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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE SAÚDE COLETIVA 
 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

SAÚDE COLETIVA DE 2020, DE 3 DE AGOSTO DE 2020 
 

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se 1 

o colegiado do curso de Saúde Coletiva, via plataforma Google Meet, presidido 2 

pela sua Coordenadora, Ana Tânia Lopes Sampio. Os Membros presentes 3 

foram: Antônio Medeiros Junior, Flávia Christiane de Azevendo Machado, 4 

Janete Lima de Castro e Henry Walber Dantas Vieira. Também esteve 5 

presente o secretário da coordenação do curso, Edson Martins de Lima Junior.  6 

A professora Ana Tânia inicia a reunião expondo os pontos de pauta: (1) 7 

Esclarecer e Aprovar apensamento das disciplinas (DSC0090) SAÚDE E 8 

CIDADANIA e (DSC0063) ATIVIDADE INTEGRATIVA E INTERDISCIPLINAR 9 

EM SAÚDE E CIDADANIA II – SACI II; (2) Rever decisão de desmembramento 10 

das disciplinas GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE (DSC0164) e GESTÃO DE 11 

SERVIÇOS DE SAÚDE (DSC0163); e (3) aprovar os Planos de curso das 12 

disciplinas (DSC0007) BIOESTATÍSTICA E DEMOGRAFIA; (DSC0106) 13 

EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE I ; (DSC0132) SAÚDE E SOCIEDADE; 14 

(DSC0133) SAÚDE E CULTURA; (DSC0134) EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E 15 

COMUNICAÇÃO EM SAÚDE; (DSC0025) VIGILÂNCIA EM SAÚDE; (DSC0086) 16 

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS EM SAÚDE COLETIVA; (DSC0140) ATENÇÃO 17 

À SAÚDE I; (DSC0022) FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO NA SAÚDE; 18 

(DSC0023) AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE. (1) 19 

Iniciando a 1ª pauta, o professor Antônio fala que leu a ata da reunião passada 20 

(4ª reunião extraordinária) e achou confusa a parte em que o Colegiado apreciou 21 

o plano de ensino das disciplinas (DSC0090) SAÚDE E CIDADANIA e 22 

(DSC0063) ATIVIDADE INTEGRATIVA E INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE E 23 

CIDADANIA II – SACI II. Sendo assim, propõe que se discuta novamente esse 24 

ponto, para que fique clara a decisão do colegiado a respeito dessas duas 25 

disciplinas. Reforçando a decisão da Plenária do Departamento de Saúde 26 

Coletiva e dada a excepcionalidade do semestre 2020.6 (2020.1), Janete, Henry, 27 

Ana Tânia e Antônio votam a favor apensamento. Flávia vota contra. Sendo 28 

assim, por 4 (quatro) a 1 (um), o Colegiado aprova o plano de curso e o 29 

apensamento dessas duas disciplinas ao Projeto Pedagógico do curso. (2) 30 

Em seguida, passa-se à 2ª pauta. Professora Flávia expõe que as disciplinas 31 

GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE (DSC0164) e GESTÃO DE SERVIÇOS DE 32 

SAÚDE (DSC0163) não terão atividades práticas presenciais, somente práticas 33 

remotas. Diz que conversou com Luana (secretária do Departamento de Saúde 34 

Coletiva) e obteve a informação de que, em sendo a prática remota, não há 35 

necessidade de desmembramento. Sendo assim, propõe que o Colegiado reveja 36 

a decisão, tomada na 3ª reunião extraordinária, de desmembramento dessas 37 

duas disciplinas. Colocada a proposta em votação, o Colegiado aprova por 38 

unanimidade a revisão da decisão de desmembramento. Sendo assim, as 39 

disciplinas não serão desmembradas. 3ª pauta: Apreciar os planos de curso das 40 

disciplinas com carga horária prática adaptada ao formato remoto. Após 41 
discussões e análises de alguns planos de curso, o Colegiado aprova por 42 

unanimidade os planos de curso e o apensamento ao Projeto Pedagógico de 43 

todas as disciplinas apreciadas. São elas: (DSC0164) GESTÃO DE SISTEMAS 44 

DE SAÚDE  e (DSC0163) GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE; (DSC0007) 45 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE SAÚDE COLETIVA 
 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
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BIOESTATÍSTICA E DEMOGRAFIA; (DSC0106) EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE I 46 

