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Disciplina	   Código	   Créditos	   Carga	  
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Responsável	  

Análise	  de	  Políticas	  Sociais	   336017	   04-‐00-‐04	   60	  horas	   Profº	  Drº	  Evilasio	  Salvador	  

evilasioss@unb.br	  
http://lattes.cnpq.br/9255679876512606	  

 Ementa	  
Análise	  de	  propostas	  e	  de	  desempenhos	  de	  políticas	  sociais.	  Construção	  de	  quadro	  de	  referência	  explicativo	  à	  
luz	   de	   abordagens	   e	  modelos	   correntes.	   Análise	   empírico-‐factual	   de	   políticas	   sociais	   concretas.	   Técnicas	   de	  
análise	  de	  políticas	  sociais.	  

PROGRAMA	  DO	  CURSO	  

1.	  Objetivos	  	  

1.1.	  Geral	  

Problematizar	   a	   concepção	   de	   metodologias	   de	   análise	   e	   avaliação	   de	   políticas	   sociais	   como	   atividade	  
técnica	  instrumental	  e	  racional	  de	  aferição	  de	  eficiência	  e	  eficácia	  e	  situar	  os	  processos	  avaliativos	  sobre	  a	  
origem,	   desenvolvimento,	   funções	   e	   efeitos	   das	   políticas	   sociais	   no	   contexto	   das	   relações	   entre	   Estado	   e	  
sociedade.	  

1.2.	  Específicos	  	  

(1)	   Conhecer	  o	  debate	  sobre	  a	  distinção	  entre	  análise	  e	  avaliação	  de	  políticas	  sociais.	  
(2)	   Discutir	  a	  análise	  de	  políticas	  sociais	  no	  contexto	  das	  políticas	  públicas.	  
(3)	   Discutir	  os	  conceitos	  envolvidos	  na	  análise	  e	  avaliação	  de	  políticas	  sociais.	  
(4)	   Conhecer	  os	  principais	  métodos	  e	  modelos	  utilizados	  na	  análise	  das	  políticas	  sociais,	  problematizando	  os	  

limites	  dessas	  metodologias	  com	  uma	  perspectiva	  crítica.	  
(5)	   Estudar	  as	  principais	  dimensões	  para	  análise	  de	  políticas	  sociais:	  abrangências	  dos	  direitos,	  orçamento,	  

controle	  democrático,	  relação	  entre	  as	  esferas	  de	  governo.	  
(6)	   Estudar	   as	   análise	   de	   políticas	   sociais	   no	   Brasil	   em	   contexto	   de	   contrarreforma	   do	   Estado	   e	   de	  

financeirização	  do	  capital.	  
(7)	   Analisar	  uma	  política	  (ou	  programa)	  social,	  à	  luz	  do	  quadro	  teórico	  selecionado,	  identificando:	  

• contextualização	  sócio-‐histórica	  de	  origem	  e	  expansão;	  
• princípios	  orientadores	  dos	  direitos	  previstos	  e	  assegurados;	  
• potencialidade	  e	  implicações	  na	  redução	  das	  desigualdades;	  
• as	   relações	   entre	   Estado	   e	   sociedade	   civil	   constituintes	   do	   processo	   de	   formulação,	   gestão,	  

implementação	  e	  controle	  social	  democrático;	  	  
• As	  formas	  de	  financiamento	  e	  do	  gasto	  orçamentário.	  
	  

2.	  Procedimentos	  didáticos	  
	  
O	  desenvolvimento	  do	   conteúdo	  programático	   exige	   a	   realização	  de	   leituras	   individuais	   extraclasse,	   por	   parte	  
dos	  discentes,	  da	  totalidade	  da	  bibliografia	  obrigatória	  indicada	  neste	  plano	  de	  ensino.	  Recomenda-‐se	  que	  os/as	  
discentes	  realizem	  fichamento	  de	  todos	  os	  textos	  obrigatórios	  da	  disciplina.	  	  
O	  curso	  será	  um	  espaço	  de	  trocas	  e	  debates	  sobre	  as	  questões	  e	  abordagens	  de	  análise	  e	  avaliação	  de	  políticas	  
sociais.	  	  
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A	   didática	   será	   participativa	   envolvendo	   todos	   os	   discentes	   nas	   discussões	   e	   polêmicas	   das	   referências	  
bibliográficas	   indicadas.	   O	   professor	   fará	   o	   papel	   de	   mediador	   a	   partir	   das	   questões	   levantadas	   pelos/as	  
discentes.	  	  Os	  encontros	  terão	  a	  seguinte	  dinâmica:	  

a) Exposição	  inicial	  do	  professor	  (60	  minutos)	  sobre	  a	  temática	  da	  aula;	  
b) Primeira	   rodada	  de	   intervenções	  dos	  discentes:	  questões,	  dúvidas	  e	  polêmicas	  dos	   textos	  básicos	  com	  

base	  nos/as	  autores/as	  e	  na	  crítica	  de	  outros/as	  autores/as;	  
c) Segunda	   rodada	  de	   intervenções	  dos	  discentes	  articulando	  a	   temática	   com	  a	   conjuntura	  e	  a	   realidade	  

econômica	  e	  social	  do	  Brasil.	  

No	  início	  do	  curso,	  cada	  mestrando/a	  e	  doutorando/a	  selecionará	  uma	  política	  (ou	  programa)	  social	  relacionada	  
ao	  seu	  objeto	  de	  estudo,	  que	  será	  analisada	  ao	  longo	  do	  semestre,	  à	  luz	  dos	  debates	  e	  discussões,	  resultando	  em	  
um	  artigo	   individual	   a	   ser	  escrito	  pelo/a	  estudante.	  As	  dimensões,	   categorias	  e	   indicadores	  a	   serem	  utilizados	  
não	   podem	   ficar	   restritos	   aos	   estudos	   já	   realizados,	   mas	   devem	   partir	   da	   experiência	   e	   investigação	   dos	  
próprios	  mestrandos	  e	  doutorandos.	  
O	  professor	  realizará	  orientação	  individual,	  desde	  que	  previamente	  agendada.	  	  
Todos	   os	   textos	   marcados	   com	   “*”	   (asterisco)	   serão	   disponibilizados	   no	   ambiente	   virtual	   da	   disciplina	   e	   os	  
demais	  ficarão	  disponíveis	  na	  fotocopiadora.	  	  
	  
3.	  Responsabilidade	  do	  aluno	  
	  

• Comparecer	  a,	  no	  mínimo,	  75%	  das	  aulas,	  para	  ser	  aprovado.	  
• Ler	  todos	  os	  textos	  da	  bibliografia	  básica.	  
• Participar	  ativamente	  das	  discussões	  em	  sala.	  
• 	  Fazer	  a	  inscrição	  obrigatória	  no	  espaço	  virtual	  da	  disciplina:	  

https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=1317 ,	  sendo	  o	  código	  de	  acesso	  336017.	  	  
• Participar	  dos	  debates	  e	  realizar	  as	  avaliações	  solicitadas.	  
• Trazer	  questões	  sobre	  os	  textos	  indicados	  em	  todas	  aulas.	  
• Ser	  pontual.	  
• Entregar	  os	  trabalhos	  (projeto	  do	  artigo,	  resumo	  expandido	  e	  artigo	  final)	  nos	  prazos	  estabelecidos.	  
	  
Observação	  sobre	  a	  frequência	  e	  a	  pontualidade:	  

• Será	   realizada	   uma	   chamada	   no	   início	   de	   cada	   aula,	   com	   uma	   tolerância	  máxima	   de	   10	  minutos.	   	   A	   ativa	  
participação	  em	  sala	  de	  aula	  nos	  horários	  previstos	  é	  requisito	  indispensável	  para	  o	  melhor	  aproveitamento	  
do	  curso,	  e	  condição	  de	   respeito	  ao	   trabalho	  do	  professor	  e	  do	  grupo	  de	  estudantes.	  Lembrando	  que	  cada	  
encontro	  é	  constituído	  de	  4	  aulas.	  	  

