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Curso: Mestrado em Ciência Política ; Disciplina: Teoria Política 1; Docente: 

Francisco Mata Machado Tavares ; Carga   horária    semanal: 4 horas-aula; 

Carga horária total:  60  horas-aula; Ano/semestre: 2017/1o; Turno: Vespertino; 

 Dias: Segundas-feiras; Horário: 14:00h às 17:40h 

 

 

I. Objetivo geral 

 

 

O escopo central do curso é fornecer ao/à pesquisador/a que se inicia nos estudos de mestrado em ciência política 

uma compreensão dos aspectos constitutivos desse campo científico, dos conceitos fundamentais atinentes a essa área 

do conhecimento e das bases conformadoras do pensamento filosófico-político na modernidade. 

 

II – Objetivos Específicos 

 

II.1 – Familiarização com o objeto de estudos, o histórico e o processo de institucionalização da ciência política; 

II.2 – Compreensão das oscilações semânticas quanto à categoria poder no pensamento político contemporâneo; 

II.3 – Identificação das principais abordagens metodológicas atinentes à teoria política, com ênfase no 

Contextualismo Sócio-Histórico; 

II.4 – Estudo aprofundado do pensamento político renascentista, com ênfase em Maquiavel e sua relação com o 

humanismo cívico e o republicanismo; 

II.5 – Estudo aprofundado do contratualismo hobbesiano, contextualizando sua gênese na conflitos ocorrentes na 

Inglaterra da primeira metade do século XVII e perquirindo-se o sentido e a atualidade de noções como soberania, lei 

civil, lei natural e contrato; 

II.6 – Estudo aprofundado do contratualismo lockeano e das bases constitutivas do liberalismo político, com 

ênfase na relação entre liberdade e propriedade; 

II.7 – Estudo aprofundado do contratualismo de Rousseau e de sua idiossincrática abordagem sobre a soberania, 

a natureza humana e a propriedade. 

II.8 – Introdução ao estudo do pensamento político de Karl Marx, como ênfase na crítica do Estado como 

universalidade abstrata e na dualidade entre emancipação política e emancipação humana. 

 

III -  Unidades 

 

Unidade 1 – Ciência Política: uma introdução à disciplina 

 

Tópicos: i) A conformação da política como objeto de estudos científicos institucionalizados e 

departamentalizados; ii) A Ciência Política no Brasil; iii) As grandes controvérsias metodológicas da ciência política e; 

iv) o conceito de poder e suas variações no pensamento político contemporâneo. 

 

Carga Horária: 12 horas-aula. 

 

Bibliografia 

 

FERES JÚNIOR, João. Aprendendo com os erros dos outros: o que a história da ciência política  americana tem 

para nos contar. Revista de Sociologia e Política, n. 15, nov. 2000, p. 97-110. 

 

GOODIN. The State of the Discipline, the discipline of the State. In: GOODIN, R. (ed.) Oxford Handbook of 

Political Science. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

 



HALL, Peter; TAYLOR, Rosemary. Três versões do neoinstitucionalismo. Lua Nova, 58, 2003. 

 

KATZNELSON, Ira & MILNER, Helen V. (2002). "American political science: the  discipline's state and the 

state of the discipline", em KATZNELSON, Ira & MILNER, Helen  V. (eds.). Political science: state of the discipline. 

New York: Norton. 

 

LESSA, R. Da Interpretação à Ciência: por uma história filosófica do conhecimento político no Brasil. Lua 

Nova, 82, 2001. 

 

LIMONGI, Fernando; ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de & FREITAS, Andrea (2015). Da Sociologia 

Política ao Neoinstitucionalismo: 30 anos que mudaram a ciência política no Brasil", em AVRITZER, Leonardo & 

MILANI, Carlos (orgs.). Ciência política no Brasil:  história, métodos, conceitos [no prelo]. 

  

 TAVARES, Francisco M. M.; OLIVEIRA, Ian Caetano de. Omissões e Seletividades na Ciência Política 

Brasileira: lacunas temáticas e seus problemas sócio-epistêmicos. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 18, Brasília, 

2016.[no prelo] 

 

SEVAYBRICKER, M. O Debate Teórico-metodológico na Ciência Política e o Pensamento Social e Político 

Brasileiro. Teoria e Sociedade, v. 21, n.1, 2012. 