; (DSC0132) SAÚDE E SOCIEDADE; (DSC0133) SAÚDE E CULTURA; 47 

(DSC0134) EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE; 48 

(DSC0025) VIGILÂNCIA EM SAÚDE; (DSC0086) FUNDAMENTOS 49 

BIOLÓGICOS EM SAÚDE COLETIVA; (DSC0140) ATENÇÃO À SAÚDE I; 50 

(DSC0022) FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO NA SAÚDE; (DSC0023) 51 

AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE. Não tendo mais 52 

assuntos a tratar, a professora Ana Tânia agradece a presença de todos e 53 

encerra a reunião. Para firmar, Eu, Edson Martins de Lima Junior, secretário da 54 

Coordenação do Curso, de ordem lavrei a presente ata que assinada vai por 55 

mim, pela presidente e demais presentes. 56 

 
 
 
ANEXO: DISCIPLINAS COM CARGA HORÁRIA PRÁTICA ADAPTADA AO 
FORMATO REMOTO.  
 

CÓDIGO NOME 
CH 

REMOTA 

TEÓRICA 

CH REMOTA 

PRÁTICA 

DSC0007 BIOESTATÍSTICA E DEMOGRAFIA 30 30 

DSC0106 EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE I  30 15 

DSC0132 SAÚDE E SOCIEDADE  45 15 

DSC0133 SAÚDE E CULTURA 30 15 

DSC0134 EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

30 30 

DSC0025 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 60 30 

DSC0086 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS EM SAÚDE 

COLETIVA 

45 15 

DSC0140 ATENÇÃO À SAÚDE I 45 15 

DSC0022 FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO NA 

SAÚDE 

45 15 

DSC0023 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS 

DE SAÚDE 

45 15 

DSC0164 GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE 45 15 

DSC0163 GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 45 15 

DSC0090 SAÚDE E CIDADANIA 60 0 

DSC0063 ATIVIDADE INTEGRATIVA E 

INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE E 

CIDADANIA II – SACI II 

60 0 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 

  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

COLETIVA  - CCS 

 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0140 

NOME: ATENÇÃO À SAÚDE I 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      ( X ) Remota       (   ) A Distância 

 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 

( X) Disciplina                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Módulo                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                           (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60 HORAS 

 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 
PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO 

COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação 

Individual 
Atividade Coletiva 

Ativida

de 

Autôno

ma 

Estágio 

com 

Orienta

ção 

Individ

ual 

Trabal

ho de 

Conclu

são de 

Curso 

Ativida

de 

Integrad

ora de 

Formaç

ão 

Estágio 

com 

Orienta

ção 

Coletiv

a 

Ativida

de 

Integrad

ora de 

Formaç

ão 

Ativida

de 

Integrad

ora de 

Formaç

ão 

CARGA 

HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 

45   - - -   - 

CARGA 

HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 

15   - - -   - 

CARGA 

HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 

   - - -   - 



 
 

CARGA 

HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 

   - - -   - 

CARGA 

HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

NO CAMPO 

         

CARGA 

HORÁRIA 

DE 

ORIENTAÇÃO 

- - -       

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL  

60         

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo Atividade 

Acadêmica) 

     - 

 

PRÉ-REQUISITOS 

(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 

(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 

(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

     

  

  

 

 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 

Histórico dos modelos de atenção à saúde; Ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação desenvolvidas 

no SUS: A base conceitual para uma análise crítica sobre os modelos e as práticas assistenciais vigentes; Os níveis 

de atenção á saúde e a organização da atenção à saúde no Brasil; Política Nacional de Atenção Básica; Atenção à 

Saúde nos Ciclos de Vida. A Estratégia de Saúde da Família; Política Nacional de Humanização – PNH; Gestão do 

cuidado e clínica ampliada; Projeto Terapêutico Singular.  

 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina 

ou Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 



 
 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

O componente terá momentos síncronos com aulas temáticas ministradas pelos docentes.  Poderá ser colocado a 

participação de convidados externos, colaboradores que adentrarão em temas relacionados à intersetorialidade tendo 

em vista a atenção à saúde estar relacionada aos vários serviços que interagem com o sistema único de saúde. Serão 

realizadas atividades assíncronas de acordo com os encontros síncronos ofertados.  

