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APRESENTAÇÃO

Desde a superação dos paradigmas interpostos pelas tendências de cunho 
tradicionalista, o campo educacional vem somatizando uma série de ganhos e tensionamentos, 
entre eles se sublinha o amadurecimento das concepções da aprendizagem enquanto 
ato situado, atravessado pelas mais diversas experiências e contextos no qual todos os 
atores envolvidos neste rizoma se tornam importantes elaboradores e propagadores de 
conhecimento. 

Adjunto a isso, se destaca também a indispensável atuação dos professores/as, 
coordenadores/as e demais profissionais da educação no desenvolvimento de reflexões 
de cunho teórico, metodológico, epistemológico, formuladas a partir da investigação da 
sua própria prática. Estudos que se convertem basilares no desenvolvimento de políticas 
públicas que levem em consideração o cenário sociocultural no qual a escola está imersa 
(do qual é simbioticamente integrante) e os sujeitos, intra e extramuros, que a compõem. 

Nesse sentido, as práticas de pesquisa em Educação têm oportunizado um 
ganho sistêmico e multilateral para o campo e para os sujeitos, benefícios que refletem, 
diretivamente, nos gestos e processos sociais: ganha o campo pois, em decorrência das 
investigações novas lentes são lançadas sobre fenômenos e problemáticas que permeiam 
as relações seculares do ensinar e aprender, bem como emergem novas questões achados 
que irão, entre outras circunstâncias, contribuir com reformulação do currículo escolar e da 
didática, inserindo e revisando temáticas e epistemologias. 

Quanto aos indivíduos que, atravessados de suas subjetividades, ao pesquisarem 
exercem a autoformação, dimensão formativa aqui pensada a partir de Pineau (2002), que 
em linha gerais a define como um processo perene que acompanha os sujeitos em toda 
sua vida, promovendo uma revolução paradigmática. O estar atento a você mesmo, suas 
atitudes, emoções, e a relação com o outro e com o ambiente. A interação destas dimensões 
constitui um engajamento às causas pessoais, sociais e ambientais, possibilitando que os 
indivíduos reflitam e ressignifiquem, nesse contexto, o pensar praticar à docência e as 
outras diversas formas de ensinar. 

Desse modo, nesta obra intitulada “A educação enquanto fenômeno social: 
Um estímulo a transformação humana” apresentamos ao leitor uma série de estudos 
que dialogam sobre as mais variadas temáticas, entre elas: a formação inicial e contínua 
dos profissionais da educação; discussões acerca dos níveis e modalidades de ensino, 
percebidas a partir de diversas perspectivas teóricas; da gestão da sala de aula e da 
gestão democrática do ensino público; elaboração e análise crítica de instrumentos ensino 
e situações de aprendizagem; constructos que versam sobre educação, tecnologia, meio 
ambiente, entre outras propostas transversais. As pesquisas adotam métodos mistos, 
filiadas a diferentes abordagens, campo teórico e filosófico, objetivando contribuir com a 



ampliação dos debates em educação e com a formação, qualificação e deleite de todos os 
sujeitos que se encontrarem com este livro. 

Assim, desejamos a todos e todas uma aprofundada e aprazível leitura. 
 

Américo Junior Nunes da Silva
Abinalio Ubiratan da Cruz Subrinho
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RESUMO: Este artigo trata-se de uma avaliação 
de efeitos do programa auxílio inclusão digital 
– modalidade I ofertado pela assistência 
estudantil na Universidade Estadual do Piauí 
sobre a permanência e desempenho discente. 
Metodologicamente foi realizada um um estudo 
de caso com discentes contemplados com o 
programa do Campus da cidade de Floriano a 
partir de uma pesquisa quantitativa e documental 
e os dados foram analisados com uso de 
porcentagens simples. Sobre a permanência 
no período 2020.1 evidenciou-se que 98% dos 
contemplados permaneceram na universidade e 
houve uma melhora no rendimento acadêmico de 
0,97% em relação ao período anterior (2019.2). 
Avalia-se que o auxílio pode ter contribuído para 
além dos objetivos iniciais, tendo efeito positivo 

na permanência e no desempenho discente.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. 
Avaliação de Efeitos. Auxílio Inclusão Digital. 

EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE 
DIGITAL INCLUSION AID PROGRAM 

(MODALITY I) ON THE PERMANENCE 
AND PERFORMANCE OF STUDENTS 

FROM THE STATE UNIVERSITY 
OF PIAUÍ: A STUDY WITH THE 

BENEFICIARIES FROM THE FLORIANO 
CAMPUS

ABSTRACT: This article is an evaluation of 
the effects of the digital inclusion aid program 
- modality I offered by the student assistance 
program at the State University of Piauí on 
students’ permanence and performance. 
Methodologically, a case study was carried out 
with students who benefited from the program 
at the Floriano campus, using a quantitative and 
documental research, and the data were analyzed 
using simple percentages. About the permanence 
in the period 2020.1 it was evidenced that 98% 
of those contemplated remained in the university 
and there was an improvement in academic 
performance of 0.97% in relation to the previous 
period (2019.2). It is evaluated that the aid may 
have contributed beyond the initial objectives, 
having a positive effect on the permanence and 
performance of the students.
KEYWORDS: Public Policies. Evaluation of 
Effects. Aid for Digital Inclusion.

1 |  INTRODUÇÃO
Este trabalho versa sobre a avaliação 
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dos efeitos do Programa Auxílio Inclusão Digital (modalidade I – ajuda pecuniária) sobre a 
permanência e desempenho de discentes da Universidade Estadual do Piauí comparando 
os resultados dos alunos beneficiados com o programa no Campus de Floriano-PI 
contrapondo estes com eles mesmo nos períodos 2019.2 (antes da pandemia do Covid-19 
e anterior ao auxílio) e 2020.1 (período posterior ao programa). 

As ações de assistência ao estudante na UESPI tem por base o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil para as Universidades Estaduais – PNAEST, que tem finalidade de 
ampliar as condições de acesso, permanência e sucesso dos jovens na educação superior 
pública estadual. Diante dos desafios ocasionados pela pandemia da COVID-19, onde a 
UESPI, assim como outras instituições, teve que aderir ao ensino de aulas remotas, lança 
mão do Auxílio Inclusão Digital a partir da Resolução CONAPLAN Nº 003/2020. Umas das 
modalidades de oferta para a inclusão tecnológica de alunos trata-se do “Auxílio Pecuniário” 
que a partir do Edital DAEC/PREX/UESPI Nº 20/2020 lançado no mês de novembro do ano 
de 2020 ofertou 1.000 vagas para alunos de toda a instituição, a ajuda consistiu no valor 
de $ 700,00 reais em cota única pago no mês de dezembro do mesmo ano (UESPI, 2020).

Esse Programa tem como objetivo garantir a inclusão digital de alunos em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica e que não possuam ou tenham baixa qualidade de 
acesso à internet, bem como para aqueles que não dispõem de equipamentos para a 
adequada participação e acompanhamento das atividades acadêmicas não presenciais 
(UESPI, 2020).

Avaliar consiste em emitir um julgamento positivo ou negativo, ou ainda determinar 
valor ou a importância sobre determinada coisa (DICIO, 2021). A avaliação de políticas 
públicas, para poder emitir um valor, precisa ser realizada de forma organizada e sobretudo 
sistematizada, com métodos e fontes de dados confiáveis e dependendo da etapa que se 
encontra tem-se condições para julgar o desempenho, a implementação ou os resultados 
da ação governamental (COSTA; CASTANHAR, 2003).

A avaliação de efeitos é um tipo de avaliação de resultados. Quando se fala em 
mensurar resultados pressupõe-se que nesse processo sistemático seja observada as 
mudanças produzidas a partir da política, ou daquilo que se objetivou com determinada 
política, entretanto, alguns efeitos não expressos nos objetivos podem ou não ocorrer, dito 
de outra forma, as políticas podem provocar efeitos positivos ou negativos não estabelecidos 
em seus propósitos iniciais (DRAIBE, 2001). Dessa forma, uma avaliação de efeito consiste 
nas interferências provocadas ou não em um determinado contexto que não foram metas 
de um programa, mas, que de alguma forma pode ter sido provocado devido a determinada 
política pública (DRAIBE, 2001). 