 

SOARES, Gláucio. O Calcanhar Metodológico da Ciência Política no Brasil. Sociologia,  Problemas e Práticas, 

n.48, 2005, p. 25-52. 

 

Unidade 2 – O Conceito de Poder 

 

Tópicos: Poder em Weber; Poder em Habermas; Poder em Bourdieu; Poder em Foucault;  

 

Carga Horária: 8 horas-aula 

 

Bibliografia 

 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. São Paulo: Bertand Brasil, 1989 (capítulos 1 e 7). 

 

HABERMAS, Jürgen. O Conceito de Poder de Hannah Arendt. In: Freitag, Bárbara & Rouanet, S.P.  (org.) 

Habermas, Coleção Grandes Cientistas Sociais. 3a edição. São Paulo: Editora Ática, 1993. 

 

BROWN, Wendy. Power After Foucault. In: Oxford Handbook of Political Theory.  

 

WEBER, Max. A Política como Vocação. Várias edições. 

 

 

Unidade 3 – A Aurora da Modernidade: Maquiavel e as bases  do pensamento político moderno 

 

Tópicos:   Transição do feudalismo para o capitalismo e o que  significa modernidade;  o Maquiavel de O Príncipe;  O 

Maquiavel Republicano. 

 

 Carga Horária:  12  horas-aula 

 

BIBLIOGRAFIA : 

 

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. In: BRASIL, SENADO FEDERAL. 

 Conselhos aos governantes. Brasília: Senado Federal, 2009,  capítulos 1 a 12, 14, 15 e 17 a 21. 

 

MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a Primeira Década de  Tito Lívio (excertos). In: WEFORT, Francisco C (org.). 

Os  Clássicos da Política. v. 1. São Paulo: Ática: 2010, p. 45  -50. 

 

WOOD, Ellen Meiksins. Liberty and Property: a social  history of western political thought from renaissance to  

enlightenment. Londres: Verso, 2012. p. 1-56. 

 

BIGNOTTO, Newton. O Maquiavel Republicano. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2005. Caps. 1 e 2.  
 
POCOCK, J.G.A. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. 2.ed. 



Pricenton: Princeton University Press, 2003. Caps. 6 e 7.  
 
ABREU, Maria Aparecida Azevedo. A Densidade Conflitiva da República nos Discorsi de Maquiavel. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n12/n12a04.pdf 
 
SILVA, Ricardo. Da Honra ao Patrimônio: Conflito Social e Instituições Políticas nos Discorsi de Maquiavel. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n12/n12a03.pdf. 
 
PITKIN, Hannah. Gênero e Política no Pensamento de Maquiavel. Disponível em:  

http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n12/n12a09.pdf.  
 
 

 

 

 

Unidade 4 – Medo, Segurança e Soberania: Hobbes e as bases  da moderna política do indivíduo 

 

Tópicos: 

 O Naturalismo e o Individualismo de Hobbes;  Estado, direito e soberania em Hobbes. 

   

Carga Horária – 8 horas-aula. 

 

Bibliografia  

 

HOBBES,  Thomas.  Do  cidadão.  São  Paulo:   Martins  Fontes,  2002. Parte I e Parte II (caps. 5, 6, 7, 10 e 13) 

 

 

REES, John. The Leveller Revolution: Radical Political Organization in England, 1640-1650. Nova Iorque: Verso, 2016. 

Cap. 15. 
 
EDWARDS, Jason.  The Radical Attitude and Modern Political Theory. Nova Iorque: Pallgrave, 2007. Cap. 2.  

 

WOOD, Ellen Meiksins. Liberty and Property: a social  history of western political thought from renaissance to  

enlightenment. Londres: Verso, 2012. cap. 7 (até a seção   sobre Locke, não inclusa). 

 

 

Unidade 5 – Propriedade,       Liberdade    e   as   Bases  do  Liberalismo de Locke 

Tópicos: 
 
O Contrato Social em Locke;   O papel do Estado no liberalismo político;   Os fundamentos lockeanos do direito de 

propriedade. 

 

Carga horária: 08 horas-aula 

 

Bibliografia : 

 

LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. Disponível em: http://www.xr.pro.br/if/locke-

segundo_tratado_sobre_o_governo.pdf. P. 35-103.  

 

WOOD, Ellen Meiksins. Liberty and Property: a social  history of western political thought from renaissance to  

enlightenment. Londres: Verso, 2012, cap.7  (a partir da  seção sobre Locke). 