 

A atividade relativa à conduta presencial prática de 15 horas da disciplina será readequada, a partir da atividade 

proposta aos alunos a ser construída por uma amostra interativa, através de um mural virtual, que contemple os 

pontos trabalhados na disciplina, no seu percurso, detalhado abaixo: 

• As Concepções sobre o Processo Saúde e Doença no contexto histórico do Sistema Único de Saúde (SUS) 

brasileiro; 

• O modelo da vigilância à saúde; 

• Os serviços que integram os diferentes níveis de complexidade da Assistência (Atenção Primária à Saúde, 

Secundária e Terciária) integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS); 

• A Política Nacional da Atenção Básica,a Politica Nacional de Humanização(PNH) , As dimensões do cuidado e A 

atenção à saúde nos ciclos de vida. 
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CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 03 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

( X ) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

Natal, 30 de Julho de 2020. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof.ª Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 

 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: Departamento de Saúde Coletiva 
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0023 

NOME: AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      ( X ) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(   ) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

( x  ) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação 

Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60 h 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
 45 h  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
 15 h  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

         

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
 60 h        

 



 
 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 

PRÉ-REQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  
  

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 

“desenvolvimento de prática extensionista”. 

Avaliação em saúde: conceitos básicos; Estudos de Avaliabilidade; Modelo lógico de 

intervenções; Critérios, indicadores e padrões; Tipos de avaliação; Métodos quantitativos e 

qualitativos de avaliação; Institucionalização da avaliação em saúde. 

 
Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou 

Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

Ambiente de apresentação do conteúdo: aulas ao vivo em plataforma de compartilhamento 

com permissão de participação, no caso o Google Meet. O link para acessar o Google Meet será 

disponibilizado via sigaa que será a ferramenta de comunicação entre docente e estudantes. 

O sigaa UFRN também será utilizado para disponibilização do plano de ensino, postagem e 

realização de atividades de avaliação, inserção de frequência (a frequência dos momentos 

síncronos será verificada pela presença do discente na sala através de realização de chamada 

nominal onde ao ser chamado o discente deverá ligar a câmera. As atividades formativas como 

participação em fóruns de discussão; realização de questionários postados no sigaa; realização e 

envio de tarefas via sigaa serão utilizadas para atribuir frequência nos momentos assíncronos). 

 

Métodos e procedimentos: A metodologia baseia-se na aprendizagem problematizadora. Desta 

forma, os métodos buscam desenvolver a proatividade do discente, habilidade crítica, analítica, 

reflexiva, bem como o trabalho colaborativo. 

 

Estratégias: Murais colaborativos; Atividades para avaliação diagnóstica (MentiMeter), 

processual (Questionários, tarefas) e somativa (Ferramentas Google: Formulário, Excele, 

Apresentações). 



 
 

Organização pedagógica: Encontros síncronos com duração de duas horas através da plataforma 

“Google Meet” e atividades assíncronas diversas. 

 

 Formas para estimular o Interesse do discente: Atividades individuais e colaborativas na 

perspectiva de uma avaliação longitudinal a disciplina (formativa) e para atribuição de nota 

(somativa). 

 

Recursos: 

 

Notebook, desktop ou smartphone 

Internet 

Fone de ouvido 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

Samico I, Felisberto E, Figueiró AC, Frias PG org. Avaliação em Saúde: Bases conceituais e 

operacionais. Rio de Janeiro: Medbook, 2010. 

HARTZ, ZMA., and SILVA, LMV. orgs. Avaliação em saúde: dos modelos teóricos à prática na 

avaliação de programas e sistemas de saúde [online]. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: 

Editora FIOCRUZ, 2005, 275 p. ISBN: 978-85-7541-516-0. Available from: doi: 

10.7476/9788575415160. Also available from in ePUB from: 

http://books.scielo.org/id/xzdnf/epub/hartz-9788575415160.epub. 

NOVAES Hillegonda Maria D Avaliação de programas, serviços e tecnologias em saúde Rev. 

Saúde Pública, 34 (5): 547-59, 2000 www.fsp.usp.br/rsp 

https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/IAS/unidade1.html 

Vieira-da-silva LM. Avaliação de Políticas e Programas de Saúde. Rio de Janeiro: 

FIOCRUZ;2014. 

Tanaka OU, Melo C. Avaliação de Programas de Saúde do Adolescente: um modo de fazer. São 

Paulo: editora da Universidade de São Paulo; 2004. 