Pressupõe-se que ao assegurar a inclusão digital dos beneficiados o Programa 
produziu efeitos positivos sobre a permanência e desempenho dos contemplados no 
período 2020.1. Para tanto, avalia-se nesse estudo os resultados de efeitos da modalidade 
I com os beneficiários do Campus de Floriano – PI, verificando se estes ao receberem a 
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ajuda do Programa permaneceram na UESPI e se melhoraram o desempenho no período 
letivo 2020.1. Questionando: Os alunos do Campus de Floriano contemplados pelo Auxílio 
Pecuniário permaneceram na universidade no período 2020.1?  O Programa contribuiu 
para que o desempenho acadêmico dos discentes fosse melhor que no período 2019.2?

O estudo encontra-se dividido em outras cinco seções além dessa introdução, a 
seguir apresenta-se uma breve discussão sobre avaliação de políticas públicas, na segunda 
os procedimentos metodológicos da sistemática da avaliação proposta, em um terceiro 
momento expõe-se os resultados e a discussão acerca da avaliação de efeitos. Na quarta 
parte apresenta-se as considerações finais e por último as referências utilizadas.

2 |  A AVALIAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
As políticas públicas possuem sentido amplo e podem ser compreendidas sob 

diversas definições. Para compreendê-las de uma melhor forma é necessário entender 
que elas surgem para corrigir desigualdades existentes na sociedade e são em sua maior 
parte de responsabilidade do Estado que deve desenvolver diversos mecanismos que 
possibilitem a melhoria de interesses plurais dos cidadãos, sempre com foco no bem comum. 
Desta forma, políticas públicas podem ser compreendidas como um conjunto de iniciativas 
governamentais que atendam o bem estar social e o interesse coletivo comunitário. (LIMA, 
2017).

Nesta percepção, que o um governo é o responsável pelas principais iniciativas, 
até mesmo pela magnitude de seu caráter público podemos ainda conceituá-las na visão 
de (Saraiva, 2006, p. 25) como “um fluxo de decisões públicas, orientado para manter o 
equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade”. Para 
este autor, as ações governamentais devem ser voltadas para a promoção de mudanças 
materiais de problemas sociais.

Como seria inviável propor uma única definição dada a amplitude das políticas 
públicas, destaca-se alguns conceitos entendendo-a como o que o governo escolher fazer 
ou não fazer (DYE, 1984); como um conjunto de ações governamentais que irão produzir 
efeitos específicos (LYNN, 1980) e ainda como a somatória das atividades do governo que 
podem agir diretamente ou através de terceiros e que influenciam a vida dos cidadãos 
(PETERS, 1986). Nesse sentido, compreende-se políticas públicas como um campo 
complexo e que os resultados ofertados por estas tem interferência positiva ou negativa na 
vida dos cidadãos.

Após compreender os conceitos das PPs torna-se interessante destacar o conceito 
de Políticas Públicas Educacionais que podem ser conceituadas como aquelas que são 
promovidas pelo poder público e direcionadas à promoção do acesso e permanência 
da sociedade aos mais diversos tipos de conhecimentos. Iniciativas estas, que buscam 
reafirmar a educação como direito fundamental. (PINHO, 2007). Dentro das PPs 
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educacionais encontram-se os programas voltados a assistência estudantil na educação 
superior e tem como público alvo os alunos em situação de vulnerabilidade da graduação.

As políticas e programas sociais desenvolvem-se a partir de fases sequencias e 
interdependentes - as quais chamamos de ciclo, neste, a partir da identificação de um 
problema tem-se a primeira etapa que é a formulação dentro da agenda, seguido do 
levantamento das alternativas para se chegar a terceira fase que é a tomada de decisão. 
Já na quinta parte tem-se a etapa de implementação ou operacionalização e por último a 
etapa de avaliação (ARRETCHE, 1998).

Dado o grau da repercussão das ações governamentais para a vida das pessoas, 
torna-se interessante a discussão sobre métricas que possibilitem mensurar o empenho 
provocado ou não pelos programas de Estado – a avaliação. Trata-se de um processo 
sistematizado onde existe a intenção de atribuir um valor positivo ou negativo para os 
produtos da política pública. De acordo com (UNICEF, apud COSTA; CASTANHAR, 2003, 
p. 972) avaliar uma política pública consiste em um “exame sistemático de um projeto 
ou programa, finalizado ou em curso, que contemple o seu desempenho, implementação 
ou seus resultados, com vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, 
sustentabilidade e a relevância de seus objetivos”.