	  

4.	  	  Avaliação	  
	  
A	  avaliação	  é	  um	  processo	  de	  acompanhamento	  do	  discente	  ao	  longo	  do	  semestre	  que	  envolverá	  a	  elaboração	  
de	  um	  projeto	  de	  análise	  de	  uma	  política	  ou	  programa	  social,	  do	  resumo	  expandido	  do	  artigo	  a	  ser	  desenvolvido,	  
da	  escrita	  um	  artigo	  científico	  e	  da	  participação	  efetiva	  nas	  aulas.	  	  
A	  menção	  final	  atribuída	  a	  partir	  dos	  seguintes	  critérios	  e	  pontuações:	  

a) Entrega	   de	   um	   projeto	   (no	   máximo	   4	   pp)	   com	   uma	   proposta	   de	   análise	   de	   uma	   política	   ou	  
programa	   social	   contendo:	   	   justificativa;	   objetivos	   e	   procedimentos	   metodológicos	   (10	  
pontos).Entrega:	  9/10/2017.	  

b) Resumo	  Expandido	  (no	  mínimo	  5	  pp	  e	  no	  máximo	  7	  pp)	  com	  o	  desenvolvimento	  parcial	  do	  artigo	  	  
com	  análise	  de	  uma	  política	  social	  ou	  programa	  social	  .	  (20	  pontos).	  Entrega:	  6/11/2017.	  

c) O	  artigo	  científico	  será	  elaborado	  individualmente,	  devendo	  ser	  inédito	  e	  terá	  como	  objeto	  a	  análise	  de	  
uma	   política	   ou	   de	   um	   programa	   social	   escolhido	   no	   início	   do	   curso.	   A	   análise	   deverá	   incorporar	   a	  
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bibliografia	  utilizada	  na	  disciplina	  e	  abordar	  as	  dimensões	  discutidas	  	  no	  curso.	  O	  artigo	  deve	  ser	  feito	  
em	  editor	  de	   texto	  e	   gravado	   com	  a	  extensão	   “doc”	  ou	   “docx”,	   obedecendo	  a	   seguinte	   configuração:	  
fonte	   Times	   New	   Roman	   tamanho	   12,	   papel	   tamanho	   A-‐4,	   espaço	   interlinear	   de	   1,5	   cm,	   todas	   as	  
margens	   com	   2,5	   cm.	   O	   texto	   não	   poderá	   ultrapassar	   20	   páginas	   (incluindo	   as	   referências,	   tabelas,	  
gráficos,	  quadros	  e	  anexos)	  ou	  ter	  no	  máximo	  40.000	  caracteres	  com	  espaços.	  As	  normas	  da	  ABNT	  (NBR	  
6023	  e	  NBR	  10520)	  de	  agosto	  de	  2002	  deverão	  ser	  obedecidas.	  O	  artigo	  será	  entregue	   impresso	  até	  o	  
dia	  	  	  4/12/2017	  e	  	  postado	  no	  mesmo	  dia	  no	  ambiente	  virtual	  da	  disciplina	  (não	  serão	  aceitos	  artigos	  
fora	  da	  data	  estabelecida).	  	  Os	  critérios	  de	  correção	  do	  artigo	  são:	  clareza	  do	  texto,	  adequação	  do	  texto,	  
capacidade	  de	  argumentação	  e	  fundamentação	  científica,	  questões	  formais,	  uso	  correto	  das	  normas	  da	  
ABNT	  e	  utilização	  de	  bibliografia	  pertinente.	  	  O	  artigo	  vale	  50	  pontos.	  Entrega:	  4/12/2017.	  

d) A	   nota	   de	   participação	   (20	   pontos)	   terá	   como	   critérios:	   assiduidade,	   pontualidade,	   leitura	   da	  
bibliografia,	   participação	   com	   questões	   nos	   debates	   em	   cada	   sessão,	   contribuição	   ao	  
desenvolvimento	  da	  disciplina.	  	  
	  
Obs.:	   Se	   for	   necessário	   o	   professor	   vai	   realizar	   controle	   de	   leitura	   por	   meio	   de	   avaliação	  
específica	  referente	  aos	  textos	  obrigatórios	  do	  encontro	  ou	  via	  entrega	  de	  fichamentos.	  
	  

Tabela	  de	  conversão	  dos	  pontos:	  
Pontos	   Conceito	  
00	  a	  09	   SR	  
10	  a	  29	   II	  
30	  a49	   MI	  
50	  a	  69	   MM	  
70	  a	  89	   MS	  
90	  a	  100	   SS	  

	  
5. Cronograma,	  conteúdo	  programático	  e	  bibliografias	  básicas	  e	  complementares	  

	  
7/08/2017	  -‐	  	  Encontro	  1	  –	  Apresentação	  do	  professor	  e	  dos	  discentes.	  Discussão	  do	  Plano	  de	  Curso.	  
	  
Unidade	  I	  	  
Delimitação	  do	  	  Objeto	  da	  Disciplina,	  Tendências	  e	  Abordagens	  na	  Análise	  e	  Avaliação	  de	  Políticas	  Sociais	  
(Construção	  de	  quadro	  de	  referência	  explicativo	  à	  luz	  de	  abordagens	  e	  modelos	  correntes)	  

	  
14/08/2017	  (Encontro	  2)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  

1. PEREIRA,	  Potyara.	  Política	  social:	  temas	  e	  questões.	  São	  Paulo:	  Cortez	  Editora,	  2008.	  Capítulo	  5	  “concepções	  e	  
propostas	  de	  política	  social”,	  p.	  163-‐202.*	  

2. MULLER,	   Pierre.	   SUREL,	   Yves.	   A	   análise	   das	   políticas	   públicas.	   Pelotas:	   Educat,	   2002.	   Introdução	   (p.7-‐10)	  
Capítulo	  1,	  o	  que	  é	  uma	  política	  pública?(p.	  11-‐30).*	  

3. ARRETCHE,	   Marta.	   Tendências	   no	   estudo	   sobre	   avaliação.	   In	   RICO,	   Elizabeth	   (Org.),	   Avaliação	   de	   políticas	  
sociais:	  uma	  questão	  em	  debate.	  	  4ª	  edição.	  São	  Paulo:	  Cortez	  Editora,	  2006,	  p.	  29-‐40.*	  

Ementa	  da	  aula:	  	  
Significado	  da	  política	  social	  e	  conceitos	  correlatos.	  Divisão	  social	  do	  bem-‐estar	  e	  diferentes	  tipos	  de	  regimes.	  Tendências	  e	  
perspectivas	  da	  política	  social.	  Política	  pública	  como	  constructo	  social	  e	  de	  pesquisa.	  Os	  problemas	  na	  análise	  de	  políticas	  
públicas.	  Análise	  para	  além	  da	  abordagem	  sequencial.	  Distinção	  entre	  análise	  e	  avaliação	  de	  políticas	  sociais.	  
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Bibliografia	  complementar	  
BEHRING,	  Elaine;	  BOSCHETTI,	  Ivanete.	  Política	  social:	  Fundamentos	  e	  história.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2008.	  
FRANCO,	  Rolando.	   LANZARO,	   Jorge.	  Política	  y	  políticas	  púlbicas:	  en	   los	  procesos	  de	   reforma	  de	  América	  Latina.	  México,	  
Flacso,	  2006.	  
MARSHAL,	  T.	  H.,	  Tr.	  Meton	  P.	  Gadelha.	  Política	  social.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Zahar	  Editores,	  1967.	  
MARX,	   Karl.	   “Legislação	   fabril.	   Cláusulas	   sanitárias	   e	   educacionais	   e	   sua	   generalização	  na	   Inglaterra”,	   in	  O	  Capital.	   Vol.	   I,	  
tomo	  II,	  São	  Paulo:	  Cultural,	  1984.	  
MENY,	  Yves;	  THOENING,	  Jean-‐Claude.	  Politiques	  Publiques.	  Paris,	  Presses	  Universitaires	  de	  France,	  1989.	  
MISHRA,	  Ramesh.	  Marx	  and	  Welfare	  State,	  Sociological	  Review,	  New	  Series,	  Vol.	  23	  (2),	  may	  1975.	  
SARAIVA,	  Enrique.	  FERRAREZI,	  Elisabete	  (Orgs.).	  Políticas	  públicas.	  Volume	  1	  Brasília:	  ENAP,	  2006.	  	  
SARAIVA,	  Enrique.	  FERRAREZI,	  Elisabete	  (Orgs.).	  Políticas	  públicas.	  Volume	  2	  Brasília:	  ENAP,	  2006.	  
	  

21/08/2017	  	  (Encontro	  3)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
4. SILVA,	  Maria	  O.	  S.	  Avaliação	  de	  políticas	  e	  programas	  sociais:	  aspectos	  conceituais	  e	  metodológicos.	  In:	  SILVA,	  

Maria	  (Org.).	  Avaliação	  de	  políticas	  e	  programas	  sociais:	  teoria	  e	  prática.	  São	  Paulo:	  Veras	  Editora,	  2001,	  p.	  
37-‐96.	  

5. SUBIRATS,	   Joan	   et	   al.	   Análisis	   y	   gestión	   de	   políticas	   públicas.	   Barcelona:	   Ariel,	   2008.	   Capítulo	   1	   –	   “Las	  
perspectivas	  teóricas	  en	  el	  análisis	  de	  políticas	  públicas”,	  p.	  19-‐33.	  	  

6. FARIA,	  Carlos	  Aurélio	  Pimenta	  de.	  A	  Política	  da	  Avaliação	  de	  Políticas	  Públicas.	  Revista	  Brasileira	  de	  Ciências	  
Sociais,	  São	  Paulo,	  vol.	  20,	  n.	  59,	  outubro	  2005,	  p.97-‐169.*	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Avaliação	   de	   políticas	   e	   programas	   	   sociais	   enquanto	   momento	   do	   processo	   das	   políticas	   públicas.	   Elementos	   para	  
definição	   dos	   tipos	   de	   avaliação.	   Tipos	   de	   avaliação.	   Avaliação,	   Análise	   de	   políticas	   sociais	   e	   concepção	   de	   Estado.	  
Implantação	  dos	  sistemas	  de	  avaliação	  de	  políticas	  públicas.	  Diferentes	  correntes	  na	  análise	  de	  políticas	  públicas.	  Crítica	  à	  
visão	  racionalista.	  Caráter	  político	  da	  avaliação	  de	  políticas	  públicas.	  
	  
