
 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas/CCSA 
Campus de Toledo 
Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Serviço Social-Mestrado/PPGSS 

 

Rua da Faculdade, 645 - Jd. Santa Maria - Fone: (45) 3379-7013 - Fax: (45) 3379-7002 - CEP 85903-000 - Toledo - PR 
email: toledo.mestradosevicosocial@unioeste.br 

1 

Anexo II – Resolução nº 133/2003-CEPE 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO/ANO 2021/1 

Programa Pós-Graduação stricto sensu em Serviço Social - Mestrado 

Área de Concentração: Serviço Social, Política Social e Trabalho Profissional  

 

Mestrado (X)                    Doutorado (  ) 

Centro Ciências Sociais Aplicadas/CCSA 

Campus de Toledo 

Docentes:   Zelimar Soares Bidarra 

 

DISCIPLINA 

Código Nome Carga horária 

AT1 AP2 Total 

 Avaliação de Políticas Públicas 

 

  45 horas 

(1 Aula Teórica; 2 Aula Prática) 

 

Ementa 

Fundamentos e conceitos básicos em avaliação de política social. Distinção entre análise e avaliação da 

política. Pesquisa avaliativa: concepção, princípios, ciclo, campo e estruturas elementares.  

 

Objetivos 

• Apresentar reflexões teórico-metodológicas referentes aos fundamentos e conceitos do processo 

de avaliação de política social (política pública). 

• Compreender a avaliação de política pública como campo científico. 

• Conhecer tipologias da pesquisa avaliativa. 

• Apreender os componentes da pesquisa avaliativa. 

• Elaborar protótipo de projeto de pesquisa avaliativa. 

 

 

Conteúdo Programático 

 

Unidade I : Avaliação de Políticas Públicas 

• Política Pública: definição e finalidades 

• Avaliação de políticas públicas como campo científico (pesquisa avaliativa1) 

• O debate sobre as diferenças entre avaliação e análise de políticas públicas 

 

Unidade II – Avaliação de Políticas Públicas 

• Avaliação de políticas públicas: princípios, conceitos e estudo do “Ciclo” da política pública. 

• Componentes e fases do processo de avaliação de políticas públicas (estruturas elementares): 

tipologias de avaliação (modelos), indicadores, variáveis e metodologias. 

 
1 A literatura sobre o tema de Avaliação de Políticas Públicas, em geral, remete-se a esse procedimento como 

pesquisa de avaliação ou estudos de avaliação. 
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Atividades Práticas – grupos de ........ alunos 
 

 

Metodologia 

O desenvolvimento da Disciplina faz-se mediante:  

➢ A leitura prévia dos textos e documentos indicados;   
➢ Aulas expositivas e debates;   
➢ Estudos dirigidos sobre materiais específicos; 
➢ Apresentação de vídeos/documentários   
➢ Realização de seminários.   
➢ Realização de exercício prático de avaliação (projeto ou programa social) 

 
Observação: A leitura prévia dos textos é obrigatória, sendo quesito fundamental de avaliação 
permanente e para assegurar a qualidade nas aulas. 
 

Ressalta-se que:  

As atividades de ensino na exceção pandêmica estão amparadas pelas regulamentações da 

UNIOESTE, como o Ato Executivo nº 021/2020-GRE que suspende as atividades acadêmicas 

presenciais no âmbito da Unioeste em razão da pandemia do COVID-19;  a Resolução Nº 

052/2020-CEPE, de 21 de maio de 2020, que regulamenta a possibilidade de substituição de 

aulas presenciais por aulas remotas síncronas, em caráter excepcional, nos programas e nos 

cursos de pós-graduação stricto e lato sensu da Unioeste, durante a suspensão das atividades 

acadêmicas letivas presenciais, determinadas pelo Ato Executivo nº 21/2020-GRE; entre outras 

complementares. O desenvolvimento de aulas sob o formato remoto terá vigência enquanto 

perdurar a suspensão de atividades presenciais. 

