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Ementa O campo da História Polí�ca renovada: objetos, fontes e métodos. Interfaces da
História Polí�ca e da História Cultural. Mídias, Polí�ca e História do Tempo Recente. Produções da História
Polí�ca renovada no Brasil: populismo; trabalhismo; Ditadura Civil-Militar; redemocra�zação; par�dos
polí�cos; polarização polí�ca; neofascismo. Obje�vos 1. Geral Avaliar a História Polí�ca no Brasil,
considerando os novos temas e objetos de pesquisa sobre o tempo recente (anos de 1960-2020); 2.
Específicos a) Estudar a construção do campo da História Polí�ca renovada, enfa�zando conceitos,
métodos e teorias; b) Analisar a recepção do campo da História Polí�ca renovada no Brasil; c) Discu�r
histórica e historiograficamente a relação entre História, Mídias, Polí�ca e Tempo Presente; Jus�fica�va O
presente curso tem como jus�fica�va a emergência de novos temas e abordagens da História Polí�ca,
campo de estudos convencionalmente conhecido como Nova História Polí�ca ou História Polí�ca
renovada. Para tanto, consideramos a importância de discu�r conceitos u�lizados pela ciência histórica,
mas que não se originam neste meio, como por exemplo, mídias, par�dos polí�cos, polarização polí�ca e
neofascimo. Nesse sen�do, buscamos rever de maneira crí�ca as produções historiográficas sobre a
polí�ca (formal) no Brasil, com o intuito de contribuir com o debate acadêmico sobre o horizonte polí�co
e social do país no tempo presente, mas sem perder de vista as relações que o campo da História mantém
com outras esferas, como os movimentos sociais e as manifestações midiá�cas.
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