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APRESENTAÇÃO: 

 

O objetivo deste curso é de discutir o significado e uso de indicadores sociais, apresentar fontes de dados 

disponíveis para a quantificação de conceitos sociais, elucidar a elaboração de indicadores sociais em diferentes 

áreas temáticas, assim como esclarecer limites na utilização destes indicadores na avaliação das condições de vida 

da população. 

 

Mais especificamente, os conceitos básicos correlacionados a indicadores sociais serão apresentados. Isso 

inclui a discussão de conceitos operacionais (indicador social, sistema de indicadores, índices), classificações e 

propriedades de indicadores sociais, além da relação entre indicadores sociais e políticas públicas. 

 

Serão apresentadas ainda as fontes de dados que podem ser utilizadas na elaboração de indicadores sociais. 

Há uma série de dados elaborados por instituições públicas que podem ser explorados para analisar a realidade so-

cial, assim como para auxiliar na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. 

 

Os significados e usos específicos dos indicadores sociais serão apresentados de acordo com as áreas temá-

ticas que eles se referem, tais como indicadores demográficos, de saúde, de educação, de mercado de trabalho, de 

renda, de pobreza, de habitação, de infra-estrutura urbana, de criminalidade, de meio ambiente, de desenvolvimento 

humano, além de indicadores subjetivos de qualidade de vida e de opinião pública. 

 

CRONOGRAMA: 

 

Aula 1: Conceitos básicos relacionados a indicadores sociais 

 

Aula 2: Fontes de dados para construção de indicadores sociais 

 

Aula 3: Construção de indicadores demográficos e de saúde e padronização de medidas brutas 

 

Aula 4: Construção de indicadores de mercado de trabalho, renda e pobreza 

 

Aula 5: Construção de indicadores de segurança pública, criminalidade e justiça 

 

Aula 6: Construção de indicadores educacionais 

 

Aula 7: Construção de indicadores habitacionais, de infra-estrutura urbana, de qualidade de vida, de meio ambiente 

e de opinião pública 

 

Aula 8: Construção de índices de desigualdade e desenvolvimento humanos 
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