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OBJETIVO: Estudar o comportamento de alguns dos principais atores do sistema 
político brasileiro, tentando compreender os incentivos e constrangimentos à ação 
desses atores, estabelecidos pelas instituições políticas nacionais. Os aspectos do 
sistema  político  brasileiro  a  serem  abordados  são:  i)  o  processo  de 
"institucionalização"  (ou  não)  do  sistema  partidário  e  a  relação  entre  esse 
processo e o sistema eleitoral;  ii)  o presidencialismo de coalizão e as relações 
entre Executivo e Legislativo na condução do processo decisório; iii) a lógica da 
ação dos deputados federais e a conexão entre esta lógica e o processo eleitoral; 
iv) a cultura política no Brasil; v) o comportamento dos eleitores; vi) o papel da 
mídia na política. 
A bibliografia inclui textos de revisão teórica, mas a ênfase é na produção empírica 
recente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA:
(DT = Discussão de Texto; SEM = Seminário)

Unidade 1: O sistema partidário brasileiro.
-  12/08  -  1ª  sessão:  Apresentação  do  programa.  Aula  expositiva:  Partidos  e 
sistemas partidários. Introdução ao sistema partidário brasileiro (Base: Duverger, 
1970; Sartori, 1982; Mainwaring, 1999).
-  19/08  -  2ª  sessão:  SEM:  Mainwaring,  Scott. Sistemas  partidários  em novas 
democracias: o caso do Brasil (Caps. 7 a 9, pp. 273-336).
- 26/08 - 3ª sessão: DT: Kinzo, Maria D'Alva. Partidos, eleições e democracia no 
Brasil pós-1985, Revista Brasileira de Ciências Sociais, n.54, 2004 (pp.23-40); DT: 
Melo, Carlos R. "Nem tanto ao mar, nem tanto à terra: elementos para uma análise 
do  sistema  partidário  brasileiro".  In:  Melo,  Carlos  R.  e  Sáez,  Manuel  A.  A 
Democracia Brasileira: balanço e perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2007 (pp. 267-302).

Unidade 2: Sistema de governo.  O presidencialismo brasileiro e as relações 
Executivo/Legislativo
- 02/09 - 4ª sessão:  DT - Figueiredo, Argelina e Limongi, Fernando. Instituições 
políticas  e  governabilidade:  desempenho  do  governo  e  apoio  legislativo  na 
democracia  brasileira.  In:  Melo,  Carlos  R.  e  Sáez,  Manuel  A.  A Democracia 
Brasileira...  (pp.147/198);  SEM:  Amorim  Neto,  Octavio.  Presidencialismo  e 
Governabilidade nas Américas, Rio de Janeiro, Fundação Konrad-Adenauer e Ed. 
FGV, 2006 (Cap. 5, pp. 121-146).

Unidade 3: Sistemas eleitorais e representação
- 09/09 - 5ª sessão:  DT - Nicolau, Jairo. Sistemas eleitorais, Rio de Janeiro, FGV, 

1999 (pp 9-79)



- 16/09 - 6ª sessão: DT: Pitkin, Hanna. “Representação: palavras, instituições 
e  idéias”,  Lua  Nova,  n.  67,  2006  (pp.  15-47);  DT:  Manin,  Bernard.  "As 
metamorfoses  do governo representativo",  Revista  Brasileira  de  Ciências 
Sociais, n.29, 1995 (pp. 5-34). SEM: Manin, Bernard; Przeworski, Adam; Stokes, 
Susan. Eleições e representação, Lua Nova, n. 67, 2006 (pp. 105-138);
 
Unidade  4:  A  “conexão  eleitoral”  na  Câmara  Federal:  a  lógica  da  ação 
parlamentar
-  23/09  -  7ª  sessão:  DT:  Carvalho,  Nelson Rojas.  E no início  eram as bases: 
geografia do voto e comportamento legislativo no Brasil, Rio de Janeiro, Revan, 
2003 (cap. I,  pp. 31-62; parte do cap. 3, pp. 91-109; cap. VI e Conclusão, pp. 
179-215). 