 

Vídeos: 

 

Critérios de Avaliação em Saúde. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fMZbX-

ny344 

 

Diagrama de Ishikawa (Ferramenta da Qualidade): Teoria + Exemplo Prático. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=U-0qzmFqH-0 

 

MDS | Curso 3 | Avaliação: Métodos e Técnicas. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HDyt1s3yg3w 

 

MDS | CURSO 3 | AVALIAÇÃO: DESENHO DE PESQUISA. DISPONÍVEL EM: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=7D1MYVI7G4E 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

Furtado JP, Campos GWS, Oda WY, Onocko-Campos R. Planejamento e Avaliação em Saúde: 

http://books.scielo.org/id/xzdnf/epub/hartz-9788575415160.epub
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/IAS/unidade1.html
https://www.youtube.com/watch?v=fMZbX-ny344
https://www.youtube.com/watch?v=fMZbX-ny344
https://www.youtube.com/watch?v=U-0qzmFqH-0
https://www.youtube.com/watch?v=7d1mYVI7g4E


 
 

entre antagonismo e colaboração. Cad. Saúde Pública 2018; 34(7):e00087917 

 

Gomes SL, Oliveira EA, Lima EFF, Buteri LG, Gomes J. A disciplina Introdução à Avaliação 

em Saúde: a experiência de (in)formação na graduação em saúde coletiva. Saúde Debate. 2017; 

41:360-371. 

 

Brito TA, Jesus CS. Avaliação de serviços de saúde: aspectos conceituais e metodológicos. 

Revista Digital. 2009; 14 (139). Disponível em: www.efdeportes.com/efd139/avaliacao-de-

servicos-de-saude.htm. Acesso em: 19/02/2020. 

 

Lopes ALM, Silva SA, Castro DFA, Bógus CM, Fracolli LA. Avaliação de programas, serviços e 

tecnologias na perspectiva da promoção da saúde: uma reflexão teórica. Rev Bras Promoc Saude. 

2013; 26(4): 590-594. 

 

Vídeo: 

 APRENDA TUDO SOBRE COMO CRIAR GRÁFICOS NO EXCEL. DISPONÍVEL EM: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=P_SNCOQMYQQ 
 

 

 

 

 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA  

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 05 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

( x ) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

Natal/RN, 30 de Julho de 2020. 

 

   

_______________________________________________________ 
Prof.ª Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 
 

http://www.efdeportes.com/efd139/avaliacao-de-servicos-de-saude.htm
http://www.efdeportes.com/efd139/avaliacao-de-servicos-de-saude.htm
https://www.youtube.com/watch?v=P_SnCOqMYqQ


 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: Departamento de Saúde  Coletiva  
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0007 

NOME: BIOESTATÍSTICA E DEMOGRAFIA 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      (  X ) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(   ) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

( X) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60h 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
 30  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
 30  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
 -  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
 -  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

 -        

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
 60        

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 

“desenvolvimento de prática extensionista”. 

Conceitos Fundamentais de Estatística. Eventos Vitais. Fases de um Trabalho Estatístico; Apuração de Dados Vitais. 

População, Recenseamento e Estimativas. Transição Demográfica e Epidemiológica. Índices e Coeficientes. 

Representação em Tabelas e Gráficos. Medidas de Tendência Central. Medidas de Dispersão ou de Variabilidade. 

Noções de Amostragem. 

 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou 

Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

 

A metodologia docente inclui aulas expositiva-dialogadas, estratégias metodológicas de proatividade do aluno, 

exercícios individuais e em grupo, vídeo aulas, aulas práticas em laboratório  

de informática, seminário e disponibilização de roteiros para aulas práticas à distância. 

 

1. Aulas síncronas, utilizando a plataforma Google Meet , Zoom ou Microsoft teams;  

2. Aulas assíncronas, com estratégias metodológicas de proatividade do aluno, exercícios individuais e em grupo, vídeo 

aulas e disponibilização de roteiros para aulas práticas à distância.  

 3. Leitura de textos, artigos científicos e outros materiais didáticos  

4. Execução de exercícios pelos alunos e postagem por meio do SIGAA.  

6. Utilização do  SIGAA para postagens dos arquivos e meios para esclarecimento de dúvidas ou outro comentários que 

necessitem contato com o professor 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução a Epidemiologia Moderna. Rio de Janeiro: Coopmed ABRASCO, 

1990. 223p.  

2. VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2008.  

3. Conceitos básicos em demografia e dinâmica demográfica brasileira. Disponível em: 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/demoedu/parte1cap1p13a44.pdf. Acesso em: 3 de fevereiro de 

2019.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. PAGANO, M; GAUVREAU K. Princípios de Bioestatística. São Paulo: Cengage Learning, 2004 

2. Introdução a métodos de estimativas e interpolações populacionais. Disponível em: 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/demoedu/parte1cap2p45a70.pdf. Acesso em: 3 de fevereiro de 

2019.  