 

Para a realização das atividades da Disciplina será utilizada a Plataforma da Microsoft Teams 

que se encontra disponível para acesso pelos sistemas da Universidade. Os arquivos de textos 

digitais ou digitalizados serão ali disponibilizados.   

 

A forma de apuração da frequência dos acadêmicos será por meio de chamada, tendo como 

comprovante o registro de presença sob a forma de visualização da sua identificação no 

ambiente da sala de aula.  

Considera-se a frequência mínima de 75% de presença como uma das condições para se obter 

o aproveitamento. 

 

Avaliação 

(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade) 

A aferição de conhecimentos far-se-á mediante a elaboração de um protótipo/projeto de avaliação de 

um projeto ou programa social, cuja valoração pode variar de zero até 100. Considera-se aprovado 

aquela/e que obtém média igual ou superior a 70.  

O trabalho será realizado de forma individual e será objeto de apuração de aproveitamento. O formato 

desse trabalho é o de um projeto de pesquisa avaliativa, com o tamanho mínimo de 07 e máximo de 10 

páginas, nas quais não está incluída a listagem das Referências.  

Para a elaboração desse projeto de pesquisa avaliativa é obrigatório o uso de, pelo menos, 50% das 

referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento das aulas dessa Disciplina. A data de entrega 

do trabalho para a docente responsável pela Disciplina fica definida como até 45 (quarenta e cinco) dias 

após o encerramento das aulas que integralizam a carga horária obrigatória de 45h/a.   
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sentido lato e sua diferenciação de outros conceitos similares – arquivo pdf/scanner 
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Sociologia, problemas e práticas, n.º 83, 2017, pp. 11-35. Arquivo pdf 
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BRASIL. Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex ante, volume 1 / Casa Civil da 

Presidência da República, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. – Brasília (DF): Ipea, 2018. v. 1 

(192 p.). Publicação conjunta: Casa Civil da Presidência da República em parceria com o Ministério 

da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Ministério da Transparência 

e Controladoria-Geral da União (CGU) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 2018. 

Arquivo pdf 

 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/MPOG. Secretaria de Planejamento e 

Investimentos Estratégicos - SPI. Indicadores de programas: Guia Metodológico. Secretaria de 

Planejamento e Investimentos Estratégicos – Brasília (DF): MPOG, 2010. Arquivo pdf 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS. Caderno de Estudos do 

Curso em Conceitos e Instrumentos para a Avaliação de Programas – Brasília (DF): MDS, 

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação; Secretaria Nacional de Assistência Social, 2015. 

Arquivo pdf 

 

CAVALCANTI, Paula Arcoverde. Sistematizando e comparando os enfoques de avaliação e de 

análise de políticas públicas: uma contribuição para a área educacional. Tese doutorado. 

Faculdade de Educação. Unicamp, 2007.  Arquivo pdf  

 

COHEN, Ernesto; FRANCO, R. Avaliação de Projetos Sociais. 3ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 1999. 

(Cap. 5. A linguagem dos Projetos) Arquivo pdf 

 

COTTA, Tereza C. Metodologias de Avaliação de Programas e projetos sociais: análise de resultados e 

de impacto. IN Revista do Serviço Público. Ano 49, n. 2. Brasília: ENAP, 1998. Arquivo pdf 
 

FIGUEIREDO, A. C. e FIGUEIREDO, M.  Avaliação política e avaliação de políticas: um quadro de 

referência teórica.  Análise & Conjuntura 1 (3). Belo Horizonte (MG): Fundação João Pinheiro, 1986.  