Unidade 5: Cultura política e democracia no Brasil
- 30/09 - 8ª sessão: DT: Rennó, Lucio. Teoria da cultura política: vícios e virtudes. 
Bib (Boletim Informativo Bibliográfico), n. 45, 1998 (pp. 71-92); DT: Moisés, José A. 
Cultura  política,  instituições  e  democracia:  lições  da  experiência  brasileira, 
RevistaBrasileira  de Ciências Sociais  ,  vol.  23,  nº  66,  2008 (pp.  11-43);  SEM: 
REIS. Fábio W. Dilemas da democracia no Brasil.  In:  Melo,  Carlos R. e Sáez, 
Manuel A. A Democracia Brasileira... (pp. 453-484); 

Unidade 6: O comportamento eleitoral no Brasil
-  07/10  -  9ª  sessão:  DT:  Castro,  Mônica  M.M.  "Sujeito  e  estrutura  no 
comportamento eleitoral", Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 20, São Paulo, 
Anpocs,  1992;  DT:  Rennó,  Lúcio.  "A estrutura  das  crenças  de  massa  e  seu 
impacto na decisão de voto",  bib (Revista Brasileira de Informação Bibliográfica  
em Ciências Sociais),  n.51, São Paulo, Anpocs, 2001 (pp. 85-102).
-  14/10  –  10ª  sessão: SEM:  Singer,  André.  Esquerda  e  direita  no  eleitorado 
brasileiro.  São Paulo,  Edusp,  2000,  Cap.  1  (pp.  21-49);  Cap.  4  e  Conclusões 
Finais  (pp.  129-165);  DT:  Carreirão,  Yan.  "Identificação  ideológica  e  voto  para 
presidente", Opinião Pública (Revista do Cesop/Unicamp), Vol. VIII, n. 1, 2002 (pp. 
54-79);  DT:  Silveira,  Flávio.  "Escolha intuitiva:  nova modalidade de decisão do 
voto", Opinião Pública (Revista do Cesop/Unicamp), Vol.II, n.2, 1994 (pp.61-72).
-  21/10  -  11ª  sessão: DT:  Carreirão,  Yan.  A  decisão  de  voto  nas  eleições 
presidenciais brasileiras, Rio de Janeiro/Florianópolis, FGV/EDUFSC, 2002. (Cap. 
2, pp. 41-61; Cap. 6 e Considerações finais,  pp. 177-213); SEM: Almeida, Alberto. 
A cabeça do eleitor: estratégia de campanha, pesquisa e vitória eleitoral. Rio de 
Janeiro: Record. 2008 (Introdução e cap. 1, pp. 15-62);  DT: HUNTER, Wendy e 
Power,  Timothy.  Recompensando  Lula:  poder  Executivo,  política  social  e  as 
eleições brasileiras de 2006. In: Melo, Carlos R. e Sáez, Manuel A. A Democracia 
Brasileira... (pp. 327-366).

Unidade 7: Mídia e política no Brasil   
- 04/11 - 12ª sessão: DT: Miguel, Luis Felipe. "Mídia e vínculo eleitoral: a literatura 
internacional e o caso brasileiro".  Opinião Pública, vol. X, nº 1, 2004 (pp.91-111); 
DT: SEM: Azevedo, Fernando. Agendamento da política. In: Rubim, Antônio Albino 
C. (org.) Comunicação e política: conceitos e abordagens. Salvador: Edufba, 2004 



(pp. 74-104). SEM: Porto, Mauro. Enquadramentos da mídia e política. In: Rubim, 
Antônio  Albino  C.  (org.)  Comunicação  e  política:  conceitos  e  abordagens. 
Salvador: Edufba, 2004 (pp. 74-104).
- 11/11 - 13ª sessão:  SEM: Miguel, L. F. "Mídia e manipulação política: a Rede 
Globo e as eleições presidenciais de 1989 a 1998". Comunicação & Política, nova 
série, vol. Nº 2-3, 1999 (pp. 119-138); SEM: Miguel, L. F. “A eleição visível: a Rede 
Globo descobre  a  política em 2002”.  Dados,  vol.  46,  nº  2,  2003,  pp.289-309); 
SEM:  Figueiredo,  Marcus  et  al.  “Estratégias  de  persuasão  em  eleições 
majoritárias: uma proposta metodológica para o estudo da propaganda eleitoral”, 
in: Figueiredo, Rubens (org.). Marketing político e persuasão eleitoral. São Paulo, 
Fundação Konrad-Adenauer, 2000 (pp. 149-169). 

