
 

Curso de Graduação em Relações Internacionais 

Disciplina: SPO 7004 – Teoria Política I  

Carga horária – 60 horas/aula 

Pré-requisito – Introdução à Ciência Política (SPO 7002) 

Semestre letivo: 2022/1 

Horário das aulas: 3.14:20-2 e 6.16:20-2 

Professor: Dr. Ricardo Silva – rsilva@cfh.ufsc.br 

 

Ementa: Contribuições clássicas da teoria política moderna, entre o contexto do 

Renascimento e meados do século XIX. Maquiavel e o Estado moderno. O 

republicanismo moderno (Harrington, Milton, Morus). Vertentes do contratualismo 

(Hobbes, Locke, Rousseau). Conservadorismo e liberalismo na Europa (Burke, 

Montesquieu, Tocqueville e Mill). Marx e o marxismo. Os “federalistas” e a revolução 

americana (Madison, Jay, Hamilton). 

Organização e princípios: O curso destina-se a estudantes de graduação em Relações 

Internacionais e está organizado em torno das contribuições dos principais pensadores 

políticos da modernidade ocidental, cobrindo o período que se estende do Renascimento 

italiano ao século XIX. A base para as discussões são fragmentos selecionados das 

principais obras do pensamento político de Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, 

Montesquieu, os Federalistas, Burke, Constant, Mill e Marx. Complementarmente, 

examinam-se contribuições de comentaristas contemporâneos desses teóricos clássicos. 

Dada a abrangência do conteúdo, a abordagem é necessariamente panorâmica, mas 

orientada por três princípios: i) compreensão das obras em seu contexto histórico de 

surgimento; ii) reconstrução do diálogo trans contextual entre os autores para a 

identificação de questões duradouras e de tradições intelectuais; iii) relevância 

contemporânea de textos clássicos.  

Dinâmica e procedimentos: O curso transcorrerá por meio de aulas expositivas seguidas 

de discussões em torno de questões previamente formuladas pelo/as estudantes. A cada 

semana será abordado um tópico do programa. As aulas das terças serão 

predominantemente expositivas, destinadas a uma breve reconstituição do contexto 

histórico dos textos clássicos sob análise e à apresentação das principais ideias de seus 

autores. As aulas das sextas serão destinadas ao aprofundamento da matéria por meio de 

questões previamente formuladas por grupos de estudantes.  Cada equipe deverá formular 

ao menos uma questão para subsidiar o debate sobre o tópico da semana. 



Avaliação: A nota final de cada participante será composta como segue: 

a) Frequência, participação nas aulas e formulação de questões em equipe - 20% 

b) Primeira prova (individual, em sala e sem consulta) – 50% 

c) Segunda Prova (em grupo, local livre e com consulta - 30% 

 

Bibliografia e cronograma  

Apresentação do programa – 19/04 

Introdução: Questões de método – 26/04 e 29/04 

Texto base 

• SKINNER, Quentin. Significação e compreensão na história das ideias. In: Visões 

da Política. Algés: Difel, 2005. 

Texto complementar 

• SILVA, Ricardo. História intelectual e teoria política. Revista de Sociologia e 

Política, vol. 17, n. 34, 2009. 

 

Os principados de Maquiavel – 03/05 e 06/5 

Texto base 

• MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Carta dedicatória, capítulos 1, 6, 7, 8, 9, 15, 

16, 17, 18, 19, 25, 26 e carta a Vettori. São Paulo: Editora 34, 2017. 

Textos complementares 

• BERLIN, Isaiah. A originalidade de Maquiavel. In: HARDY, H. & HAUSHEER, 

R. (eds.) Isaiah Berlin: Estudos sobre a humanidade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002. 

• VIROLI, Maurizio. Redeeming the prince, chapter 2 (A realist with imagination). 

Princeton University Press, 2014. 

 

As repúblicas de Maquiavel – 10/05 e 13/05 

Texto base 

• MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. São 

Paulo: Martins Fontes, 2007. Carta dedicatória, livro primeiro: capítulos de 1 a 

10; 17, 18, 37 e 55; livro terceiro: capítulo1. 

Textos complementares 

• SKINNER, Quentin. Machiavelli and the maintenance of liberty. Politics, v. 18, 

n. 2, 1983. 

• SILVA, Ricardo. Desigualdade e corrupção no republicanismo de Maquiavel. 

Dados - Revista de Ciências Sociais, v. 63, n. 3, 2020. 



 

Hobbes, estado de natureza e contratualismo absolutista – 17/05 e 20/05 

Texto base 

• HOBBES, Thomas. “Leviatã”, in: KRISCHKE, P. (org.). O Contrato Social – 

Ontem e Hoje, São Paulo, Cortez, 1993.  

 

Textos complementares 

• BOBBIO, Norberto. Teoria das formas de governo. Capítulo VIII (Hobbes). 

Brasília: Ed. UnB, 10ª ed., 2001. 

