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DISCIPLINA

Código Nome Carga horária
AT1 AP2 Total

Tópicos Especiais em Democracia e 
Políticas Públicas

45 45

(1 Aula Teórica;   2 Aula Prática)
Ementa

Os tópicos cobrem a linha de pesquisa Democracia e Políticas Públicas nas áreas temáticas 
da  Política  sem  oferta  permanente  de  disciplinas  eletivas,  como  políticas  públicas, 
representação política, política ambiental,  política migratória,  fundamentos do pensamento 
social brasileiro, produção sociológica e produção de representações da sociedade no Brasil.

Objetivos
O objetivo deste curso é apresentar alguns temas do Pensamento Social Brasileiro sobre a 
formação social e política do Brasil. A primeira parte do curso está centrada em torno do 
debate em torno da herança escravocrata no Brasil e os obstáculos da construção do país 
como  nação  desde  o  final  do  século  XIX.  A  segunda  parte  do  curso  abordará  as 
transformações  de  algumas  características  constitutivas  da  sociedade  brasileira  –  o 
patriarcalismo, o coronelismo, o patrimonialismo, a formação das instituições e a tradição do 
pensamento autoritário a partir da Primeira Republica.

Conteúdo Programático
1° Parte - Debate em torno da herança escravocrata no Brasil e os obstáculos da construção 
do país como nação desde o final do século XIX.
2°  Parte  -  Debate  em torno  das  características  constitutivas  da  sociedade  brasileira  –  o 
patriarcalismo,  o  coronelismo,  o  patrimonialismo,  o  autoritarismo  e  a  formação  das 
instituições no Brasil.
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Atividades Práticas – grupos de ........ alunos

Metodologia

Avaliação
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade)

Aulas expositivas e debates em sala de aula.
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Docente

Dr. Marco Antonio Arantes

Data:                           ________________________________________
            Assinatura do docente responsável pela disciplina
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Colegiado do Programa (aprovação)

Ata nº                    , de 

Coordenador: Silvio Antonio Colognese                         _________________________
assinatura

Conselho de Centro (homologação)

Ata de nº          , de        /         /          

Diretor de Centro:        Osmir Dombrowski                          _________________________
assinatura

Encaminhada cópia à Secretaria Acadêmica em:        /        /            . 

____________________________
        Nome/assinatura
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