Bibliografia	  complementar	  

AGUILAR,	  Maria.	  ANDER-‐EGG,	  Ezequiel.	  Avaliação	  de	  serviços	  e	  programas	  sociais.	  Petrópolis,	  RJ:	  Vozes,	  1994.	  	  	  
BELLONI,	  Isaura;	  MAGALHÃES,	  Heitor;	  SOUSA,	  Luzia	  Costa	  de.	  Metodologia	  da	  avaliação	  em	  políticas	  sociais.	  3ª	  Edição.	  
São	  Paulo:	  Cortez,	  2001.	  Coleção	  Questões	  da	  nossa	  época.	  	  
CAPPELLETI,	   Isabel.	   Análise	   crítica	   das	   políticas	   públicas	   de	   avaliação.	   São	   Paulo:	   Editora	   Articulação	  
Universidade/Escola,	  2005.	  
COHEN,	  Ernesto.	  FRANCO,	  Rolando.	  Avaliação	  de	  projetos	  sociais.	  8a	  Edição.	  Petrópolis,	  RJ,	  Vozes,	  2008.	  
COIMBRA,	  Marcos.	  Abordagens	   Teóricas	   ao	   Estudo	  das	   Políticas	   Sociais.	   In	   ABRANCHES,	   Sérgio	   et	   al.	   Política	   Social	   e	  
Combate	  à	  Pobreza.	  Rio	  de	  janeiro.	  Ed.	  Zahar,	  1987,	  p.	  65-‐104.	  
DAGNINO,	  Renato	  et	  al.	  	  Metodologia	  de	  Análise	  de	  Políticas	  Públicas.	  In	  DAGNINO,	  Renato	  et	  al.	  Gestão	  Estratégica	  da	  
Inovação:	  metodologias	  para	  análise	  e	  implementação.	  Taubaté,	  Editora	  Cabral	  Universitária,	  2002.	  
FALLEIROS,	   Ialê;	   CASTRO,	   Valéria;	   FONTES,	   Virgínia.	   Ciência	   e	  método	   de	   trabalho	   científico	   –	  Marx	   e	   o	  marxismo.	   In	  
MATTOS,	  R.	  A.;	  BAPTISTA,	  T.	  W.	  F.	  Caminhos	  para	  análise	  das	  políticas	  de	  saúde,	  2011.	  p.	  93-‐110	  .	  Online:	  disponível	  em	  
www.ims.uerj.br/ccaps	  *	  
REVISTA	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS.	  Avaliação	  de	  políticas	  públicas:	  teorias	  e	  práticas.	  São	  Luís:	  UFMA,	  v.	  17,	  n.1,	  janeiro	  a	  
junho	  de	  2013.	  
SOUZA,	  Celina.	  Políticas	  públicas:	  uma	  revisão	  da	  literatura.	  Sociologias,	  Porto	  Alegre,	  ano	  8,	  nº	  16,	  jul/dez	  2006,	  p.	  20-‐
45.*	  
WORTHEIN,	   Blaine.	   SANDERS,	   James.	   FITZPATRICK,	   Jody.	   	  Avaliação	   de	   programas:	   concepções	   e	   práticas.	   São	   Paulo:	  
Editora	  Gente,	  2004.	  
	  
	  

Unidade	  II	  
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Perspectivas	  metodológicas	  e	  Análise	  de	  Políticas	  Sociais	  
	  (Análise	  de	  propostas	  e	  de	  desempenhos	  de	  políticas	  sociais.	  Técnicas	  de	  análise	  de	  políticas	  sociais).	  
	  

28/08/2017	  	  (Encontro	  4)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  

7. SANTOS,	   Boaventura.	   Introdução	   a	   uma	   ciência	   pós-‐moderna.	   Rio	   de	   Janeiro:	   Graal,	   1983.	   Introdução.	  
Capítulo	  1	  –	  “Da	  dogmatização	  à	  desdogmatização	  da	  ciência	  moderna”,	  p.	  11-‐44.	  

8. SOUSA,	   Adrianyce.	   Pós-‐modernidade:	   fim	   da	   modernidade	   ou	   mistificação	   da	   realidade	   contemporânea?	   Temporalis,	  	  
Recife	  (PE),	  ano	  V,	  no.	  10,	  p.	  51-‐80,	  julho	  a	  dezembro	  de	  2005.	  

9. COUTINHO,	  Carlos.	  Pluralismo:	  dimensões	  teórica	  e	  política.	  Cadernos	  ABESS,	  São	  Paulo	  (SP),	  p.	  5-‐	  17,	  maio	  de	  1991.*	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Compreender	  a	  partir	  da	  perspectiva	  metodológica	  a	  análise	  e	  avaliação	  das	  políticas	  sociais.	  Perspectiva	  pós-‐moderna.	  A	  
crítica	  a	  pós-‐modernidade.	  A	  crítica	  ao	  pluralismo	  e	  o	  ecletismo	  nas	  ciências	  sociais.	  
Bibliografia	  complementar	  

CARVALHO,	   Ivy.	  O	  fetiche	  do	  empoderamento:	  do	  conceito	   ideológico	  ao	  projeto	  econômico-‐político.	   In.	  MONTANO,	  C.	  
(org.).	  O	  Canto	  da	  sereia:	  critica	  a	  ideologia	  e	  aos	  projetos	  do	  terceiro	  setor.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2014.	  
LESSA,	   Sérgio.	  Ontologia	  e	  método:	  em	  busca	  de	  um	   (a)	  pesquisador	   (a)	   interessado	   (a).	  Praia	  Vermelha,	  no.	   2,	  Rio	  de	  
Janeiro,	  1999.	  
LUKÁCS,	  György.	  Determinações	  para	  a	  crítica	  particular	  do	  desenvolvimento	  da	  sociologia.	   In:	  NETO,	  José	  Paulo.	  (org.).	  
Sociologia.	  Coleção	  grandes	  cientistas	  sociais	  no.	  20.	  São	  Paulo:	  Ática,	  1981.	  
MARX,	  Karl.	  Grundrisse.	  São	  Paulo:	  Boitempo,	  2011.	  pp.53-‐89	  
MULLER,	  Pierre.	  SUREL,	  Yves.	  A	  análise	  das	  políticas	  públicas.	  Pelotas:	  Educat,	  2002.	  Capítulo	  2,	  teorias	  da	  ação	  pública:	  
novas	  abordagens,	  p.	  31-‐52.	  *	  
NETTO.	   José	   Paulo.	   Introdução	   ao	   Método	   na	   Teoria	   Social.	   In:	   CFESS/ABEPSS.	   	   Serviço	   Social:	   Direitos	   Sociais	   e	  
Competências	  Profissionais.	  Brasília:	  CFESS,	  ABEPSS,	  2009.	  P.	  667-‐700.*	  
SANTOS,	  Josiane.	  Neoconservadorismo	  pós-‐moderno	  e	  serviço	  social	  brasileiro.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2007.	  
TINÔCO,	  Dinah;	  SOUZA,	  Lincoln;	  LOPES,	  Alba	  .	  Avaliação	  de	  políticas	  públicas:	  modelos	  tradicional	  e	  pluralista.	  Revista	  de	  
Politicas	  Publicas	  (UFMA),	  v.	  15,	  p.	  1-‐32,	  2011.*	  
VEDUNG,	  E.	  Four	  Waves	  of	  Evaluation	  Diffusion.	  Sage	  Publications,	  2010.*	  

 
04/09/2017	  	  (Encontro	  5)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  
10. BUEY,	  Francisco.	  Marx	  (sem	  ismos).	  Rio	  de	  Janeiro:	  Editora	  UFRJ,	  2009.	  “Um	  novo	  materialismo”,	  p.	  123	  –	  147.	  
11. ALVES,	  Adriana.	  Avaliação	  de	  políticas	   sociais	   orientada	  pelo	  materialismo	  histórico	  de	   inspiração	  marxiana.	  

Argumentum,	  Vitória	  (ES),	  ano	  3,	  n.3,	  v.	  1,	  p.125-‐137,	  jan./jun.	  2011.*	  
12. BARBOSA,	  Rosâgela.	  Os	  Direitos	  e	  a	  Avaliação	  de	  políticas	  Sociais:	  a	  perspectiva	  das	  mudanças	  técnicas	  num	  

contexto	  anti-‐público.	  Cpihts,	  Lisboa,	  v.	  20,	  2003.*	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Formulação	  e	  avaliação	  de	  políticas	  sociais.	  Tipologias	  de	  avaliação	  de	  políticas	  e	  programas.	  A	  incorporação	  e	  aplicação	  
do	   método	   dialético	   marxista	   na	   análise	   de	   políticas	   sociais.	   Direitos	   sociais	   e	   avaliação/análise	   de	   políticas	   sociais.	  
Críticas	  as	  avaliações	  gerenciais.	  
	  
