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EMENTA 
 
Construção do saber historiográfico a partir de seus conceitos fundamentais – Fonte, Método, Processo, Tempo, Acontecimento, 
Narrativa, Objetividade, Subjetividade – enfatizando a especificidade do olhar do historiador. Noções básicas necessárias à 
compreensão das diversas correntes teórico-metodológicas que compõem a história da historiografia e o panorama contemporâneo. 

 

 



 

OBJETIVOS 

 
1. In ic iar  o/a acadêmico/a na pesquisa histór ica  
2. Discernir  os pontos de contato,  interação e d i ferenciação com outras d iscip l inas correla tas à 

Histór ia  
3. Compreender a especi f ic idade da Histór ia como um campo c ientí f ico fundamentado nos séculos 

XIX e XX.  
4. Propiciar  o conhecimento das ferramentas concei tuais básicas do trabalho do histor iador e  do 

professor de his tór ia .   
5. Conhecer aspectos teór icos e metodológicos do trabalho do histor iador com as fontes his tór icas 
6. Refle t i r  sobre as possib i l idades de transposição didát ica de conceitos his tór icos fundamentais 

como tempo, memória,  fonte,  acontecimento e narrat iva.  
 
 
 
 

 

 
 

METODOLOGIA 

•  Aulas exposit ivas d ialogadas – debate em sala.   

•  Elaboração de f ichamentos de textos.  

•  Real ização de le i tura compart i lhada dos textos da disc ip l ina 

•  Anál ise de fontes mater iais,  iconográf icas,  textuais,  sonoras, etc .  

 
 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

1. Defin ições de Histór ia  
2. O estatuto c ient í f ico do conhecimento histór ico  
3. As fontes do conhecimento histór ico  
4. Fatos e acontecimentos na Histór ia  
5. Escr i tas da histór ia  
6. Histór ia,  temporal idades, cronologias e per iod izações 
7. Concei tos da Histór ia em sala de aula 

 

 
 

 
 

AVALIAÇÃO 
 

 

•  Assiduidade e part ic ipação – (peso1)  
•  Prova escr i ta – (peso4)  
•  Lei tura compar t i lhada – (peso3)  
•  Fichamento de texto – (peso2)  
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