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EMENTA (Unidade Didática) 

Tradição  liberal  e  tradição  democrática.  Teorias  empíricas  da  democracia:  a  política  como
procedimento;  a  política  como mercado;  o  problema da ação  coletiva;  o  pluralismo e  seus
críticos; o processo de democratização. Participação política e cultura cívica. Novos formatos de
participação política.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
1. Tradição liberal e tradição democrática. 
2. Teorias empíricas da democracia: a política como procedimento; 
3. A política como mercado;
4. O problema da ação coletiva; 
5. O pluralismo e seus críticos; 
6. O processo de democratização; 
7. Participação política e cultura cívica; 
8. Novos formatos de participação política.

OBJETIVO GERAL
Apresentar teorias contemporâneas da Democracia.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover o contato com abordagens sobre os processos democráticos contemporâneo.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina  será  ministrada  de  presencialmente.  A  aulas  serão  expositivas  e  a  bibliografia
disponibilizada com antecedência. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A  avaliação  da  disciplina  baseada  em  trabalhos  solicitados  pela  professora  ao  longo  do
semestre. Será avaliada a apreensão do conteúdo e a compreensão da literatura discutida. 
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