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2. EMENTA

A teoria polí�ca do Estado de meados do século XVIII à primeira metade do século XIX. Montesquieu, a
separação dos poderes e o espírito das leis. Tocqueville e a relação entre liberdade e igualdade na
democracia. Liberdade e representação em John Stuart Mill. O Federalista: das facções aos princípios da
república federal.

3. JUSTIFICATIVA

O conteúdo da disciplina faz parte da grade curricular, enquanto disciplina obrigatória obedecendo a
ementa es�pulada pelo projeto pedagógico vigente do Curso de Graduação em Ciências Sociais.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:
Apresentar, no contexto das revoluções liberais, o desenvolvimento do pensamento polí�co vinculado à visão de
mundo burguesa.

5. PROGRAMA

1. As revoluções liberais e a consolidação da perspec�va burguesa do Estado.

 

2. Montesquieu e o espírito das leis

2.1. O conceito de lei

2.2. Formas de governo

2.3. A separação dos poderes

 

3. Tocqueville e o processo da democracia polí�ca

3.1. Dos perigos da ênfase na igualdade

3.2. Dos perigos da liberdade conver�da em individualismo

3.3. Ação polí�ca como fundamento da natureza democrá�ca das ins�tuições.



 

4. Stuart Mill e o liberalismo democrá�co

4.1. Reforma e extensão dos direitos polí�cos

4.2. Liberdade e diversidade

 

5. O Federalista

5.1. Da necessidade de um governo central forte

5.2. Separação de poderes e neutralização do risco da �rania

5.3. Facções sociopolí�cas e a República representa�va: equilíbrio entre a dimensão ins�tucional-
execu�va do governo e os interesses das facções.

6. METODOLOGIA

Aulas exposi�vas com base na bibliografia indicada. Aulas com par�cipação dos discentes durante as
reflexões teóricas. Aulas exposi�vas: aulas dialogadas com os discentes, tendo como referência os textos
ofertados, seguindo o plano de ensino.

7. AVALIAÇÃO

90 pontos: divididos em 3 provas disserta�vas individuais e sem consulta com valor de 30 pontos cada.

                     Datas: ao final de cada Unidade (em comum acordo com os discentes)

10 pontos: par�cipação em sala nas aulas exposi�vas.

Avaliação de recuperação: Haverá uma a�vidade avalia�va de recuperação de aprendizagem para o
estudante que não ob�ver 60 pontos para aprovação com frequência mínima de 75% e que tenha
realizado todas as a�vidades avalia�vas.  Uma avaliação de recuperação ao final do semestre, data as
ser definida em comum acordo com os discentes.
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9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

 

Documento assinado eletronicamente por João Ba�sta Domingues Filho, Professor(a) do Magistério
Superior, em 06/02/2023, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4243547 e
o código CRC 8120489C.
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