 

 



 
 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 01 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

( X ) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

Natal, 29 de Julho de 2020. 

 

 

_______________________________________________________ 
Prof.ª Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0134  

NOME: EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      ( x ) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(x) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60 horas 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

Atividade 

Integradora de 

Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora de 

Formação 

Atividade 

Integradora de 

Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
30   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
30   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

-         

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
60         

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão “desenvolvimento de prática extensionista”. 

 

Fundamentos teóricos e históricos da Educação em Saúde no Brasil. Política Nacional de 

Educação Popular em Saúde. Informação em saúde. Teorias de comunicação, linguagem e 

diferentes tipos de comunicação. Comunicação como ferramenta para estabelecer relações de 

cuidado. Mídias, redes sociais e saúde. 
 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou Módulo), Carga Horária 

Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

 

Todas as atividades serão realizadas remotamente usando diversos meios das novas tecnologias 

da comunicação e informação. O sigaa será o ambiente privilegiado para o desenvolvimento do 

processo de ensino aprendizagem na modalidade de ensino remoto. Em especial serão usadas 

suas ferramentas “Tarefa” e “Fórum”. No sigaa serão postados toda a bibliografia a ser utilizada 

na disciplina. Os vídeos indicados estão disponíveis no YouTube. O Zoom será  a plataforma 

utilizada para a reunião de avaliação da disciplina e para a  apresentação do  5ª Mostra da 

Disciplina d e EIC em Saúde. 

 

APENDICE 1: PLANO DE TRABALHO COMPLETO 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013 que institui 

diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde,. 

Brasilia/DF, 2013. 

 

FREIRE. Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários a prática educativa. 33ª Ed. São 

Paulo: Paz e terra, 2006 



 
 

 

ALBUQUERQUE, P C; STOTZ, E N. A educação popular na atenção básica à saúde no 

município: em busca da integralidade. Interface (Botucatu), Botucatu,  v. 8, n. 15, p. 259-274,  

Aug.  2004.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32832004000200006&lng=en&nrm=iso>. access on  02  June  2020.Modelos de comunicação e 

uso de impressos na educação em saúde: uma pesquisa bibliográfica. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013 

A educação popular na atenção básica à saúde no município: em busca da integralidade que 

institui diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Popular em 

Saúde, Brasilia/DF, 2013. 

 

CASTRO MCS, COSTA ICC. A literatura de Cordel como instrumento didático-pedagógico na 

educação, motivação e promoção da saúde bucal. Revista Ciência Plural, 2015; 1(1): 40-9. 

 

FREIRE. PAULO. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários a prática educativa. 33ª Ed. 

São Paulo: Paz e terra, 2006 

 

 RAMPASO DAL, et al. Teatro de fantoche como estratégia de ensino: relato da vivência.Rev 

Bras Enferm, Brasília 2011 jul-ago; 64(4): 783-5. 

  

 FRANCO A; PINTO, B. O Mágico Jogo de Areia em Pesquisa.Psicologia USP, 2003, 14(2), 91-

114 

 

VIDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=4M69rga5ENo 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx-3WVDLzyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=WCfVVSK7W1k 

https://www.youtube.com/watch?v=IjJrKOLXuBY 

https://www.youtube.com/watch?v=2PRG4i5Nyeo 

https://www.youtube.com/watch?v=W8BLLhqSCNE 

https://www.youtube.com/watch?v=XKp2djwfRDA 

https://www.youtube.com/watch?v=aay1-NE4Mek 

https://www.youtube.com/watch?v=8X9GwufqNmo 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ALVES GG, Aerts D.  As práticas educativas em saúde e a Estratégia Saúde da Família. Cien  

Saude Colet. 2011; 16(1):319-325. 

 

ARAUJO, Maria Antonieta Nascimento. Educação em Saúde na Comunidade: Elementos 

pedagógicos de uma prática interdisciplinar. Salvador: EDUNEB, 2012. 
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CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 01 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

(X) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

Natal, 30 de Julho de 2020. 

 

 

 

Prof.ª Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688  



 
 

APENDICE 1 

 
 

PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE                           

CÓDIGO: DSC 

CURSO: SAÚDE COLETIVA              PERÍODO: 2020.1   

EIXO: Saúde e Sociedade  

MÓDULO: Saúde, Cultura e sociedade   NÍVEL: I -Saúde, Cultura e Sociedade  

TURMA:  01 

CARGA HORÁRIA: 60 h    CRÉDITOS: 04      HORÁRIO: 2 N1234 (Horário: 18:00 às 

21:30) 

 

CORPO DOCENTE TURMA E-MAIL 

Janete Castro 1 janetecastro.ufrn@gmail.com 

 

EMENTA 

Fundamentos teóricos e históricos da Educação em Saúde no Brasil. Política Nacional de 

Educação Popular em Saúde. Informação em saúde. Teorias de comunicação, linguagem e 

diferentes tipos de comunicação. Comunicação como ferramenta para estabelecer relações 

de cuidado. Mídias, redes sociais e saúde. 