Arquivo pdf 

 

JANUZZI, Paulo M. Indicadores Sociais no Brasil. 3ed. São Paulo: Alínea. 2016. Arquivo pdf  

 

MULLER, Pierre A Análise das Políticas Públicas / Pierre Muller, Yves Surel; [traduzido por 

Agemir Bavaresco, Alceu R. Ferraro]. - Pelotas: Educat, 2002. (Cap. 1, p. 10 a 29) Arquivo pdf 

 

RUA, Maria das Graças. Políticas públicas. 3. ed. rev. atua. – Florianópolis :Departamento de 

Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2014. 130p. Arquivo pdf 
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RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos. S/D. Mimeo. Arquivo 

pdf      Disponível em: https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-gestao-de-politicas-

publicas/processo-seletivo/SiteAssets/Paginas/default/RUA.pdf 
 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre (RS), ano 8, 

nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45. Arquivo pdf  

 

VIANA. Ana L. Abordagens metodológicas em políticas públicas. RAP, Rio de Janeiro, 

30(2):5-43, mar/abr, 1996. Arquivo pdf 

  

 

Bibliografia complementar  
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públicas – uma experiência em educação profissional. 3ª. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

CHEIBUB, Zairo B.; MESQUITA, Wânia A. B.  Os Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental: avaliação de sua contribuição para políticas 

públicas e trajetória profissional. Texto para Discussão – ENAP. Brasília (DF): ENAP/FGV, 2001. 

 

FREY, Klaus. Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática de políticas 

públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas. Brasília (DF): IPEA, 2000.  

 

JANUZZI, Paulo M. Avaliação de programas públicos por meio da análise estruturada dos relatórios 

de auditoria da controladoria geral da união. Cadernos Gestão Pública e Cidadania, São Paulo, v. 

16, n. 59, Jul./Dez. 2011.  

 

JANUZZI, Paulo M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais 

no Brasil. Revista do Serviço Público. Brasília (DF) 56 (2): 137-160. Abr/Jun. 2005. 

 

JANUZZI, Paulo M. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na 

formulação e avaliação de políticas públicas municipais. RAP, Rio de Janeiro, v. 36, p.51-72, 

Jan./Fev. 2002.  

 

ORTEGA PEREZ, N. e RUIZ SEISDEDOS, S. Definición de problemas y diseño de la agenda. In: 

PÉREZ SÁNCHEZ, M (ed.). Análisis de políticas públicas. Espanha: Editorial Universidad de 

Granada, Manuales Ciencias Políticas y Sociológicas, 2005. Disponível em: 

https://www.academia.edu/19355233/Analisis_de_Politicas_Publicas 

 

PÉREZ SÁNCHEZ, M (ed.). Análisis de políticas públicas. Espanha: Editorial Universidad de 

Granada, Manuales Ciencias Políticas y Sociológicas, 2005. Disponível em: 

https://www.academia.edu/19355233/Analisis_de_Politicas_Publicas 

 

RESENDE, Guilherme Mendes. Avaliação de políticas públicas no Brasil: uma análise de seus 

impactos regionais / Guilherme Mendes Resende. – Rio de Janeiro: Ipea, 2014.v. 1 e v.2  

 

ROCHA, Flávio M. Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD): 

análise de múltiplos fluxos do CONSAD Iguatemi-MS. Dissertação. Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (PGDRA). Unioeste: câmpus Toledo. 2012. Arquivo 

pdf 

https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-gestao-de-politicas-publicas/processo-seletivo/SiteAssets/Paginas/default/RUA.pdf
https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-gestao-de-politicas-publicas/processo-seletivo/SiteAssets/Paginas/default/RUA.pdf
https://www.academia.edu/19355233/Analisis_de_Politicas_Publicas
https://www.academia.edu/19355233/Analisis_de_Politicas_Publicas
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SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, Elisabete (orgs.). Políticas públicas. Coletânea, volume 1.  

Brasília: ENAP/FGV, 2006. (p. 21 – Introdução e parte do Cap. 1 p. 28-42) Arquivo pdf 

 

SOUZA, C. Estado do campo da pesquisa em políticas públicas no Brasil. In: Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, v.18, n.51, fev. 2003. Arquivo pdf 

 

______. Políticas públicas: conceito, tipologias e subáreas. Política Estadual de Habitação de 

Interesse Social-Ciclo de Debates, 2005. Arquivo pdf   Disponível em: 

http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/3843/material/001-%20A-

%20POLITICAS%20PUBLICAS.pdf 
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