sobral-CE, 2020. Cap. 2 (Versão Digital)  
FERNANDES, Florestan (org.) K. Marx, F. Engels. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 2003. Coleção História. 
GRAMSCI, Antônio. Contribuições para uma história dos intelectuais. In GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a 
organização da cultura. São Paulo: Civilização Brasileira, 1989. 
KRISCHKE, Paulo (org.) O contrato social: ontem e hoje. São Paulo: Cortez, 1993. 
KRISTSCH, Raquel. Maquiavel e a construção da política. In: Revista Lua Nova, São Paulo, n. 53, p. 181-190, 2001. 
LENIN, Vladimir Ilitch. O Estado e a revolução: o que ensina o marxismo sobre o Estado e o papel do proletariado no 
revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
MANDEL, Ernest. Teoria marxista do Estado. Lisboa: Ed. Antídoto, 1977.  
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. 1ª Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 
MIGUEL, Luis Felipe. Despolitização e antipolítica: a extrema-direita na crise da democracia. In: Argumentum, Vitória, 
v.13, n.2, p.8-20, maio/ago.2021. 
PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira. Discussões conceituais sobre política social como política pública e direito de 
cidadania. In: BOSCHETTI, Ivanete. et al. Política social no capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo : 
Cortez, 2008. 
PERZEWORSKY, Adam. A social-democracia como fenômeno histórico. In Revista Lua Nova. São Paulo: CEDEC, 
Vol. 4, Nº 3, 1988. 
SADER, Eder (Org.). Gramsci: poder, política e partido. São Paulo: Expressão Popular, 2005. 
WEFFORT, Francisco C. (org.). Os clássicos da política. 13ª Ed. São Paulo: Ática, 2005, v. 1e 2. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

CARDOSO, Sérgio. (org.) Retorno ao republicanismo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. 
DURIGUETTO, Maria Lucia, MONTAÑO, Carlos. Estado, Classe e Movimento Social, 1ª Edição, São Paulo: Cortez, 
2010. (Biblioteca básica de serviço social; v.5) 
ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do estado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 
MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 
MARX, Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. In: Coleção Os Pensadores. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e a questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção social. 3ª Ed. São 
Paulo: Cortez, 2005. 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
SHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1984. 
WEBER, Max. A política como vocação. In: Ciência e Política: duas vocações. 10ª ed. São Paulo: Cultrix, 1998. 
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CRONOGRAMA 2023/1 

 

MARÇO 

21, terça-feira: Discussão inicial de política a partir de definição formulada pelas (os) próprias (os) estudantes. 

23, quinta-feira: Definição introdutória de política. 

28, terça-feira: Atividade proposta pelo colegiado de curso: conversa sobre a formação profissional. 

30, quinta-feira: Atividade de recepção com o CALSS.  

 

ABRIL 

04, terça-feira: Apresentação e entrega do programa. Unidade I: Definição introdutória de política: os sujeitos, os 

processos, as categorias. 

06, quinta-feira: As diferenças entre política, política pública e política social. 

11, terça-feira: As diferenças entre política, política pública e política social. 

13, quinta-feira: Gênese do pensamento político na antiguidade: Grécia e Roma. 

18, terça-feira: Gênese do pensamento político na antiguidade: Grécia e Roma. 

20, quinta-feira:  A transição do feudalismo ao capitalismo: a construção do Estado Moderno. 

25, terça-feira: A transição do feudalismo ao capitalismo: a construção do Estado Moderno. 

27, quinta-feira: O pensamento de Maquiavel. 

 

MAIO 

02, terça-feira: O pensamento de Maquiavel. 

04, quinta-feira: O pensamento de Maquiavel; as diferenças entre ciência política, filosofia política e teoria política.  

09, terça-feira: Prova da Unidade I. 

11, quinta-feira: Unidade II: O contrato social em Hobbes, Locke e Rousseau. 

16, terça-feira:  O contrato social em Hobbes, Locke e Rousseau. 

18, quinta-feira: O Estado no pensamento liberal. 

23, terça-feira: O Estado no pensamento liberal. 

25, quinta-feira: O Estado no pensamento marxista. 

30, terça-feira: O Estado no pensamento marxista. 

 

JUNHO 

01, quinta-feira: O Estado no pensamento marxista: Lênin. 

06, terça-feira: O Estado no pensamento marxista: Gramsci.  

13, terça-feira: O Estado no pensamento marxista: Gramsci. 

15, quinta-feira: A social-democracia: Estado Social e Welfare State. 

20, terça-feira: A social-democracia: Estado Social e Welfare State.  

22, quinta-feira: Prova da Unidade II. 

27, terça-feira: Unidade III: O debate contemporâneo do conceito de sociedade civil. 

29, quinta-feira: O debate contemporâneo do conceito de sociedade civil: liberalismo e marxismo.   

 

JULHO 

04, terça-feira: Unidade IV: Democracia: definição introdutória. 

06, quinta-feira: Democracia: principais teorias. 
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11, terça-feira: Democracia: principais teorias. 

13, quinta-feira: Democracia: principais teorias. 

18, terça-feira:  Prova das Unidades III e IV. 

20, quinta-feira: Entrega das Médias Finais. 

 

PROVAS FINAIS: 22 a 28 de julho de 2023 

Prova final da turma: 27 de julho (quinta-feira) de 7:00 às 9:00. 

 