Outros temas:
- 18/11 - 14ª sessão: Tema: Reforma Política (sistema eleitoral; financiamento de 
campanha;  coligações;  cláusula  de  barreira;  distorção  da  representação  dos 
Estados na Câmara Federal;  Medidas Provisórias;  voto  facultativo;  migração e 
fidelidade partidárias, etc). Temas específicos e textos: a decidir com a turma.
-  25/11  –  15ª  sessão:  Outros  temas  (federalismo;  Judiciário  e  política;  Poder 
Executivo;  participação político-eleitoral;  Constituição;  orçamento;  pesquisas  de 
opinião, etc). Temas específicos e textos: a decidir com a turma.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:  Apresentação  de  seminários  por  alunos  (as), 
discussão de textos; aulas expositivas.

AVALIAÇÃO: será feita com base na freqüência e participação dos alunos em sala 
de aula (25 %) e em um trabalho sobre algum tema do programa (75%).   O 
trabalho deverá obrigatoriamente contemplar alguns dos textos da bibliografia aqui 
proposta (obrigatória ou complementar). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Partidos, sistemas partidários e sistemas de governo.
-  Duverger, Maurice. Os Partidos Políticos. Rio de Janeiro, Zahar, 1970.
- Kirchheimer, Otto.  (1966). “The transformation of the Western European Party 

Systems”, in: Lapalombara, Joseph and Weiner, Myron.  Political Parties and 
Political Development (Princeton: Princeton University Press, pp. 177-200).

- Lijphart, Arend. Modelos de democracia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2003.

-Panebianco.  Ângelo.  Modelos  de  partido:  organização  e  poder  nos  partidos 
políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

- Sartori, Giovanni. Partidos e sistemas partidários, Rio de Janeiro/Brasília,  
      Zahar/UnB, 1982.

Unidade 1: O sistema partidário brasileiro
-Lavareda, Antônio. A democracia nas urnas: o processo partidário-eleitoral 
    brasileiro, Rio de janeiro, Rio Fundo, 1991.



-Kinzo, Maria D'Alva. Radiografia do quadro partidário brasileiro. São Paulo,  
     Fundação Konrad Adenauer, 1993. 
- Santos, Wanderley G. Sessenta e quatro: anatomia da crise, São Paulo, 
    Vértice, 1986.
-______. Regresso: máscaras institucionais do liberalismo
      oligárquico, Rio de Janeiro, Ópera Nostra, 1994.
- Schmitt, Rogério. Partidos Políticos no Brasil (1945-2000), Rio de Janeiro, 
     Zahar, 2000.
- Soares, Gláucio. Sociedade e Política no Brasil, São Paulo, Difel, 1973.
- Souza, Maria do Carmo C. Estado e partidos políticos no Brasil (1930 a 1964), 
    São Paulo, Ed. Alfa-Ômega, 1983 (2ª ed.).

Unidade 2:  O presidencialismo brasileiro e as relações Executivo/Legislativo
-  Abranches,  Sérgio.   “Presidencialismo  de  coalizão:  o  dilema  institucional 

brasileiro”, Dados, vol. 31, n. 1, 1988. (pp.5-34);
-  Ames,  Barry.  Os entraves da  democracia  no Brasil,  Rio  de Janeiro,ed.  FGV, 

2003. (Cap. 6, pp. 203-236).
- Amorim Neto, Octavio. "Gabinetes presidenciais, ciclos eleitorais e disciplina 
     legislativa no Brasil", Dados, vol. 43, n. 3, 2000. (pp. 479-520).
-  _____. "Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no
     controle legislativo das Medidas Provisórias", Dados, vol. 45, n. 1,
     2002. (pp. 5-38).
- Amorim Neto, Octavio e Santos, Fabiano. "A conexão presidencial: facções pró e 
     antigoverno e disciplina partidária no Brasil", Dados, vol. 44, n. 2, 2001. 
- Figueiredo, Argelina C. "Instituições e política no controle do Executivo", vol. 44, 
     n. 2, 2001.
-  Figueiredo, Argelina e Limongi, Fernando. Executivo e Legislativo na nova
     ordem contitucional. Rio de Janeiro, FGV, 1999.
- ______. "Incentivos eleitorais, partidos e política orçamentária",  Dados, vol. 45, 

