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MEVC 68  INTRODUÇÃO À POLITICA AGRÍCOLA 
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CARGA HORÁRIA (estudante)  MODALIDADE/ SUBMODALIDADE  PRÉ-REQUISITO (POR CURSO) 
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xt 
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Disciplina Teórica 

 

 

 

De acordo com o PPP. 
Oferta: 20 Vagas: VETER (15) ZOOT (5) 

30  30 0 0 0 60   

 

CARGA HORÁRIA (docente)  MÓDULO  
INICIO DA VIGÊNCIA 

T T/P P PP PExt E TOTAL  T T/P P PP PExt E  

04      04  20       

14/03/2023 
AULAS PRESENCIAIS 

2023-1 

TERÇAS: DAS 10h40 ÀS 12h30; 
QUINTAS: DAS 10h40 ÀS 12h30;  

 

EMENTA 

Desenvolvimento e Agricultura; O Estado e as políticas públicas; Fundamentos da política agrícola; O papel do Estado na formulação 
das políticas agrícolas e os grupos de pressão; A política a agrícola nos Estados Unidos e na Europa; O agronegócio no Brasil e na 
Bahia: conceito, aplicações e dimensões; Agricultura Familiar e Empresarial; Macro desafios da agropecuária brasileira e baiana. 
Política Agrícola e seus instrumentos: conceito e aplicações voltadas à produção animal. 

OBJETIVOS 

1) Analisar conceitos e fundamentos da Política Agrícola; 

2) Analisar os distintos instrumentos de política agrícola nacional e regional, instrumentalizando os alunos quanto à sua difusão e 
aplicação dirigidas à produção animal. 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Que, ao final do programa, o discente esteja habilitado e capaz de: 
a) Identificar e avaliar elementos relevantes da realidade agrícola nacional, regional e local;   
b) Identificar, utilizar e orientar a utilização de instrumentos de política agrícola;  
c) Conhecer sobre a formulação, execução e avaliação de políticas agrícolas. 

.  

METODOLOGIA 

 
Aulas expositivas, dinâmicas de grupo, exibição de filmes e vídeos relacionados aos conteúdos ministrados. Ciclo de seminários. 

Discussão diária de matéria jornalística sobre a atualidade da realidade agrícola. Exercícios e vivência no meio rural versando 
sobre utilização, avaliação de desempenho e difusão dos instrumentos de política agrícola aplicadas essencialmente à produção 
animal Excursão técnica ao meio rural.   
Atividades extraclasse: participação em eventos orientados e relacionados à temática da disciplina. Entrevista orientada com 

especialista sobre a temática da disciplina. Em cada evento, corresponderá a apresentação de relatório analítico com destaque 
para os resultados da prática pedagógica. 



Metodologias Ativas: ênfase será dada à utilização de metodologias ativas de ensino, a exemplo de: “estudo  de caso”, 
“tempestade de ideias”, “sala de aula invertida”,  “aprendizagem baseada em problemas”, todas relacionadas aos temas atuais 
relacionados com os conteúdos da disciplina. 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Serão realizadas 2 avaliações de aprendizagem (seminário individual e apresentação, em equipe, de trabalho de pesquisa com 
beneficiário de políticas agrícolas) valendo 10 pontos cada, A essas 2 avaliações, serão acrescidas as notas atribuídas às 
atividades extraclasse. A nota  final será obtida a partir da média aritmética das notas parciais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
EIXO I - DESENVOLVIMENTO E AGRICULTURA: DIMENSÃO HISTÓRICO- CONCEITUAL;  

1) Revolução Agrícola Inglesa e o embrião da política agrícola;  
2) Teorias do Desenvolvimento e tipologias; 
3) Política pública: conceito e abordagens teóricas; 
4) Estado e grupos de interesse;  
5) Avaliação de políticas públicas; 
6) Política Agrícola no cenário global; 
7) Importância do estudo da Política Agrícola no Brasil; 

 
EIXO II – POLÍTICA AGRÍCOLA NO MUNDO E DESAFIOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA E DA AGRICULTURA   BRASILEIRAS  

1) Desempenho recente e perspectivas do agronegócio no Brasil;  

2) Protecionismo e Política Agrícola no mundo: Estados Unidos, Europa e Mercosul; 

3) Grandes desafios da Política Agrícola no Brasil; 

 

EIXO III - INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AGRÍCOLA APLICADOS À PRODUÇÃO ANIMAL NO BRASIL  
 

1) O contexto institucional da política agrícola no Brasil (Constituição Federal, Plano Safra, PNATER, PNAPO, etc) 

2) Instrumentos de política agrícola estruturais (Fundiários, financeiros, etc) 

3) Instrumentos de política agrícola setoriais (Pesquisa e inovação, ATER, Defesa Agropecuária, Gestão de risco, Preços etc) ; 

4) Cooperativismo e política agrícola;  
5) Mercados agrícolas institucionais. 
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Do ce ntes  Re sp on sáve is  à  épo ca  d a  a pr ovaç ão  d o pr ogram a:  

No me:  J oã o Aure l io  Soare s  V ia na        As s ina tur a:  __ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _  

No me:  _ __ _ __ _ __ _ _                           As s ina tur a:  __ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  
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Ass inat ura  d o C oor de na d or  de  C oleg ia d o  
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Ass inat ura  d o C oor de na d or  de  C oleg ia d o  
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