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DISCIPLINA: LEGISLATIVO E REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR 

Período: 1º semestre 2023 Carga horária total: 30 h/a Código: MEST.7.09.1 

 

PROFESSOR E-mail 

RICARDO CHAVES DE REZENDE MARTINS, Dr. ricardo.martins@camara.leg.br 

 

CURRÍCULO RESUMIDO 

RICARDO CHAVES DE REZENDE MARTINS, Dr. 
Grupo de Pesquisa e Extensão (GPE): Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (GPE-Conle). 
Doutor em Ciência Política pelo IESP/UERJ, Mestre em Educação pela FGV/RJ, Bacharel em Ciências 
Econômicas pela UFRJ. Foi professor da UERJ, da FGV/RJ, da Universidade Católica de Brasília e da 
Universidade de Brasília. Foi assessor e diretor da CAPES/MEC. É consultor legislativo da Câmara dos 
Deputados.  
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6914636917207339 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Representação, soberania popular e democracia. A função representativa do Legislativo. Deliberação e 
política social no Legislativo brasileiro. Esferas e instituições representativas. Conexão eleitoral e 
comportamento parlamentar. Controle social e participação política no Parlamento. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

O aluno será capaz de identificar influências de instituições eleitorais e legislativas na representação 
parlamentar e na produção legislativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

- Conceituar representação parlamentar. 

- Descrever os principais modelos de sistemas eleitorais. 

- Identificar as características gerais das formas de comportamento legislativo e de atuação dos partidos 
políticos. 

- Identificar e descrever a intervenção do Poder Legislativo na definição dos marcos legais das políticas 
públicas. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ricardo.martins@camara.leg.br
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CONTEÚDO DA DISCIPLINA 

I. Conceitos básicos sobre poder político e representação. 

II. Sistemas eleitorais: 

a. sistemas majoritários e representação proporcional; 

b. sistemas mistos. 

III. Representação e comportamento legislativo: quadro teórico. 

IV. Representação e eleições: 

a. padrões de competição e concentração; 

b. conexões eleitorais. 

V. Partidos políticos: atuação no Poder Legislativo. 

VI. Intervenção do Poder Legislativo nas políticas públicas: produção legislativa. 
 

 

MÉTODO DE ENSINO 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas e tópicos de discussão com os alunos a 
partir dos textos indicados. 

O produto da disciplina consiste na elaboração individual pelos alunos de artigo científico que 
incorpore as discussões e os textos considerados na disciplina de acordo com tema de interesse do 
discente. 
 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

A avaliação constará de três componentes: 

1) Avaliação de participação dos alunos no curso das aulas (um ponto). 

2) Avaliação de resenhas de três textos, distribuídas ao longo do curso 
(um ponto cada uma; total de três pontos).  

3) Avaliação de trabalho escrito (seis pontos). 

A nota mínima para aprovação é 7,0 e a frequência mínima é de 75%. 
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CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA H/A CONTEÚDO/ATIVIDADE DETALHAMENTO RESPONSÁVEL REFERÊNCIAS 

 

 

 
 

1ª 
6/3 

 

2 

Apresentação do Programa e 
orientação quanto aos 
procedimentos para 
realização dos trabalhos. 

  

Prof. Ricardo 

 

 

 
 

2 

 

Conceitos básicos sobre 
poder político e 
representação. 

A representação na democracia 
majoritária e consensual. 

A Lógica da Representação no 
Legislativo: qual o papel do 
parlamentar? 

 

 
 

Prof. Ricardo 

Arnold, cap 1 (1990); 
Lijphart, Intr. (2012); 
Limongi e Figueiredo 
(1995); Moisés (2011); 
Pitkin (2004); Uslaner e 
Zittel (2006) 

2ª 

20/3 

 
 

4 

 
 

Sistemas eleitorais. 

Sistemas majoritários e 
representação proporcional. 
Sistemas mistos e efeitos dos 
sistemas eleitorais. 

 

Prof. Ricardo 

 
Nicolau (2004); Nicolau 
(2017); Carreirão 
(2006) 

3ª 

3/4 

4 Sistemas eleitorais. 
Sistemas mistos e efeitos dos 
sistemas eleitorais. 

Prof. Ricardo 
Nicolau (2004); Carreirão 
(2006); São José (2021); 
Matheus (2021) 
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4ª 

17/4 

 

4 

 

Comportamento legislativo 

Questões teóricas. Eleições e 
representação: padrões de 
competição e de concentração. 

 

Prof. Ricardo 

Ames (2003); Amorim 
Neto, Cox e Mccubbins 
(2003); Carvalho (2003); 
Santos (2015); Ferreira 
(2020); Machado (2022); 
Santos (2015); Silva 
(2013); Souza e Victorino 
(2021) 

 

5ª 

8/5 

 

4 

 

Comportamento legislativo 

 

Conexões eleitorais. 

 

Prof. Ricardo 

Amorim Neto e Santos 
(2002); Fenno (1973); 
Finer (1959); Krehbiel 

(1991); Carvalho (2003); 
Ferreira (2020); Faria 
(2021); 

 

 

 

 
6ª 

22/5 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

Produção legislativa 

 

 

 

 
Estudos de caso de políticas 
públicas 

 

 

 

 
 

Prof. Ricardo 

Amaral (2009); Cruz 
(2009); Figueiredo e 
Limongi (1996, 1999, 
2002); Gomes (2011); 
Ricci (2003); Souza (2010); 
Diniz (2004, 2005); Gomes 
(2011); Lemos (2001); 
Martins (2011; 2021); 
Oliveira (2005); Ricci e 
Lemos (2004); Santos 
(1997) 

7ª 

5/6 

4 
Apresentação oral e entrega 
do artigo escrito 

 
Alunos e prof. 

 

8ª 

19/6 

2 
Entrega do resultado final e 
encerramento da disciplina 

 
Prof. e alunos 
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