A depender do momento em que a política se encontra pode-se avalia-la sob 
diversos aspectos e de diversas formas. A avaliação de resultados objetiva desde aferir se 
os produtos prometidos foram entregues, quais os impactos ou efeitos ocasionados pelo 
programa (DRAIBE, 2001). Sendo os efeitos outros acontecimentos, esperados ou não, 
que não foram objetivados pelo programa, mas que podem ter afetado o meio social e 
institucional no qual se realizou determinada política pública (DRAIBE, 2001).

Avaliar a ação pública vem se tornando uma maneira de produção de documentos 
contendo feedback sobre o retorno do comportamento da ação governamental e os 
resultados oferecidos a sociedade. Além disso, confronta dados sobre o investimento e 
o que foi alcançado servindo de balizador para melhoria na tomada de decisões em outro 
ciclo posterior (NANNI; SANTOS FILHO, 2016).

3 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Pelo objeto desse estudo, para avaliar os efeitos dessa ação pública, adotou-se 

uma abordagem quantitativa. Segundo Lima, (2016, p.16) este tipo de pesquisa: “tem como 
principal característica a unicidade da forma de coleta e tratamento dos dados. Para isso, 
necessita coletar um conjunto de informações comparáveis e obtidas para um mesmo 
conjunto de unidades observáveis”. Essa técnica foi essencial para que pudéssemos 
comparar o desempenho dos beneficiados com eles mesmos nos períodos 2019.2 e 2020.1.

Optou-se por realizar um estudo de caso com os beneficiados no Campus de 
Floriano pela dificuldade em conseguir os dados pertinentes a avaliação de outros Campi 
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da UESPI, tomando-se como universo de estudo 63 alunos. É importante destacar que a 
avaliação aqui realizada diz respeito apenas a uma parcela de beneficiados da instituição, 
trazendo um diagnóstico específico (YIN, 2010) a respeito da permanência e desempenho 
de alunos contemplados com o Programa nesse Centro.

 Para responder a pergunta sobre a permanência dos alunos no período 2020.1 
tomou-se como base todos os contemplados no Campus de Floriano. Para o questionamento 
sobre desempenho, para poder comparar (eles com eles mesmos) em semestres diferentes, 
definiu-se como critério de exclusão alunos que ingressaram na UESPI no período 2020.1, 
ou que não estiveram matriculados em 2019.2 ou seja, fizeram parte da avaliação apenas 
alunos contemplados com o Programa e que no período 2019.2 estavam matriculados 
(58 alunos). Dessa forma, somou-se todos os Índices de Rendimento Acadêmico dos 
beneficiados no período, após dividiu-se pela quantidade de discentes para encontrar uma 
média geral de desempenho no período 2019.2 e 2020.1, a partir disso foi possível verificar 
se o desempenho melhorou após o Programa. Esse cálculo é exemplificado pela expressão: 
Desempenho = Somatória de todos os IRAs no período / quantidade de contemplados.

Desempenho = 

 Na busca por dados confiáveis para essa avaliação utilizou-se de da técnica 
de pesquisa documental em fontes primárias a respeito do Programa. Alguns desses 
documentos foram coletados em sites oficiais da universidade e do Diário Oficial do Estado 
do Piauí e se constituem de (Resoluções, Edital de seleção do programa, Resultado final de 
seleção). Para obter os dados referente à permanência e desempenho dos contemplados 
foram solicitados via e-mail, ao setor de Divisão de Controle Acadêmico – (DCAD) do 
Campus de Floriano os relatórios do resultado final dos períodos 2019.2 e 2020.1 dos 10 
cursos de graduação em que houve alunos beneficiados (Biologia, Enfermagem, Ciências 
Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Educação Física, Geografia, História, Letras 
Português e Pedagogia). A pesquisa documental proporcionou dados em qualidade e 
quantidade que deu suporte para a avalição do programa social (GIL, 2008).

Para o tratamento e análise dos dados contidos nos relatórios, utilizou-se a 
técnica de estatística simples e o software Excel 2013 para tabular dados e descrever em 
porcentagens e números simples, analisando e interpretando as informações com base no 
aporte teórico sobre avaliação de efeitos. 