Bibliografia	  complementar	  

ALA-‐HARJA,	  Marjukka;	  HELGASON,	  Sigurdur.	  Em	  direção	  às	  melhores	  práticas	  de	  avaliação.	  Revista	  do	  Serviço	  Público,	  
Brasília,	  v.	  51,	  n.	  4,	  p.	  5-‐59,	  out./dez.	  2000.*	  
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BOZZI,	   S.	   Evaluación	   de	   la	   gestión	   pública:	   conceptos	   y	   aplicaciones	   en	   el	   caso	   latinoamericano.	   Revista	   del	   CLAD	  
Reforma	  y	  Democracia.	  Nº	  19	  (Fev.	  2001).	  Caracas.	  
CARVALHO,	  M.C.	   B.	   Avaliação	   Participativa	   –	   uma	   escolha	  metodologica.	   in	   RICO,	   Elizabeth	  Melo	   (org.).	  Avaliação	   de	  
Política	  Sociais:	  Uma	  Questão	  em	  Debate.	  São	  Paulo:	  Cortez:	  IEE,	  1998.	  	  
GERSHMAN,	  Silvia.	  Sobre	  a	   formulação	  de	  políticas	  sociais.	   In:	  TEIXEIRA,	  Sonia.	   (Org.).	  Reforma	  sanitária:	  em	  busca	  de	  
uma	  teoria.	  São	  Paulo:	  Cortez	  Editora;	  Abrasco,	  1989,	  p.	  119-‐138.	  
LUKÁCS,	   György.	  Para	   uma	   ontologia	   do	   ser	   social	   1.	   São	   Paulo:	   Boitempo,	   2012.	   Capítulo	   4	   “Uma	   sistematização	   do	  
método	  em	  Marx”.	  	  
NETO,	  José	  Paulo.	  Introdução	  ao	  estudo	  do	  método	  em	  Marx.	  São	  Paulo:	  Expressão	  Popular,	  2011.	  
PICCIOTTO,	  R.	  Experimentalism	  and	  Development	  Evaluation:	  Will	  the	  bubble	  burst?	  Sage	  Publications,	  2012.*	  
REQUENA,	  Antonio.	  SÁNCHEZ,	  Margarita.	  Análisis	  y	  evaluación	  de	  políticas	  sociales.	  Madrid:	  Editorial	  Tecnos,	  2010.	  	  
SEIBEL,	   Erni;	   GELINSKI,	   Carmen.	   Concepção	   do	   estado	   e	   escolha	   da	   metodologia	   de	   avaliação	   de	   políticas	   públicas.	  
Cadernos	  de	  Pesquisa	  Interdisciplinar	  em	  Ciências	  Humanas	  (Online),	  v.	  13,	  p.	  119-‐134,	  2012.*	  
SHADISH	  JR,	  W.	  R.,	  COOK,	  T.	  D.,	  &	  LEVITON,	  L.	  C.	  .	  Foundations	  of	  Program	  Evaluation:	  Theories	  of	  Practice.	  Thousando	  
Oaks,	  California:	  Sage	  Publications,	  1995.	  
TINÔCO,	  Dinah;	  SOUZA,	  Lincoln;	  LOPES,	  Alba	  .	  Avaliação	  de	  políticas	  públicas:	  modelos	  tradicional	  e	  pluralista.	  Revista	  de	  
Politicas	  Publicas	  (UFMA),	  v.	  15,	  p.	  1-‐32,	  2011.*	  
VEDUNG,	  E.	  Four	  Waves	  of	  Evaluation	  Diffusion.	  Sage	  Publications,	  2010.*	  

	  
11/09/2017	  	  (Encontro	  6)	  
	  
VI	  Seminário	   Internacional	  de	  POLÍTICA	  SOCIAL	  –	  SIPS	  –	   (11	  a	  14	  de	  setembro	  de	  2017)	  –	  Que	  política	  
social	  para	  qual	  emancipação?	  Programação	  disponível	  em	  www.politicasocial.unb.br	  	  

	  
18/09/2017	  	  (Encontro	  7)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  
13. BOSCHETTI,	   Ivanete.	  Avaliação	  de	  políticas,	   programas	  e	  projetos	   sociais.	   In:	   CFESS/ABEPSS.	   	  Serviço	   Social:	  

Direitos	  Sociais	  e	  Competências	  Profissionais.	  Brasília:	  CFESS,	  ABEPSS,	  p.	  575-‐593.*	  
14. SALVADOR,	   Evilasio;	   TEIXEIRA,	   Sandra.	   ORÇAMENTO	   E	   POLÍTICAS	   SOCIAIS:	   metodologia	   de	   análise	   na	  

perspectiva	  crítica.	  Revista	  de	  Politicas	  Publicas	  (UFMA),	  v.	  18,	  p.	  15-‐32,	  2014.*	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Método	  crítico	  para	  análise	  de	  políticas	  sociais.	  Análise	  crítica	  Marxista	  das	  principais	  correntes	  na	  avaliação/análise	  de	  
políticas	  sociais.	  Aspectos	  e	  dimensões	  para	  análise	  e	  avaliação	  das	  políticas	  sociais.	  Método	  para	  análise	  do	  orçamento	  
das	  políticas	  sociais.	  	  Fundo	  público	  e	  orçamento	  púbico.	  Direção	  e	  relevância	  dos	  gastos	  orçamentários.	  Financiamento	  
das	  políticas	  sociais	  na	  perspectiva	  da	  totalidade.	  Controle	  democrático	  do	  orçamento	  e	  das	  políticas	  sociais.	  
	  
Bibliografia	  complementar	  
BEHRING,	  Elaine;	  BOSCHETTI,	  Ivanete.	  Política	  social:	  Fundamentos	  e	  história.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2008.	  
FALLEIROS,	   Ialê;	   CASTRO,	   Valéria;	   FONTES,	   Virgínia.	   Ciência	   e	  método	   de	   trabalho	   científico	   –	  Marx	   e	   o	  marxismo.	   In	  
MATTOS,	  R.	  A.;	  BAPTISTA,	  T.	  W.	  F.	  Caminhos	  para	  análise	  das	  políticas	  de	  saúde,	  2011.	  p.	  93-‐110	  .	  Online:	  disponível	  em	  
www.ims.uerj.br/ccaps	  *	  
MARX,	  Karl.	  Contribuição	  para	  à	  crítica	  da	  economia	  política.	  São	  Paulo:	  WMF	  Martins	  Fontes,	  2008.*	  
MÉSZÁROS,	  István.	  Filosofia,	  Ideologia	  e	  ciência	  social.	  São	  Paulo:	  Boitempo	  	  Editorial,	  2008.*	  
NETO,	  José;	  BRAZ,	  Marcelo.	  Economia	  política:	  uma	  introdução	  crítica.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2006.*	  
NETO,	  José	  (Org.).	  Curso	  livre	  Marx-‐Engels:	  a	  criação	  destruidora.	  São	  Paulo:	  Boitempo,	  2015.	  
ROSDOLSKY,	  Roman.	  Gênese	  e	  estrutura	  de	  O	  Capital.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Contraponto,	  2011.	  
SER	  SOCIAL.	  Metodologias	  de	  análise	  e	  de	  intervenção	  em	  políticas	  sociais.	  Brasília:	  UnB/PPGPS,	  nr.	  14,	  janeiro	  a	  julho	  
de	  2004.	  
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SWEEZY,	   Paul.	  Teoria	  do	  Desenvolvimento	  Capitalista.	   	   São	  Paulo:	   Ed.	  Abril	   Cultural,	   1983.	   Capítulo	   1	   	   “O	  Método	  de	  
Marx”,	  p.	  23-‐30.*	  

Unidade	  III	  
Dimensões	  Fundamentais	  para	  Análise	  das	  Políticas	  Sociais.	  
(Análise	   de	   propostas	   e	   de	   desempenhos	   de	   políticas	   sociais.	   Técnicas	   de	   análise	   de	   políticas	   sociais.	   (Análise	   empírico-‐
factual	  de	  políticas	  sociais	  concretas)	  
	  

25/09/2017	  	  (Encontro	  8)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  

15. VERGARA,	  Francisco.	  Introdução	  aos	  fundamentos	  filosóficos	  do	  liberalismo.	  	  São	  Paulo:	  Nobel,	  1995,	  p.	  61-‐
120.	  

16. SANTOS,	  Reginaldo.	  A	  teoria	  das	  finanças	  públicas	  no	  contexto	  do	  capitalismo.	  São	  Paulo:	  Mandacaru,	  2001.	  
Capítulo	  3	  “Novos	  rumos	  da	  teoria	  das	  Finanças	  Públicas”,	  p.	  139-‐160.	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Estado	  na	  perspectiva	  liberal.	  Estado	  na	  perspectiva	  keynesiana.	  O	  lugar	  de	  Keynes	  no	  contexto	  das	  finanças	  públicas.	  	  
	  
Bibliografia	  complementar	  
FRIEDMAN,	  Milton.	  Capitalismo	  e	  liberdade.	  São	  Paulo:	  LTC,	  2012.*	  
HAYEK,	  Friedrich.	  O	  Caminho	  da	  servidão.	  São	  Paulo	  :	  Instituto	  Ludwig	  von	  Mises	  Brasil,	  2010.	  
KALECKI,	  Michael.	  Crescimento	  e	  ciclo	  das	  economias	  capitalistas.	  São	  Paulo:	  Hucitec,	  1985.	  
KEYNES,	  Joan.	  A	  teoria	  geral	  do	  emprego,	  do	  juro	  e	  da	  moeda.	  São	  Paulo:	  Editora	  Nova	  Cultural,	  1996.*	  
MILL,	  John	  Stuart.	  Princípios	  de	  economia	  política.	  São	  Paulo:	  Nova	  Cultural,	  1985.	  
SMITH,	  Adam.	  A	  riqueza	  das	  nações.	  São	  Paulo:	  Nova	  Cultural,	  1985.	  

