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Ementa: 

 
Curso que tem por finalidade discutir os objetivos dos indicadores sociais, maneira de construí-los e sua 
importância para a gestão pública. Associados as definições gerais dos indicadores também serão 
vistas as principais noções de estatística para utilização de tais indicadores no monitoramento das 
políticas públicas. Também fará parte da disciplina noções sobre a utilização de bancos de dados no 
referido monitoramento.  
  

 

Programa: 

 

 Conceitos básicos relacionados a indicadores sociais 

 Fontes de dados para construção de indicadores sociais 

 Construção de indicadores demográficos e de saúde, e padronização de medidas brutas 

 Construção de indicadores de segurança pública, criminalidade e justiça 

 Construção de indicadores educacionais 

 Construção de indicadores de mercado de trabalho, renda e pobreza 

 Construção de indicadores habitacionais, de infra-estrutura urbana, de qualidade de vida, de 
meio ambiente e de opinião pública 

 Construção de índices de desigualdade e desenvolvimento humanos 
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