• TUCK, Richard. Hobbes, capítulo2 – A obra de Hobbes. Loyola, 2001. 

 

Hobbes e o conceito de liberdade – 24/05 e 27/05 

Texto base 

• HOBBES, Thomas. Leviatã. Capítulo XXI (Da liberdade dos súditos). São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. 

Textos complementares 

• SKINNER, Quentin. Hobbes e a liberdade republicana. Capítulo 5. São Paulo: 

Editora da Unesp, 2010. 

• SILVA, Ricardo. Skinner e a liberdade hobbesiana. Novos Estudos CEBRAP, n. 

95, 2013. 

 

Locke e o contratualismo antiabsolutista – 31/05 e 03/06 

Texto base 

• LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Livro II, capítulos I, II, V, VI,VII 

e IX. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

Textos complementares 

• LASLLETT, Peter. A teoria social e política dos “Dois tratados obre o governo”. 

In: QUIRINO, C. & SADEK DE SOUZA. M. T. (orgs). O Pensamento Político 

Clássico. São Paulo: T. A. Queiroz, 1980.  

• HALLDENIUS, Lena. Locke and non-arbitrary. European Journal of Political 

Theory, v. 2, n. 3, 2003. 

 

Rousseau, republicanismo e soberania popular – 07/06 

Texto base 

• ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. Livros I e II. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 

 

Textos complementares 



• DIJN, Annelien. Rousseau and republicanism. Political Theory, v. 46, n. 1, 2018. 

• PETTIT, Philip. Two republican traditions. In: NIEDERBERGER, Andreas & 

SCHINK, Philipp (eds.). Republican democracy. Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2013. 

 

 

PRIMEIRA PROVA – 10/06 

 

 

Montesquieu, formas de governo e tripartição de poderes – 14/06 e 17/06 
 

Texto base 

• MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Prefácio; livros 1, 2, 3, 8 e 11. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. 

 

Textos complementares 

• ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 5ª. Edição. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999, pp. 17-61. 

• SHKLAR, Judith. Montesquieu. Chapter 4 – The Spirit of the Laws: constraint and 

liberty. Oxford University Press, 1987. 

Os Federalistas e a constituição dos EUA – 21/06 e 24/06 

Texto base 

• MADISON, J.; JAY, J. e HAMILTON, A. Os artigos federalistas. Artigos 1, 9, 

10, 51, 70, 78, 84. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

 

Textos complementares 

• Kramnick, Isaak. Apresentação, pp. 34-58. In: MADISON, J.; JAY, J. e 

HAMILTON, A. Os artigos federalistas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

• SCOTT, Kyle. The Federalist paper: a reader’s guide. Capítulo 1. New York: 

Bloomsbury, 2013. 

 

Edmund Burke e o conservadorismo – 28/06 e 01/07 

Texto base 

• BURKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução em França. Pp. 71-109. Brasília: 

Editora da UnB, 1982. 

Textos complementares 

• FLORENZANO, Modesto. Burke: “A man for all seasons”. Revista Brasileira de 

História, v. 17, n. 33, 1997. 

• HÖRCHER, Ferenc. Burke on rationalism, prudence and reason of the state. In: 

CALLAHAN, Gene & MCINTYRE, Kenneth (eds). Critics of enlightenment 

rationalism. Palgrave, 2020. 



Constant e a liberdade dos modernos – 05/07 e 08/07 

Texto base 

• CONSTANT, Benjamin: Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos. 

Revista de Filosofia Política, n.2, 1985 

Textos complementares 

• KALYVAS, Andreas and KATZNELSON, Ira. Liberal Beginnings. Capítulo 6. 

Cambridge University Press, 2008. 

• FORTOVA, Hanna. Benjamin Constant and the Ideas of Republicanism. Acta 

Politológica, v. 10, n. 2, 2018. 

 

Mill, governo representativo e liberalismo moderno – 12/07 e 15/07 

Texto base 

• MILL, John S. Considerações sobre o governo representativo. Pp. 3-38. Brasília: 

Editora da UnB, 1980. 

Textos complementares 

• DALAQUA, Gustavo. Democracia representativa, conflito e justiça em J. S. Mill. 

Dois Pontos, v. 13, n. 2, 2016. 

• HELD, David. Modelos de democracia. Pp. 77-94. Belo Horizonte: Paideia, 1987. 

 

Marx, Estado capitalista e ideologia – 19/07 e 22/07 

Textos base 

• MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. 2ª ed. Apêndice. Pp. 145-

157. São Paulo: Boitempo, 2010.  

• MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Pp. 7-54. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001. 

Textos complementares 

• CARNOY, Martin. Estado e teoria política. 2ª ed. Capítulo 2. Campinas: Papirus, 

1988.  

• THOMPSON, John. Ideologia e cultura moderna. 9ª ed. Pp. 49-62. Petrópolis: 

Vozes, 2011. 

 

SEGUNDA PROVA – 26/07 

PROVA DE RECUPERÇÃO – 29/07 