	  
Observação:	  Dia	  2/10/2017	  –	  estudo	  continuado	  (discentes).	  Não	  haverá	  encontro	  presencial.	  
 

9/10/2017	  	  (Encontro	  9)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  
17. 	  POULANTZAS,	  Nicos.	  Estado,	  o	  poder,	  o	  socialismo.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Graal,	  	  1985.	  Introdução.	  Sobre	  a	  teoria	  do	  

Estado,	  p.	  13-‐54.	  
18. OSORIO,	   Jaime.	  O	   Estado	   no	   centro	   da	  mundialização.	   São	   Paulo:	   Outras	   Expressões,	   2014.	   “Estado	   como	  

questão	  política”,	  p.	  17-‐70	  e	  “O	  Estado	  no	  capitalismo	  dependente”,	  p.	  205-‐226.	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Estado	   ampliado	   na	   perspectiva	  marxista.	   Estado	   no	   capitalismo	   dependente.	   Os	   aparelhos	   ideológicos	   e	   o	   Estado.	   O	  
Estado,	  os	  poderes	  e	  as	  lutas	  de	  classes.	  Estado	  como	  questão	  política.	  	  
	  
Bibliografia	  complementar	  
COUTINHO,	  Carlos.	  Gramsci:	  um	  estudo	  sobre	  seu	  pensamento	  político.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Civilização	  brasileira,	  2007.	  
COUTINHO,	  Carlos.	  Marxismo	  e	  política.	  São	  Paulo:	  Cortez	  Editora,	  2008.	  
GRAMSCI,	  Antonio.	  Maquiavel,	  a	  apolítica	  e	  o	  Estado	  moderno.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Civilização	  brasileira,	  1978.	  
HARVEY,	  David.	  A	  Produção	  Capitalista	  do	  Espaço.	  2ª	  Ed.	  São	  Paulo:	  Annablume,	  SP,	  2006.	  	  
MANDEL,	  Ernest.	  O	  Capitalismo	  Tardio.	  SP:	  Abril	  Cultural,	  1982.	  Capítulo	  15	  O	  Estado	  na	  Fase	  do	  Capitalismo	  Tardio	  	  
MARX,	  Karl.	  Crítica	  do	  Programa	  de	  Gotha.	  São	  Paulo:	  Boitempo	  Editorial,	  2012.	  
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MARX,	  Karl.	  e	  Engels,	  Friedrich.	  	  O	  Manifesto	  Comunista.	  São	  Paulo:	  Paz	  e	  Terra,	  1998	  
MARX,	  Karl.	  Glosas	  Críticas	  Marginais	  ao	  Artigo	  “O	  Rei	  da	  Prússia	  e	  a	  reforma	  Social”	  de	  um	  Prussiano.	  São	  Paulo,	  Ed.	  
Expressão	  Popular,	  2010.	  	  	  
OFFE,	  Claus.	  Problemas	  estruturais	  do	  Estado	  capitalista.	  Rio	  de	  janeiro:	  Tempo	  brasileiro,	  1984.	  

Obs.:	  	   Entrega	  do	  projeto	  (no	  máximo	  4	  pp)	  com	  uma	  proposta	  de	  análise	  de	  uma	  política	  social	  ou	  
programa	  social	  contendo:	  	  justificativa;	  objetivos	  e	  procedimentos	  metodológicos	  (10	  pontos).	  Postar	  
no	  ambiente	  virtual	  da	  disciplina.	  

	  
	  
16/10/2017	  	  (Encontro	  10)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  
19. 	  BEHRING,	  Elaine.	  Brasil	  em	  contrarreforma:	  desestruturação	  do	  Estado	  e	  perda	  de	  direitos.	  São	  Paulo:	  Cortez	  

Editora,	  2003.	  Cap.	  2	  A	  formação	  do	  capitalismo	  brasileiro	  –	  interpretações	  do	  passado	  e	  do	  presente,	  p.	  77-‐
126.	  Cap.	  3	  Brasil:	  entre	  o	  futuro	  e	  passado,	  o	  presente	  dilacerado,	  p.	  127-‐170.*	  

20. 	  MOURA,	  Clovis.	  Dialética	  radical	  do	  Brasil	  negro.	  São	  Paulo:	  Editora	  Anita,	  1994.	  “Escravismo	  tardio”,	  p.	  52-‐
122.	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Tensões	   da	   formação	   social	   no	   Brasil.	   Escravismo	   tardio.	   	   Modernização	   escravista	   e	   impactos	   no	   capitalismo	  
dependente.	  Modernização	  conservadora	  x	  Contrarreforma.	  Plano	  Real	  e	  recomposição	  burguesa	  no	  Brasil.	  	  	  
	  
Bibliografia	  complementar	  
DRAIBE,	  Sônia.As	   políticas	   sociais	   brasileiras:	   diagnósticos	   e	   perspectivas.	   In:	   IPEA	  Para	   a	   década	   de	   90:	   prioridades	   e	  
perspectivas	  de	  políticas	  públicas.	  Brasília:	  IPEA,	  1990.	  
FALEIROS,	  Vicente.	  A	  política	  social	  do	  estado	  capitalista.	  12.	  ed.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2012.	  
FERNANDES,	  Florestan.	  A	  revolução	  burguesa	  no	  Brasil.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Zahar	  Editores,	  1975,	  p.	  201	  -‐287.	  	  Capítulos	  5	  –	  A	  
concretização	  da	  revolução	  burguesa.	  Capítulo	  6	  –	  Natureza	  e	  etapas	  do	  Desenvolvimento	  capitalista.	  
FRANCO,	  Maria.	  Homens	  livres	  na	  ordem	  escravocrata.	  São	  Paulo:	  Kairo,	  1983.	  
IANNI,	  Octávio.	  Estado	  e	  capitalismo.	  	  2a.	  Edição.	  São	  Paulo:	  Editora	  brasiliense,	  1989,	  p.	  47-‐118.	  	  
IANNI,	  Octávio.	  A	  ideia	  de	  Brasil	  moderno.	  São	  Paulo:	  Brasiliense,	  1992	  
IPEA.	  Para	  a	  Década	  de	  90:	  Prioridades	  e	  Perspectivas	  de	  Políticas	  Públicas.	  Brasília:	  IPEA,	  1990.	  
MARINI,	  Ruy	  M.	  Dialética	  da	  Dependência.	  10a	  Edição.	  Cidade	  do	  México:	  Editora	  Era,	  1990.*	  
OLIVEIRA,	  Francisco	  de.	  Crítica	  à	  razão	  dualista	  e	  o	  ornitorrinco.	  São	  Paulo:	  Boitempo,	  2003.	  	  	  
SANTOS,	  Rosernverck.	  O	  marxismo	  e	  a	  questão	  racial	  no	  Brasil:	   reflexões	   introdutórias.	  Lutas	  Sociais,	  São	  Paulo,	  vol.19	  
n.34,	  p.100-‐113,	  jan./jun.	  2015.*	  
SAES,	  Décio.	  A	  formação	  do	  Estado	  burguês	  no	  Brasil	  (1888-‐1891).	  2a.	  Edição.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Paz	  e	  Terra,	  1985.	  
SANTOS,	  Wanderley	  G	  dos.	  Cidadania	  e	  justiça:	  a	  política	  social	  na	  ordem	  brasileira.	  2a.	  edição.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Campus,	  
1987.	  	  
SILVA,	   Eduardo.	   	   Entre	   Zumbi	   e	   Pai	   João,	   o	   escravo	   que	   negocia.	   In:	   SILVA,	   Eduardo	   (org.).	  Negociação	   e	   conflito	   –	   a	  
resistência	  negra	  no	  Brasil	  escravista.	  São	  Paulo:	  Companhia	  das	  Letras,	  1989.	  
TAVARES,	  Maria.	  Desenvolvimento	  capitalista	  no	  Brasil.	  São	  Paulo:	  Brasiliense,	  1982.	  	  

23/10/2017	  	  (Encontro	  11)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
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21. PEREIRA,	   Potyara;	   STEIN,	   Rosa.	   Política	   Social:	   universalidade	   versus	   focalização.	   Um	   olhar	   sobre	   América	  
Latina.	   In:	   BOSCHETTI,	   I.;	   BEHRING,	   E.	   R.;	   SANTOS,	   S.	  M.	  M.;	  MIOTO,	   R.	   C.	   T..	   (Org.).	  Capitalismo	   em	   crise,	  
política	  social	  e	  direitos.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2010,	  v.	  ,	  p.	  106-‐130.	  

22. 	  	  RUIZ,	   Jefferson.	  Direitos	  humanos	  e	  concepções	  contemporâneas.	  São	  Paulo:	  Cortez	  Editora,	  2014,	  p.	  180-‐
277.	  Cap.	  3.	  As	  principais	  concepções	  de	  direitos	  humanos	  em	  disputa	  na	  sociedade	  contemporânea	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Dimensão	   da	   configuração	   e	   abrangência	   dos	   direitos.	   Universalidade,	   Seletividade	   e	   Focalização.	   Direitos	   sociais	   e	  
direitos	  humanos.	  Marxismo	  e	  direitos	  humanos.	  	  
	  
