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ANEXO III – BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS 
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Dahl, Robert. Poliarquia. São Paulo: Edusp, 1997 (Capítulos 1, 2, 3, 4) 

Downs, Anthony. Uma teoria econômica da democracia. São Paulo, Edusp, 1999. (Capítulos 1 e 2) 

Hall, Peter; Taylor, Rosemary. “As Três Versões do Neo Institucionalismo”. Lua Nova, n. 58, 2003. 

King, Gary; Keohane, Robert e Verba, Sidney. Designing Social Inquiry: scientific inference in 

qualitative research. Princeton: Princeton University Press, 1994. (Capítulo 1) 

Lijphart, Arend. Modelos de Democracia: Desempenho e padrões de governo em 36 países. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (Capítulos 1, 2, 3, 8, 10, 12) 

Olson, Mancur. A lógica da ação coletiva. São Paulo, Edusp, 1999. 

Putnam, Robert. Comunidade e democracia. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2000. 

Schumpeter, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 

1961. (Capítulos 20, 21, 22 e 23) 

Weber, Max. Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1993. 

Weffort, Francisco (org.) Os Clássicos da Política, volumes 1 e 2. São Paulo, Ática, 2001. 

 

Bibliografias para as duas questões específicas (o candidato deve obrigatoriamente responder uma 
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2, 3 e 4).  
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(August/September): 912-940. 2000. 

Figueiredo, Argelina e Limongi, Fernando.  Executivo e Legislativo na Nova Ordem 

Constitucional. Rio de Janeiro: FGV, 2001. (Capítulos 1, 2 e 4). 

Nicolau, Jairo. Sistemas eleitorais. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2004. 
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Przeworski, Stokes e Manin. Democracy, Accountability and Representation. 1999. (Introdução, 

capítulo 1 e 2)  

Souza, Celina. “Políticas Públicas: uma revisão da literatura” Sociologias, vol. 8, n. 18: p. 20-45, 

2006. 

Zaller, John. The Nature and Origins of Mass Opinion. 1992. (Capítulos 1, 2 e 3).  
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Halliday, F. Rethinking international relations. London: Macmillan, 1994.  

Keohane, Robert and Nye, Joseph. Power and Interdependence. Longman, 2011. 

Keohane, Robert O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. 

Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984. 

Walker, R.B.J. Inside/outside: relações internacionais como teoria política. Rio de Janeiro: Ed. 

PUC/RIO, Apicuri, 2013. 

Waltz, Kenneth. Kant, Liberalism, and War. The American Political Science Review, vol. 56, nº 2, 

June, pp. 331-340. 1962. 

Waltz, Kenneth. Teoria das Relações Internacionais. Lisboa: Gradiva, 2002. 

Wendt, Alexander. Teoria social da política internacional.  Rio de Janeiro: Ed. PUC/RIO, Apicuri, 

2014. 

 

 

 