Em síntese, a avaliação dos efeitos do Programa foi realizada com os beneficiados 
de Floriano verificando se estes permaneceram na universidade no semestre 2021 e 
comparando eles mesmos em períodos diferentes para averiguar se se o desempenho 
melhorou após as ações do auxílio.
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4 |  AVALIAÇÃO DE EFEITOS DO PROGRAMA 
No período letivo presencial de 2019.2 entre os meses de agosto a dezembro do 

ano de 2019 a Universidade Estadual do Piauí teve 12.185 alunos matriculados, no período 
seguinte, já na modalidade remota, devido a pandemia da COVID-19 e após ações dessa 
modalidade do Auxílio Inclusão Digital 11.936 alunos matriculados. O que significa uma 
redução de aproximadamente 2,04% em relação ao semestre anterior.

Foram ofertadas 1.000 vagas por meio do Edital DAEC/PREX/UESPI Nº 20/2020 
para os 12 campis da universidade, entretanto, conforme dados obtidos pela pesquisa 
documental a partir do resultado final de beneficiados com o Programa e expostos no 
gráfico 1, foram efetivadas 780 bolsas, sendo o maior números de alunos beneficiados 
nos Campi de Teresina – Torquato Neto com (207) e Clóvis Moura (33). Destaca-se ainda 
que dos Campis fora da capital os que mais ofereceram vagas foram respectivamente: 
Parnaíba (79), São Raimundo Nonato (72), Floriano e Oeiras (63), Campo Maior (57), Picos 
e Piripiri (52). Com uma oferta menos expressiva tem-se Corrente (45), Bom Jesus e Barras 
(20) e Uruçuí com (19). 

Gráfico 1 – Beneficiados por Campus – Auxílio Pecuniário.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa documental.

O Campus Doutora Josefina Demes, localizado na cidade de Floriano à 250 km de 
Teresina oferta atualmente à comunidade 11 cursos de graduação, no período de 2020.1 
foram matriculados 899 discentes. Neste Centro, como apresentado acima, o programa 
contemplou 63 alunos da graduação, 7% dos 899 dos alunos matriculados no período. 
Como exposto pela tabela 1, foram,10 dos 11 cursos contemplados, sendo os que tiveram 
mais beneficiados: Enfermagem com (18), História e Pedagogia (10), Geografia (8), 
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Ciências Contábeis (4), Letras Português, Educação Física, Biologia e Direito (3) cada, 
Ciência da Computação (1) e Administração (0). 

CURSO Nº DE BENEFICIADOS PORCENTAGEM
ENFERMAGEM 18 28

LETRAS PORTUGUÊS 03 5
HISTÓRIA 10 16

GEOGRAFIA 08 13
PEDAGOGIA 10 16

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 04 6
EDUCAÇÃO FÍSICA 03 5

BIOLOGIA 03 5
DIREITO 03 5

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 01 1
ADMINISTRAÇÃO 00 00

TOTAL 63 100%

Tabela 1 – Beneficiados por curso do Campus de Floriano.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa documental.

Conforme dados contidos na tabela 1 é possível identificar os cursos contemplados, 
com destaque para o curso de enfermagem que apresenta o maior índice de beneficiados 
pelo Programa (28%). 

Na intenção de verificar se os discentes contemplados desse Campus permaneceram 
na universidade e se o desempenho destes melhorou após o auxílio, procurou-se dados 
a partir dos relatórios finais de cada curso nos períodos 2019.2 e 2020.1 disponibilizados 
pelo DCAD de Floriano para que fosse possível averiguar o percentual de permanência e 
se o desempenho desses acadêmicos no período 2020.1 foi maior que em 2019.2.

Em relação aos efeitos para a permanência dos comtemplados na UESPI todos os 
63 contemplados foram considerados para avaliação. A partir dos dados documentais dos 
relatórios de resultado final identificou-se apenas 1 aluno (curso de ciência da computação) 
que apesar de ter recebido o auxílio não permaneceu na universidade, tendo abandonado o 
curso no período 2020.1. Constata-se PELO GRÁFICO 1 que do público beneficiado neste 
Centro 98% (62 alunos) permaneceram na UESPI. 
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Gráfico 2 - Permanência dos Beneficiados – Floriano - 2020.1.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa documental.

Pressupondo que a medida que se assegura a inclusão digital no ensino remoto 
o aluno tem maiores oportunidades para permanecer na universidade, percebe-se que 
mesmo não sendo objetivo do Programa, obteve-se em Floriano quase o nível máximo de 
retenção entre os beneficiados no período. Diante disso, considera-se que o auxílio possa 
ter contribuído para um efeito positivo na retenção dos contemplados na universidade no 
período 2020.1.