Bibliografia	  complementar	  
BEVERIDGE,	  Willian.	  o	  Plano	  Beveridge	  :	  Relatório	  sobre	  o	  seguro	  social	  e	  serviços	  afins.	  Rio	  de	  janeiro:	  Ed.	  José	  Olympio,	  
1943.	  
ESPING-‐ANDERSEN.	  The	  three	  worlds	  of	  welfare	  capitalismo.	  Princeton,	  New	  Jersey:	  Princeton	  University	  Press,	  1993.	  
FAGNANI,	   Eduardo.	   Seguridade	   social:	   a	   experiência	   brasileira	   e	   o	   debate	   internacional.	   	   Série	   Análises	   e	   Propostas,	  
Fundação	  Friedrich	  Ebert,	  nr.	  42,	  dezembro	  de	  2011.	  
FILGUEIRA,	  Fernando	  et	  al.	  Universalismo	  básico:	  uma	  alternativa	  posible	  y	  necessária	  para	  mejorar	   las	  condiciones	  de	  
vida.	  In:	  MOLINA,	  Carlos.	  Universalismo	  Básico.	  Washington:	  BID,	  2005,	  pp.	  19-‐55.*	  
KERSTENETZKY,	  Celia.	  Políticas	  Sociais:	  focalização	  ou	  universalização?	  Revista	  de	  Economia	  Política,	  vol.	  26,	  no	  4	  (104),	  
pp.	  564-‐574,	  outubro-‐dezembro/2006.*	  
MARSIGLIA,	   Regina.	   SILVEIRA,	   Cássio.	   CARNEIRO	   JUNIOR,	   Nivaldo.	   Políticas	   sociais:	   desigualdade,	   universalidade	   e	  
focalização	  na	  saúde	  no	  Brasil.	  Saúde	  e	  Sociedade	  v.14,	  n.2,	  p.69-‐76,	  maio-‐ago	  2005.	  
MINTEGUIAGA,	   Analía.	   De	   la	   focalización	   individual	   a	   la	   focalización	   de	   los	   derechos:	   crítica	   a	   la	   propuesta	   del	  
Universalismo	  Básico.	  In:	  LOBATO,	  Lenaura;	  FLEURY,	  Sonia.	  Seguridade	  social,	  cidadania	  e	  saúde.	  Rio	  de	  Janeiro:	  CEBES,	  
2009,	  p.	  47.65.*	  
THEODORO,	  Mário;	  DELGADO,	  Guilherme.	  Política	  social:	  universalização	  ou	  focalização	  —	  subsídios	  para	  o	  debate.	  IPEA	  
—	  Políticas	  Sociais	  —	  acompanhamento	  e	  análise,	  Brasília,	  n.	  7,	  ago.	  2003.	  

30/10/2017	  	  (Encontro	  12)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  
23. CISNE,	  Mirla.	  GURGEL,	  Telma.	  Feminismo,	  Estado	  e	  políticas	  públicas	  em	  tempos	  neoliberais	  para	  a	  autonomia	  

das	  mulheres.	  SER	  Social,	  	  v.	  10,	  n.	  22,	  p.	  69-‐96,	  jan/jun	  2008.*	  
24. YANNOULAS,	  Silvia	  Cristina;	  OLIVEIRA,	  Talita	  S.	  de	  .	  Capítulo	  2:	  Dilemas	  de	  gênero	  na	  relação	  sociedade,	  estado	  

e	   políticas	   públicas.	   In:	   SANTOS,	   Debora	   S.;	   Garcia-‐Felice,	   Renisia	   C.;	   RODRIGUES,	   Ruth	   M.	   M..	   (Org.).	   A	  
transversalidade	  de	  gênero	  e	  Raça	  nas	  Políticas	  Públicas:	  Limites	  e	  possibilidades.	  1ed.Brasília:	  Universidade	  
de	  Brasília	  -‐	  MW	  Editora,	  2016,	  v.	  1,	  p.	  43-‐67	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Continuidade	  da	  Dimensão	  da	  configuração	  e	  abrangência	  dos	  direitos.	  Transversalidade	  de	  gênero	  e	  raça	  nas	  políticas	  
públicas.	  Feminismo	  e	  direitos	  no	  Estado	  capitalista.	  

6/11/2017	  	  (Encontro	  13)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  
25. SALVADOR,	   Evilasio.	   Fundo	   público	   e	   seguridade	   social	   no	   Brasil.	   São	   Paulo:	   Cortez,	   2010.	   Capítulo	   1	   –	   A	  

configuração	   do	   fundo	   público	   no	   capitalismo	   contemporâneo,	   p.	   53-‐116;	   Capítulo	   3	   –	   Orçamento	   e	  
financiamento	  tributário	  do	  fundo	  público	  pós-‐real,	  p.	  172-‐229.*	  
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26. BEHRING,	  Elaine	  Rossetti.	  A	  condição	  da	  política	  social	  e	  a	  agenda	  da	  esquerda	  no	  Brasil.	  SER	  Social,	  v.	  18,	  n.	  
38,	  p.	  13-‐29,	  nov.	  2016	  

27. SALVADOR,	  Evilasio.	  O	  desmonte	  do	  financiamento	  da	  seguridade	  Social	  em	  contexto	  de	  ajuste	  fiscal.	  Serviço	  
Social	  &	  Sociedade,	  São	  Paulo,	  n.	  130,	  p.	  xx,	  set/ago.	  2017	  
	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Dimensão	  de	  análise	  de	  política	  social:	   	   fundo	  público,	  orçamento	  e	  financiamento.	  A	  crise	  do	  Estado	  Social.	  Padrão	  de	  
financiamento	  do	   capitalismo.	  Categoria	   fundo	  público.	   Fundo	  público	  e	   Estado	   Social.	   Financeirização	  da	   riqueza	  e	   as	  
mudanças	  na	  proteção	  social.	  Financiamento	  das	  políticas	  sociais.	  	  Direção	  e	  totalidade	  dos	  gastos	  sociais.	  O	  processo	  e	  o	  
ciclo	  orçamentário	  no	  Brasil.	  Fundo	  público	  e	  Estado	  Social.	  Financeirização	  da	  riqueza	  e	  as	  mudanças	  na	  proteção	  social.	  
O	  processo	  e	  o	  ciclo	  orçamentário	  no	  Brasil.	  
	  
Bibliografia	  complementar	  
BIN,	   Daniel.	   The	   Class	   Character	   of	  Macroeconomic	   Policies	   in	   Brazil	   of	   the	   Real.	  Critical	   Sociology,	   v.	   40,	   p.	   431-‐449,	  
2014.*	  
CARCANHOLO,	   Reinaldo.	   NAKATANI,	   Paulo.	   O	   capital	   especulativo	   parasitário:	   uma	   precisão	   teórica	   sobre	   o	   capital	  
financeiro,	   característico	   da	   globalização.	   In:	   GOMES,	   Helder	   (org.).	   Especulação	   e	   lucros	   fictícios.	   São	   Paulo:	   Outras	  
Expressões,	  2015,	  p.	  31-‐60.	  
DAIN,	  Sulamis.	  Financiamento	  público	  na	  perspectiva	  da	  política	  social.	  Economia	  e	  sociedade,	  Campinas:	  Unicamp,	  v.	  17,	  
p.	  113-‐140,	  2001.	  
FAGNANI,	   Eduardo.	   Avaliação	   do	   Ponto	   de	   Vista	   do	   Gasto	   e	   Financiamento	   das	   Políticas	   Sociais.	   In:	   RICO,	   Elizabeth.	  
Avaliação	  de	  Políticas:	  uma	  Questão	  em	  Debate.	  São	  Paulo,	  Cortez	  Editora;	  IEE/PUC/SP,	  1998.	  
GRANEMANN,	   Sara.	   Para	   uma	   interpretação	   marxista	   da	   'previdência	   privada'.	   Rio	   de	   Janeiro:	   UFRJ,	   2006.	   Tese	  
(Doutorado	  em	  Serviço	  Social)	  -‐	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Serviço	  Social,	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  
Rio	  de	  Janeiro,	  2006.*	  
IAMAMOTO,	  Marilda.	  Serviço	  Social	  Em	  Tempo	  de	  Capital	  Fetiche	  -‐	  Capital	  Financeiro,	  Trabalho	  e	  Questão	  Social.	  São	  
Paulo:	  Cortez,	  2007.*	  
LAVINAS,	  LENA.	  A	  Financeirização	  do	  Social.	  Insight	  Inteligência	  (Rio	  de	  Janeiro),	  v.	  70,	  p.	  68-‐72,	  2015.*	  
MARX,	  Karl.	  O	  capital:	  crítica	  da	  economia	  política.	  2	  ed.	  São	  Paulo:	  Nova	  Cultural,	  1985-‐1986,	  volume	  IV,	  Livro	  Terceiro,	  
Tomo	  1.	  Cap.	  XXI	  –	  O	  Capital	  Portador	  de	  Juros,	  p.	  255-‐268.*	  
MOLO,	   Maria.	   Crédito,	   capital	   fictício,	   fragilidade	   financeira	   e	   crises:	   discussões	   teóricas,	   origens	   e	   formas	   de	  
enfrentamento	  da	  crise	  atual.	  Economia	  e	  Sociedade,	  Campinas,	  v.	  20,	  n.	  3	  (43),	  p.	  449-‐474,	  dez.	  2011.	  
MULLER,	   L.	  A.	  P.	   ;	   PAULANI,	   Leda	   .	  O	   capital	  portador	  de	   juros	  em	  O	  Capital	  ou	  o	   sistema	  de	  Marx.	  Trans/Form/Ação	  
(UNESP.	  Marília.	  Impresso),	  v.	  35,	  p.	  161-‐184,	  2012.*	  
O’CONNOR,	  James.	  USA:	  a	  crise	  fiscal	  do	  Estado	  capitalista.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Paz	  e	  Terra,	  1977.	  	  
OLIVEIRA,	   Fabrício	   Augusto	   de.	   Economia	   e	   política	   das	   finanças	   públicas	   no	   Brasil:	   um	   guia	   de	   leitura.	   São	   Paulo:	  
Hucitec,	  2009.	  O	  orçamento	  público:	  origens,	  papéis	  e	  gestão.	  In:	  	  p.	  81-‐116.	  
PAULANI,	   Leda.	   A	   crise	   do	   regime	   de	   acumulação	   com	   dominância	   da	   valorização	   financeira	   e	   a	   situação	   do	   Brasil.	  
Estudos	  Avançados	  (USP.	  Impresso),	  v.	  23,	  p.	  25-‐39,	  2009.*	  
SALVADOR,	  Evilasio.	  Financiamento	  tributário	  da	  política	  social	  no	  pós-‐Real.	   In	  SALVADOR,	  Evilasio	  S.;	  BEHRING,	  Elaine;	  
BOSCHETTI,	   Ivanete;	   GRANEMANN,	   Sara	   (Orgs.).	   Financeirização,	   Fundo	   Público	   e	   Política	   Social.	   São	   Paulo:	   Cortez,	  
2012.	  
SALVADOR,	  Evilasio.	  Fundo	  Público	  e	  Financiamento	  das	  Políticas	  Sociais	  no	  Brasil.	  Serviço	  Social	  em	  Revista	  (Online),	  v.	  
14,	  p.	  4-‐22,	  2012.	  