n.2, 2002. (pp. 303-344);
- ______. “Poder de agenda na democracia brasileira: desempenho do governo no 

presidencialismo  pluripartidário”.  In:  Soares,  Gláucio  e  Rennó,  Lúcio  (org.) 
Reforma política:lições da história recente. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2006 (pp. 
249-280).

- Limongi, Fernando. “Formas de governo, leis partidárias e processo decisório”, 
bib (Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais), n. 55, 
2003 (pp 7-39).

-  ______.  Presidencialismo  e  governo  de  coalizão.  In:  Avritzer,  Leonardo  e 
Anastasia,  Fátima  (org.).  Reforma  política  no  Brasil.  Belo  Horizonte:  Ed. 
UFMG e PNUD, 2006 (pp. 237-257).

- Meneguello, Rachel. Partidos e governos no Brasil contemporâneo. São Paulo, 
    Paz e Terra, 1998.
-  Nicolau,  Jairo.  "Disciplina  partidária  e  base  parlamentar  na  Câmara   dos 

Deputados no  primeiro  governo  Fernando Henrique Cardoso  (1995-1998)", 
Dados,vol. 43, n.4, 2000 (pp.709-735); 

- Pereira, Carlos e Bernardo Mueller. "Comportamento estratégico em 
     presidencialismo de coalizão: as relações entre Executivo e Legislativo na



     elaboração do orçamento brasileiro", Dados, vol. 45, n. 2, 2002. (pp. 265-302).
- Pereira, Carlos e Mueller, Bernardo. Regras eleitorais e poderes do presidente no 

Congresso: duas dimensões complementares de capacidade governativa. In: 
Soares,  Gláucio  e  Rennó,  Lúcio  (org.)  Reforma  política:  lições  da  história  
recente. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2006 (pp. 296-315).

- Rennó, Lucio. Críticas ao presidencialismo de coalizão. In: Avritzer, Leonardo e 
Anastasia,  Fátima  (org.).  Reforma  política  no  Brasil.  Belo  Horizonte:  Ed. 
UFMG e PNUD, 2006 (pp. 259-271).

- Rodrigues, Leôncio M. Partidos, ideologia e composição social, São Paulo, 
     Edusp, 2002.
- Santos, Fabiano. Governos de coalizão no sistema presidencial: o caso do Brasil 

sob  a  égide  da  Constituição  de  1998.  In:  Avritzer,  Leonardo  e  Anastasia, 
Fátima (org.). Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: Ed. UFMG e PNUD, 
2006 (pp. 223-236).

- _____. Em defesa do presidencialismo de coalizão. In: Soares, Gláucio e Rennó, 
Lúcio (org.)  Reforma política: lições da história recente. Rio de Janeiro, Ed. 
FGV, 2006 (pp. 281-295).

Unidade 3: Sistemas eleitorais e representação: 
-  Arato,  Andrew.  Representação,  soberania  popular  e  accountability,  Lua 

Nova, n. 55/56, 2002.
- Araújo, Cícero. Representação, retrato e drama. Lua Nova, n. 67, 2006 (pp. 

229-260).
Miguel,  Luis  F.  Impasses  da  accountability:  dilemas  e  alternativas  da 

representação política. Revista de Sociologia e Política, n. 25, 2005.
- Lijphart, Arend. Democracias Contemporâneas. Lisboa, Gradiva,1989.
-  _____.  Modelos  de  democracia:  desempenho  e  padrões  de  governo  em 36 

países, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.
- Nohlen, Dieter. Sistemas electorales y partidos políticos, México, Fondo de 
    Cultura, 1994.
-  Pitkin,  Hanna.  The  concept  of  representation.  Berkeley:  University  of 

California Press, 1967.
-  Sartori,  Giovanni.  Ingenieria  constitucional  comparada,  México,  Fondo  de 

Cultura, 1994. 
- Tavares, José A.G. Sistemas eleitorais nas democracias contemporâneas. Rio 
     de Janeiro, Relume-Dumará, 1994.
- Urbinati, Nadia. O que torna a representação democrática?, Lua Nova, n. 67, 

2006 (pp. 191-228).

