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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: Tópicos Especiais em História III

Unidade Ofertante: Ins�tuto de História
Código: MH127 Período/Série:  Turma: U

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 60 Prá�ca:  Total: 60 Obrigatória:( ) Opta�va: ( X )

Professor(A): Mônica Brincalepe Campo Ano/Semestre: 2021/2
Observações:  

 

2. EMENTA

A disciplina compreende o estudo de diferentes abordagens temá�cas e teórico metodológicas de
pesquisas em História.

3. JUSTIFICATIVA

Pretende se discu�r as relações entre a História e os campos das Linguagens, entendidas enquanto
(re)elaborações simbólicas das experiências, organização e classificação de mundo, em suas diversas
manifestações e suportes – visualidades, sonoridades e corporeidades –, e cujo enfoque teórico-
metodológico evidencia as problemá�cas da produção, reprodução e circulação de sen�dos, assim como
a das (re)configurações das formas de percepção. O curso dará ênfase no estudo de obras historiográficas
visando debater métodos, prá�cas de pesquisa e trabalho com fontes por parte dos autores selecionados
e ar�culados com as pesquisas desenvolvidas na linha.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:
Estudos de complementação e aprofundamento em temas e questões considerados relevantes para o
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas em História.
Obje�vos Específicos:

- Debater a diversidade teórico-metodológica de pesquisas desenvolvidas voltadas às questões de
linguagens, subje�vidades e iden�dades.

- Analisar trabalhos historiográficos atentando-se para seus diferentes procedimentos de pesquisa,
recorte temá�co e u�lização do instrumental teórico

- Privilegiar, ao longo do semestre, o estudo de obras que u�lizem diferentes �pos de fontes históricas.

5. PROGRAMA

Unidade I-  Iden�dades e Subje�vidades – abordagem crí�ca

1.1 A decolonialidade: desvinculação e revinculação de estruturas esté�cas e polí�cas

1.2 A modernidade e as tecnologias: as subje�vidades e o fazer a si mesmo

1.3 (Re)elaboração cultural: processos midiá�cos e circularidades



 

Unidade II – Linguagens: escritas de história em rear�culação e agenciamentos

2.1 História e Memória: rear�culação e agenciamento das escritas da história

2.2 História e Literatura:

2.3 História e Visualidades: a construção do olhar

6. METODOLOGIA

(Descrever a forma de organização das aulas ou como será desenvolvido o trabalho com os alunos.
Importante descrever a dinâmica das aulas, detalhando os recursos didá�cos a serem usados, levando
em conta as a�vidades síncronas e assíncronas).

7. AVALIAÇÃO

1.  Aulas exposi�vas com base em bibliografia especializada, com a par�cipação dos alunos na leitura e
apresentação dos textos como a�vidades obrigatórias.

2. Seminários realizados visando o desenvolvimento das habilidades relacionadas à pesquisa e a
apresentação oral.

3. Análise de documentos e confecção de textos
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9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

{Especificar em cada um dos quadros quais serão as a�vidades síncronas e assíncronas)

 

A�vidades Síncronas (mínimo de 50%)

A�vidades Assíncronas (máximo de 50%)

 

A�vidades Síncronas

DATAS ATIVIDADES – Explicitar plataforma de TI e so�wares a serem u�lizados.

11/08

 

Aula videoconferência; Google Meet

 

18/08 Aula videoconferência; Google Meet
25/08 Aula videoconferência; Google Meet
01/09 Aula videoconferência; Google Meet
15/09 A�vidade de Par�cipação Semana de História
22/09 Aula videoconferência; Google Meet
29/09 Aula videoconferência; Google Meet
06/10 Aula videoconferência; Google Meet
13/10 Aula videoconferência; Google Meet
20/10 Aula videoconferência; Google Meet
17/10 Aula videoconferência; Google Meet
02/11 Aula videoconferência; Google Meet
10/11 Aula videoconferência; Google Meet
17/11 Aula videoconferência; Google Meet
24/11 Aula videoconferência; Google Meet
01/12 Aula videoconferência; Google Meet
08/12 Aula videoconferência; Google Meet

 



A�vidades Assíncronas  

DATAS ATIVIDADES – Explicitar plataforma de TI e so�wares a serem u�lizados.
11/08 Google Sala de Aula
18/08 Google Sala de Aula
18/08 Google Sala de Aula
25/08 Google Sala de Aula
01/09 Google Sala de Aula
08/09 Google Sala de Aula
15/09 Google Sala de Aula
22/09 Google Sala de Aula
29/09 Google Sala de Aula
06/10 Google Sala de Aula
13/10 Google Sala de Aula
20/10 Google Sala de Aula
27/10 Google Sala de Aula
03/11 Google Sala de Aula
10/11 Google Sala de Aula
17/11 Google Sala de Aula
24/11 Google Sala de Aula

 

 

10. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

 

Referência: Processo nº 23117.034131/2021-11 SEI nº 2799284