Obs.:	   	   Entrega	   do	   Resumo	   Expandido	   (no	  mínimo	   5	   pp	   e	   no	  máximo	   7	   pp)	   com	   o	   desenvolvimento	  
parcial	  do	  artigo	  	  com	  análise	  de	  uma	  política	  social	  ou	  programa	  social	  .	  (20	  pontos).	  Postar	  também	  
no	  ambiente	  virtual.	  
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13/11/2017	  	  (Encontro	  14)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  
28. DEMIER,	   Felipe.	  Depois	   do	   golpe:	   	   a	   dialética	   da	   democracia	   blindada	   no	   Brasil.	  Rio	   de	   Janeiro:	  Mauad	   X,	  

2017.	  Capítulo	  2	  “A	  democracia	  blindada”,	  p.	  35-‐52;	  Capítulo	  3	  “A	  formação	  da	  democracia	  blindada	  no	  Brasil”,	  
p.	  53-‐64;	  	  Capítulo	  5	  “A	  onda	  conservador	  e	  o	  golpe”,	  p.	  83-‐94;	  Capítulo	  	  6	  “O	  governo	  golpista	  de	  temer”,	  p.	  
95-‐106.	  

29. CORREIA,	  Maria.	  Sociedade	  civil	  e	  controle	  social:	  desafios	  para	  o	  Serviço	  Social.	  In	  BRAVO,	  Maria;	  MENEZES,	  
Juliana.	  Saúde,	  Serviço	  Social,	  Movimentos	  Sociais	  e	  Conselhos.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2012,	  p.	  293-‐306.*	  
	  
Ementa	  da	  aula:	  	  
Dimensão	  Gestão	  e	  controle	  social	  democrático.	  Democracia	  no	  capitalismo	  contemporâneo.	  Formação	  da	  democracia	  no	  
Brasil.	   Democracia	   representativa.	   Democracia	   participativa.	   Controle	   democrático.	   Sociedade	   Civil.	   Controle	   Social	   e	  
políticas	  sociais.	  A	  fraqueza	  da	  democracia	  blindada	  brasileira.	  
	  
Bibliografia	  complementar	  
AFFONSO,	  Rui.	  Descentralização	   	   e	   reforma	  do	  Estado:	   a	   Federação	  brasileira	  na	  encruzilhada.	  Economia	  e	   Sociedade,	  
Campinas,	  nº	  14,	  p.	  127-‐152.*	  
	  ARRETCHE,	  Marta.	  Democracia,	   federalismo	   e	   centralização	   no	   Brasil.	   	   Rio	   de	   Janeiro:	   Editora	   da	   FGV.	   Capítulo	   5	   	   -‐	  
Federalismo	  e	  igualdade	  territorial:	  uma	  contradição	  em	  termos?	  	  p.	  173-‐202.	  
CENENVIVA,	   Ricardo.	   FARAH,	   Marta.	   O	   papel	   da	   avaliação	   de	   políticas	   públicas	   como	   mecanismo	   de	   controle	   da	  
administração	  pública.	  In:	  GUEDES,	  Alvaro.	  FONSECA,	  Francisco.	  Controle	  social	  da	  administração	  pública.	  Rio	  de	  Janeiro:	  
FGV,	  2007,	  	  p.	  130-‐156.*	  
COUTINHO,	  Carlos	  Nelson.	  Contra	  a	  Corrente.	  Ensaios	  sobre	  democracia	  e	  socialismo.	  São	  Paulo,	  Cortez,	  2ª	  Ed.	  2008.	  	  
MÉSZÁROS,	  István.	  A	  Montanha	  que	  Devemos	  Conquistar:	  reflexões	  acerca	  do	  Estado.	  São	  Paulo,	  Boitempo,	  2015	  
NETTO,	   José	   Paulo.	  Democracia	   e	   transição	   socialista:	   escritos	   de	   teoria	   e	   política.	   Belo	   Horizonte:	   Oficina	   de	   Livros,	  
1990.	  
SALVADOR,	  Evilasio.	  Fundo	  público	  e	  financiamento	  das	  políticas	  sociais	  no	  contexto	  do	  federalismo	  brasileiro	  do	  século	  
XXI.	  Revista	  Política	  Social	  e	  Desenvolvimento,	  v.	  2,	  p.	  14-‐39,	  2014.*	  
SALVADOR,	   Evilasio.	  O	   controle	  democrático	  no	   financiamento	  e	   gestão	  do	  orçamento	  da	   Seguridade	   Social.	  Textos	  &	  
Contextos	  (Porto	  Alegre),	  v.	  11,	  p.	  40-‐51,	  2012.*	  
WOOD,	   Ellen.	   Democracia	   contra	   o	   capitalismo.	   São	   Paulo:	   Boitempo,	   2006.	   A	   separação	   entre	   o	   “econômico”	   e	   o	  
“político”	  no	  capitalismo,	  p.	  27-‐50.*	  

	  
	  

20/11/2017	  	  (Encontro	  15)	  
Bibliografia	  obrigatória	  
	  

30. BRAVO,	   Maria.	   MENEZES,	   Juliana.	   A	   política	   de	   saúde	   na	   atual	   conjuntura:	   algumas	   reflexões	   sobre	   os	  
governos	  Lula	  e	  Dilma.	  In:	  SILVA,	  Letícia;	  RAMOS,	  Adriana.	  Serviço	  social,	  saúde	  e	  questões	  contemporâneas:	  
reflexões	  críticas	  sobre	  a	  prática	  profissional.	  Campinas	  –	  SP:	  Papel	  Social,	  2014,	  p.	  19-‐49.	  

31. BOSCHETTI,	   Ivanete.	  Assistência	  Social	  e	  Trabalho	  no	  Capitalismo.	  São	  Paulo,	  Cortez,	  2016.	  Cap.	  3	  Expansão	  
da	  Assistência	  Social	  e	  Reprodução	  da	  Força	  de	  Trabalho	  em	  Contexto	  de	  Crise	  do	  Capital,	  p.	  109-‐172.	  

32. PAIVA,	  Beatriz	  Augusto	  de;	  ROCHA,	  Mirella	  ;	  CARRARO,	  Dilceane	  .	  Política	  Social	  na	  América	  Latina:	  ensaio	  de	  
interpretação	  a	  partir	  da	  Teoria	  Marxista	  da	  Dependência.	  Ser	  Social	  (UnB),	  v.	  12,	  n.	  26,	  p.	  147-‐175,	  jan./jun.	  
2010.	  
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Ementa	  da	  aula:	  	  
Análise	  da	  política	  de	  saúde.	  Gestão	  e	  parceira	  público-‐privada	  na	  saúde.	  Sistema	  Único	  de	  Saúde	  	  (SUS)	  e	  direitos	  sociais.	  
Análise	   da	   política	   de	   assistência	   social.	   Assistência	   social	   no	   Brasil.	   Assistência	   na	   crise	   do	   capital.	   	   Orçamento	   e	  
financiamento	  da	  assistência	  social.	  Sistema	  Único	  de	  Assistência	  Social	  (SUAS)	  e	  direitos	  sociais.	  Expropriação	  de	  direitos.	  
Política	  social	  e	  teoria	  da	  dependência	  	  na	  América	  Latina.	  
	  