Unidade  4:  A  “conexão  eleitoral”  na  Câmara  Federal:  lógica  da  ação 
parlamentar 
- Ames, Barry. Os entraves da democracia no Brasil, Rio de Janeiro,ed. FGV, 
      2003.
- Amorim Neto, Octavio e Santos, Fabiano. "O segredo ineficiente revisto: o que 
     propõem e o que aprovam os deputados brasileiros", Dados, vol. 46, n. 4, 2003
     (pp.661-697).
______. A produção legislativa do Congresso: entre a paróquia e a  nação. In: 



Vianna,  Luiz  W.  (org.).  A democracia  e  os  três  poderes  no  Brasil.  Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2003 (pp. 91-139).

- Lemos, Leany B. “O Congresso brasileiro e a distribuição de benefícios sociais
     no período 1988-1994: uma análise distributivista", Dados, vol. 44, n. 3, 2001. 
     (pp. 561-605).
- Pereira, Carlos e Bernardo Mueller. “Partidos fracos na arena eleitoral e partidos 
     fortes na arena legislativa: a conexão eleitoral no Brasil". Dados, vol. 46, n. 4,   
    2003 (pp.735-770).
- Pereira, Carlos e Lúcio Rennó. "O que é que o reeleito tem ? Dinâmicas político-
     institucionais locais e nacionais nas eleições de 1998 para a Câmara dos
     Deputados", Dados, vol. 44, n. 2, 2001 (pp.323-361).
- Ricci, Paolo. “O conteúdo da produção legislativa brasileira: leis nacionais ou 
     políticas paroquiais ?", Dados, vol. 46, n. 4, 2003 (pp.699-733).
-  Samuels,  David.  “Determinantes  do  voto  partidário  em  sistemas  eleitorais 

centrados no candidato: evidências sobre o Brasil”, Dados, vol. 40, n. 3, 1997 
(pp.493- 533).

- Santos, Fabiano. "Microfundamentos do clientelismo político no Brasil: 1959-
      1963", Dados, vol. 38, n. 3, 1995. (pp. 459-495).

Unidade 5: Cultura Política e democracia no Brasil
- Avritzer, Leonardo. "Cultura política, atores sociais e democratização",  Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, n. 28, 1995 (pp. 109-122).
-Baquero, Marcelo. "Democracia, cultura e comportamento político: uma análise 

da  situação  brasileira",  in:  Perissinoto,  Renato  e  Fuks,  Mário  (org.) 
Democracia.  Teoria  e  prática.  Rio  de  Janeiro,  Relume-Dumará,  2002.  (pp. 
105-140)

-  Borba,  Julian.  Cultur  política,  ideologia  e  comportamento  eleitoral:  alguns 
apontamentos teóricos e reflexões sobre o caso brasileiro.  Opinião Pública, 
Vol. XI, n. 1, 2005 (pp. 147-168).

- Krischke, Paulo. "Cultura política e escolha racional na América Latina: interfaces 
     nos estudos da democratização", Bib (Revista Brasileira de Informação
    Bibliográfica em Ciências Sociais), n. 43, São Paulo, Anpocs, 1997. (pp. 103-
    126).
- Moisés, José A. “A desconfiança nas instituições democráticas”, OpiniãoPública, 

vol. XI, nº 1, 2005 (pp. 33-63).
- Moisés, José Álvaro. Os Brasileiros e a Democracia, São Paulo, Ática, 1995. 
- _____.   “Democratização e cultura política de massas no Brasil”, in: Lua Nova, 

26, 1992 (pp. 5-52).
- _____.  “A escolha democrática em perspectiva comparada”, in:  Lua Nova, 33, 

1994 (pp. 17-38).
-  Power,  Timothy e  Jamison,  Giselle.  Desconfiança política na América  Latina. 