Para avaliar os efeitos do Programa sobre desempenho acadêmico, considerou-
se apenas os alunos contemplados que já estavam matriculados em 2019.2. Foram 
identificados 5 casos dentre os 63 beneficiados que não se encaixaram no critério acima (1 
de Ciência da Computação, 1 de História, 1 de Português, 1 de Biologia e 1 de Educação 
Física), neste caso, tomou-se como universo 58 contemplados. 

A partir das análises, constatou-se que a média geral do índice de Rendimento 
Acadêmico dos beneficiados em Floriano no período 2019.2 foi 8,8, e no semestre 2020.1 
de 9,0 como pode ser observado no gráfico 3.
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Gráfico 3 - IRA – Beneficiados – Campus Floriano.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa documental.

Evidencia-se que no período 2020.1, após a realização do Auxílio Pecuniário 
o rendimento acadêmico dos beneficiados em Floriano aumentou em comparação 
ao desempenho do semestre anterior. Considera-se então, que o Programa pode ter 
contribuído para o efeito na melhoria no desempenho dos beneficiados neste Campus. 
Portanto, considera-se que houve efeito do Auxílio Pecuniário tanto no que diz respeito a 
permanência dos discentes quanto no desempenho acadêmico geral.

Além da média global, realizou-se também as médias dos IRAs de beneficiados 
por curso, evidenciando que dentre os dez cursos que tiveram alunos contemplados em 
cinco deles houve uma melhora no desempenho acadêmico no período 2020.1, sendo eles: 
Enfermagem, Pedagogia, Direito, Português e Educação Física, com destaque para o curso 
de Português que obteve maior aumento no IRA de 2019.2 para 2020.1. Quatro cursos 
tiveram desempenho em 2020.1 menor que em 2019.2, sendo: Biologia, História, Geografia 
e Contábeis, com destaque para o curso de Biologia que teve o menor desempenho quando 
comparado ao 2019.2. Essas informações são representadas pelo gráfico 4.
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Gráfico 4 – IRA Beneficiados por Curso.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa documental.

Evidencia-se portanto, ao observar os efeitos por curso neste Centro que não foram 
em todos os cursos que houve efeito positivo do Programa para a melhoria do desempenho 
em 2020.1 comparado com 2019.2. Entretanto, na maioria dos cursos observa-se uma 
melhora que reflete para que a média geral tenha sido maior em 2020.1.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esse trabalho apresentou uma avaliação sobre os efeitos do Programa Auxílio 

Inclusão Digital, modalidade Ajuda Pecuniária da Universidade Estadual do Piauí sobre a 
permanência e desempenho acadêmico dos contemplados do Campus de Floriano.

Com relação ao questionamento sobre os efeitos para permanência discente, 
evidenciou-se que no período de 2020.1 de todos os 63 beneficiados apenas 1 aluno 
não permaneceu na Instituição, portanto considera-se que o Auxílio pode ter contribuído 
como efeito positivo para que os alunos contemplados continuassem na UESPI, 98% dos 
beneficiados permaneceram.

Acerca do desempenho, nota-se que no geral quando comparado ao período 
anterior ao Programa (2019.2) o Índice de Rendimento Acadêmico foi superior em 2020.1, 
apontando para um efeito positivo de melhora no desempenho dos alunos beneficiados de 
0,97%, um percentual que apesar de não ser tão substancial demonstra uma melhora no 
desempenho.

Ao que tudo indica, o Programa pode ter contribuído para além da inclusão digital – 
foco e objetivo do auxílio, proporcionando outros benefícios aos beneficiários deste Centro. 
Entretanto, importa mencionar que o estudo deteve-se apenas a um único Campus da 
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universidade e portanto torna-se necessário estender as análises aos demais Campis para 
obter-se um melhor registro sobre os efeitos na permanência e desempenho do Programa 
na UESPI.

Sugere-se novas pesquisas de cunho avaliativo, tanto em maior proporção em 
relação ao número de beneficiados do Programa como também de outras modalidades de 
avaliação sobre esse Auxílio para que se possa contribuir com feedbacks a universidade 
e que possa servir de parâmetro para uma melhor aplicabilidade das ações de Assistência 
Estudantil na Universidade estadual do Piauí.
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