Bibliografia	  complementar	  
	  
ALVES,	   Giovanni.	   Trabalho	   e	   neodesenvolvimentismo.	   Bauru-‐SP:	   Canal	   6	   Editora,	   p.	   127-‐180.	   Parte	   II	   –	   Choque	   de	  
capitalismo	  e	  neodesenvolvimentismo	  no	  Brasil.	  
ANDREAZZI,	  Maria	   F.	   S.	   Privatização	  de	   leitos	   em	  hospitais	   públicos	   no	  Brasil:	   debate	   atual,	   problemas	   e	   impactos.	   In:	  
ANDREAZZI,	  Maria	   F.	   S.;	   TURA,	   Luiz	   F.	   R.	  Financiamento	  e	   gestão	  do	   setor	   saúde:	  novos	  modelos.	   Rio	  de	   Janeiro:	   Ed.	  
Anna	  Néry,	  1999.	  p.	  105-‐132.	  
ANDREAZZI,	  Maria.	  BRAVO,	  Maria.	  Privatização	  da	  gestão	  e	  organizações	  sociais	  na	  atenção	  à	  saúde.	  Trabalho,	  Educação,	  
Saúde,	  Rio	  de	  Janeiro,	  v.	  12	  n.	  3,	  p.	  499-‐518,	  set./dez.	  2014.*	  
ANFIP.	  Análise	  da	  seguridade	  social	  2014.	  Brasília:	  Anfip,	  2015.*	  
ANTUNES,	   Ricardo.	   BRAGA,	   Ruy.	   Infoproletários:	   degradação	   real	   do	   trabalho	   virtual.	   São	   Paulo:	   Boitempo	   Editorial,	  
2009.*	  
ARCARY,	  Valerio.	  Um	  Reformismo	  quase	  sem	  Reformas:	  uma	  Crítica	  Marxista	  do	  Governo	  Lula	  em	  Defesa	  da	  Revolução	  
Brasileira.	  São	  Paulo,	  Sundermann,	  2015.	  
BONENTE,	  Bianca.	  CORRÊA,	  Hugo.	  Desenvolvimento	  sem	  “ismos”:	  uma	  crítica	  ao	  novo-‐desenvolvimentismo	  a	  partir	  dos	  
Grundrisse	  de	  Marx.	  Revista	  Outubro,	  n.	  23,	  1º	  semestre	  de	  2015,	  p.	  110	  -‐129.*	  
BOSCHETTI,	   Ivanete.	   Assistência	   social	   no	   Brasil:	   um	   direito	   entre	   originalidade	   e	   conservadorismo.	   Brasília:	  
GESST/SER/UnB,	  2003.	  
BOSCHETTI,	  Ivanete.	  Políticas	  de	  Desenvolvimento	  Econômico	  e	  Implicações	  para	  as	  Políticas	  Sociais.	  SER	  social,	  Brasília,	  
v.15,	  n.	  33,	  p261-‐384,	  jul.	  /	  dez.	  2013.	  
BRAVO,	  Maria	   et	   al	   (orgs).	  A	  mercantilização	  da	   saúde	  em	  debate:	   as	   organizações	   sociais	   no	  Rio	  de	   Janeiro.	  Rio	  de	  
Janeiro:	  UERJ,	  Rede	  Sirius,	  2015.	  
BRAVO,	  Maria	  I.	  S.	  B.	  Desafios	  atuais	  do	  controle	  social	  no	  Sistema	  Único	  de	  Saúde	  (SUS).	  Serviço	  Social	  &	  Sociedade,	  São	  
Paulo,	  n.	  88,	  p.75-‐100,	  2006.	  
CASTELO,	   Rodrigo.	   O	   Social	   Liberalismo;	   auge	   e	   crise	   da	   supremacia	   burguesa	   na	   era	   neoliberal.	   São	   Paulo,	   Ed.	  
Expressão	  Popular,	  2013.	  
COUTO,	  Berenice	  Rojas.	  O	  direito	  social	  e	  a	  assistência	  social	  na	  sociedade	  brasileira:	  uma	  equação	  possível?	  3.	  Ed.	  São	  
Paulo:	  Cortez,	  2008,	  p.	  139-‐	  177.	  
DRAIBE,	   Sônia.	  As	  políticas	   sociais	  brasileiras:	  diagnósticos	  e	  perspectivas.	   In:	   IPEA	  Para	  a	  década	  de	  90:	  prioridades	  e	  
perspectivas	  de	  políticas	  públicas.	  Brasília:	  IPEA,	  1990.	  
FAGNANI,	   Eduardo;	  HENRIQUE,	  Wilnês;	   LÚCIO,	   Clemente.	  Previdência	   social:	   como	   incluir	   os	   excluídos?	  Uma	   agenda	  
voltada	  para	  o	  desenvolvimento	  econômico	  com	  distribuição	  de	  renda.	  São	  Paulo:	  LTR,	  2008.	  
FALEIROS,	  Vicente.	  A	  política	  social	  do	  estado	  capitalista.	  12.	  ed.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2012.	  
FALEIROS,	  Vicente.	  Previdência	  social:Conflitos	  e	  consensos.	  Ser	  Social	  (UnB),	  Brasília,	  v.	  11,	  n.11,	  p.	  29-‐74,	  2003.*	  
GRANEMANN,	  Sara.Fundos	  de	  Pensão	  e	  a	  metamorfose	  do.	  In:	  SALVADOR,	  Evilasio	  et	  al.	  (Orgs.).	  Financeirização,	  Fundo	  
Público	  e	  Política	  Social.	  1ed.São	  Paulo:	  Cortez,	  2012,	  v.	  1,	  p.	  243-‐260.	  
IPEA.	  Para	  a	  Década	  de	  90:	  Prioridades	  e	  Perspectivas	  de	  Políticas	  Públicas.	  Brasília:	  IPEA,	  1990.	  
MAURIEL,	   Ana.	   Pobreza,	   seguridade	   e	   assistência	   social:	   desafios	   da	   política	   social	   brasileira.	   Revista	   katálysis,	  
Florianópolis	  v.	  13	  n.	  2	  p.	  173-‐180	  jul./dez.	  2010.*	  
MENDES,	   Áquila.	   Tempos	   turbulentos	   na	   saúde	   pública	   brasileira:	   impasses	   do	   financiamento	   no	   capitalismo	  
financeirizado.	  São	  Paulo:	  Hucitec,	  2012,	  p.	  31-‐146.	  
MOTA,	   Ana	   Elizabete.	   Cultura	   da	   crise	   e	   seguridade	   social:	   um	   estudo	   sobre	   as	   tendências	   da	   previdência	   e	   da	  
assistência	  social	  brasileira	  nos	  anos	  80	  e	  90.	  5.	  ed.	  São	  Paulo,	  Cortez,	  2008.	  
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MOTA,	  Ana.	  A	  centralidade	  da	  assistência	  social	  na	  seguridade	  social.	   In:	  MOTA,	  Ana.	  O	  mito	  da	  assistência	  social.	  São	  
Paulo:	  Cortez,	  2008,	  p.	  133-‐146.	  
PEREIRA,	   Potyara.	  A	   assistência	   social	   na	   perspectiva	   dos	   direitos:	   crítica	   aos	   padrões	   dominantes	   de	   proteção	   aos	  
pobres	  no	  Brasil.	  Brasília:	  Thesaurus,1996.	  
SICSÚ,	   João;	   PAULA,	   Luiz;	   MICHEL,	   Renault.	   Novo-‐desenvolvimentismo:	   um	   projeto	   nacional	   de	   crescimento	   com	  
equidade	  social.	  Barueri-‐SP:	  Manole,	  2005.	  
SILVA,	   Maria.	   Previdência	   social	   no	   Brasil:	   (des)	   estruturação	   do	   trabalho	   e	   condições	   para	   sua	   universalização.	   São	  
Paulo:	   Cortez,	   2012.	   Cap.	   5	   –	   Condições	   para	   a	   universalização	   da	   cobertura	   da	   previdência	   social	   no	   	   contexto	   da	  
(des)estruturação	  do	  trabalho	  e	  da	  seguridade	  social	  no	  Brasil,	  p.	  363-‐	  442.	  
TEIXEIRA,	  Sonia.	  (Org.).	  Reforma	  sanitária:	  em	  busca	  de	  uma	  teoria.	  São	  Paulo:	  Cortez	  Editora;	  Abrasco,	  1989,	  p.	  119-‐138.	  
VIANNA,	  Maria.	  Americanização	  perversa	  da	  seguridade	  social	  no	  Brasil.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Revan,	  1998.	  
YANNOULAS,	  Silvia.	  A	  convidada	  de	  pedra:	  mulheres	  e	  políticas	  públicas	  de	  trabalho	  e	  renda:	  entre	  a	  descentralização	  e	  
a	  integração	  supranacional.	  Um	  olhar	  a	  partir	  do	  Brasil	  1988-‐2002.	  Brasília:	  FLACSO,	  Abaré,	  2004.	  

	  
27/11/2017	  –	  Trabalho	  discente	  –	  Finalização	  do	  artigo	  da	  disciplina.	  
	  
04/12/2017	  	  -‐	  Entrega	  do	  Artigo	  Final	  da	  disciplina.	  Encerramento	  do	  curso.	  

	  

	  