Opinião Pública, vol. XI, n. 1, 2005. 
- Przeworski, Adam, Cheibub, José Antônio e Limongi, Fernando. “Democracia e 

cultura: uma visão não culturalista”, Lua Nova, n. 58, 2003, pp. (9-35).

Unidade 6: O comportamento eleitoral no Brasil
- Almeida, Alberto. A cabeça do eleitor: estratégia de campanha, pesquisa e vitória  



eleitoral. Rio de Janeiro: Record. 2008.
- Carreirão, Yan. A eleição presidencial de 2006: uma análise preliminar. Política & 

Sociedade, vol. 6, n. 10, 2007.
-  Carreirão, Yan e Kinzo, Maria D.G. Partidos políticos, preferência partidária e 

decisão eleitoral no Brasil (1989/2002). Dados, vol. 47, n. 1, p. 131-168, 2004. 
- Castro, Mônica M.M. Determinantes do comportamento eleitoral: a centralidade 
     da sofisticação política, Rio de Janeiro, Iuperj (Tese de doutorado), 1994.
- Figueiredo, Marcus. A decisão de voto. São Paulo, Idesp/Sumaré, 1991.
- Lamounier, Bolivar e Cardoso Fernando H. (org.) Os partidos e as eleições no 
    Brasil, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978 (2ª ed.).
- Lamounier, Bolivar (org.) Voto de desconfiança. Eleições e mudança política no 
    Brasil, 1970-1979, Petrópolis, Vozes, 1980.
- Lamounier, Bolivar e Kinzo, Maria D'Alva. "Partidos políticos, representação e 
     processo eleitoral no Brasil", Bib n. 19, S.P., Anpocs, 1985 (pp. 103-126).
- Lima Jr. Olavo B., Schmitt, Rogério e Nicolau, Jairo. "A produção recente sobre
     partidos, eleições e comportamento político: balanço bibliográfico", Bib n. 134, 
     S.P., Anpocs, 1992.
- Reis, Fábio W. (org.) Os partidos e o regime, São Paulo, Símbolo, 1978.
- Silveira, Flávio E. A decisão de voto no Brasil, Porto Alegre, EdipucRS, 1998.
- Soares, G.A.D. (1973). Sociedade e Política no Brasil. São Paulo: Difel.
- Venturi, G. (2006). A opinião pública diante da crise. Teoria e Debate, 66.

Unidade 7: Mídia e política no Brasil   
- Albuquerque, Afonso. A campanha presidencial no Jornal Nacional: observações 

preliminares. Comunicação & política, v. 1, n. 1, 1994.
-  Aldé,  Alessandra,  Mendes,  Gabriel,  Figueiredo,  Marcus.  Tomando  partido: 

imprensa e eleições presidenciais em 2006. Política & Sociedade, vol. 6, n. 10, 
2007.

-  Azevedo,  Fernando.  Imprensa,  PT  e  eleições  presidenciais  (1989-2006). 
Encontro Anual Compós, 2008.

-  Colling,  Leandro.  O  “estado  da  arte”  dos  estudos  sobre  mídia  e  eleições 
presidenciais de 1989 a 2002. Encontro Anual Compós, 2007.

- Miguel, Luis Felipe. Os meios de comunicação e a prática política. Lua Nova, 
55-56, 2002 (pp. 155- 184).

-  Lima,  Venício.  Cenários de representação política (CR-P).  In:  Rubim, Antônio 
Albino C. (org.)  Comunicação e política:  conceitos e abordagens.  Salvador: 
Edufba, 2004 (pp. 9-40).

- Porto, Mauro. “Mídia e deliberação política: o modelo do cidadão interpretante”. 
Política & Sociedade, nº 2, 2003 (pp.67-108); 

- Rubim, Antônio Albino C. Espetacularização e midiatização da política. In: Rubim, 
Antônio  Albino  C.  (org.)  Comunicação  e  política:  conceitos  e  abordagens. 
Salvador: Edufba, 2004 (pp. 181- 222).

- _____. (org.). Mídia e eleições de 1998. Salvador: Edufba, 2000.
- _____ e Colling, Lenadro. Cobetura jornalística e eleições presidenciais de 2006 

no Brasil. Política & Sociedade, vol. 6, n. 10, 2007. 
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