 

SIMMONS, John A. The Lockean Theory of Rights. Princeton: Pricenton University Press, 1992. Caps. 2 e 5.  

 

 

 

 
Unidade 6 – O Contratualismo Gauche de Rousseau 

 

Carga Horária: 4 horas-aula.  

 

http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n12/n12a04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n12/n12a03.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n12/n12a03.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n12/n12a09.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n12/n12a09.pdf
http://www.xr.pro.br/if/locke-segundo_tratado_sobre_o_governo.pdf
http://www.xr.pro.br/if/locke-segundo_tratado_sobre_o_governo.pdf


Tópicos 

a) O Estado de Natureza em Rousseau e sua específica versão  do contrato social;  Legitimidade e política em Rousseau. 

 

Carga Horária: 04 horas-aula 

Bibliografia: 

 

REIS, Cláudio Araújo. Vontade Geral e Decisão Coletiva em Rousseau. Trans/Form/Ação, Marília, v.33, n.2, p.11-34, 

2010.  

 

ROUSSEAU, J. Textos Escolhidos. In: Weffort, Francisco C.  (org.). Os clássicos da política. Volume 1.  São Paulo:  

Ática, 2010, p. 201-242. 

  

 

Unidade 7 -  Kant e a Paz Perpétua  

Tópicos:  A Paz Perpétua de Kant;  Leituras Contemporâneas de A Paz Perpétua. 

 

Carga Horária: 4 horas-aula. 

 

Bibliografia : 

 

KANT, I. A Ideia de uma História Universal de um Ponto de  Vista Cosmopolita. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 1-

22.  

 

KANT, I. Para a Paz Perpétua. In: GUINSBURG, J. (org.). A  Paz Perpétua: um projeto para hoje. São Paulo: 

Perspectiva,  2004, p. 31-88.  

 

DERRIDA, J. O Direito à Filosofia do Ponto de Vista  Cosmopolítico. In: GUINSBURG, J. (org.). A Paz Perpétua: um  

projeto para hoje. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 11-30. 

 

HABERMAS, J. A Ideia Kantiana de Paz Perpétua à Distância  de 200 anos. In: HABERMAS, J. A Inclusão do Outro: 

estudos  de teoria política. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

 

 

Unidade 8 –  A anti-filosofia política de Marx 

Tópicos: A Crítica do Estado como Universalidade Abstrata; A clivagem entre emancipação humana e emancipação 

política  

 

Carga Horária: 4 horas-aula 

 

Bibliografia 

 

MARX, Karl. Sobre a Questão Judaica. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo,  2010. 

 

MARX, Karl. A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Tradução de Rubens Enderle e  Leonardo de Deus. São Paulo: 

Boitempo, 2005. 

 

IV -  Metodologia 

As aulas serão ministradas sob a premissa de que os/as  discentes já leram a bibliografia previamente indicada. 

Em  cada   sessão,  dois estudantes   são sorteados para a apresentação do texto do dia, após a qual terá lugar a  

exposição do docente e, em seguida, os debates entre os  demais estudantes.  

 

V – Avaliação 

Serão distribuídos 10 (pontos), da seguinte maneira: a) 2 pontos atinentes à participação, assiduidade e 

demonstração de leitura da bibliografia abordada em sala de sula.; b) 8 pontos atinentes à apresentação de um trabalho 

monográfico entre 12 e 25 laudas, com qualidade para ser publicado em periódicos ou anais de eventos científicos.  

 

VI. Cronograma 

 

Aula 1 – Apresentação da Disciplina, do Plano de Ensino, do 

 Docente e dos/as estudantes. 

Aula 2 – Goodin, Hall e Taylor, Katznelson & Milner 

Aula 3 –  Feres Júnior, Lessa ,Soares,  Sevaybricker, Tavares & Oliveira, Limogi et. al. 

Aula 4 – Weber e Habermas  



Aula 5 – Bourdieu e W. Brown 

Aula 6 – Maquiavel (os dois textos). 

Aula 7 – Wood e Pocock 

Aula 8 – Abreu, Silva e Pitkin 

Aula 9 – Hobbes 

Aula 10 –  Wood, Edwards, Rees 

Aula 11 -  Locke, Wood.  

Aula 12 – Simmons 

Aula 13 – Rousseau, Reis 

Aula 14 - Kant, Derrida e Habermas 

Aula 15 - Marx 

 

 

 