 

 

OBJETIVO GERAL  

• Proporcionar conhecimentos básicos sobre a Educação em Saúde no Brasil na 

perspectiva de desenvolver a capacidade de análise e planejamento de práticas de 

informação, educação e comunicação em saúde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Compreender a importância da educação em saúde no contexto da promoção da 

saúde e da prevenção de doenças;  

• Identificar a educação popular e a saúde como processo de trabalho no contexto da 

Atenção Básica de Saúde;  

• Conhecer algumas como ferramentas de comunicação que podem contribuir para o 

desenvolvimento da prática educativa em saúde. 

• Desenvolver atividades voltadas a Educação popular em Saúde a serem 

apresentadas em evento da disciplina. 

 

  

mailto:janetecastro.ufrn@gmail.com


 
 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

• Ter conhecimento sobre os contextos históricos em que se inseriram a educação, informação e 

comunicação em saúde no Brasil.  

• Desenvolver atividades educativas junto à população. 

• Saber reconhecer as diferenças entre os paradigmas nas práticas educativas em saúde. 

• Utilizar a Educação como uma estratégia para Promoção da Saúde 

• Conhecer e aplicar diretrizes da Política Nacional de Educação Popular em Saúde. 

• Produzir materiais informativos em saúde. 

 

CORPO DOCENTE TURMA E-MAIL 

Janete Castro 1 janetecastro.ufrn@gmail.com 

• Planejar, organizar e realizar ações educativas na comunidade.  

• Compreender e elaborar projetos inter e transdisciplinares em saúde 

 

CRONOGRAMA 

 

Aula 1: 

24/08 

 

 

 

 

Apresentação da 

disciplina; 

 

Estabelecimento do 

Contrato de convivência. 

 

1º Encontro na plataforma zoom (momento 

síncrono) 

 

Acolhimento da turma 2020-5 

Explicação sobre o processo de ensino 

remoto;  

Apresentação da disciplina. 

Discussão sobre a dinâmica do Trabalho. 

Apresentação dos textos e vídeos as serem 

estudados. 

Janete 

Castro 

 

Aula 2 

31/08 

Educação, Informação e 

Comunicação no contexto 

do cuidado à saúde: 

considerações iniciais. 

 

Fórum 1 (momento assíncrono)  

 

Os discentes deverão discutir no fórum seus 

entendimentos sobre o que é Educação, 

Informação e Comunicação e como eles 

percebem a articulação das práticas 

educativas e as de comunicação e de 

informação na perspectiva do cuidado à 

saúde. 

 

O professor deverá orientar a tarefa para o 

próximo fórum. 

 

Janete 

Castro 

 

Aula 3 

14/09 

 

Educação Popular em 

Saúde e Paulo Freire 

Tarefa 1: Elaboração de áudio (momento 

assíncrono) 

 

O aluno deverá fazer a leitura do texto 

indicado abaixo e assistir o vídeo, também 

indicado, tendo como referência a questão 

Janete 

Castro 

 

mailto:janetecastro.ufrn@gmail.com


 
 

problematizadora posta na “tarefa”. 

Texto: Capítulo II do livro Pedagogia da 

autonomia 

Vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=4M69rga

5ENo 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx-

3WVDLzyQ. 

 

 

Aula 04 

21/09  

A educação popular na 

atenção básica à saúde no 

município: em busca da 

integralidade   

Princípios e Pressupostos 

da  Política Nacional de 

Educação Popular em 

Saúde (PNEPS-SUS) 

Fórum 2: Reflexão sobre a Politica Nacional 

de Educação Popular em Saúde 

O discente deverá fazer a leitura do texto “A 

educação popular na atenção básica à saúde 

no município: em busca da integralidade” e 

do  documento que institui a Politica Nacional 

de Educação Popular em Saúde no âmbito do 

SUS, ambos disponibilizados no Sigaa.  

Após a leitura participar do fórum aberto para 

esse fim.  

As postagens no período estabelecido, a 

interação entre os colegas e a qualidade das 

intervenções serão consideradas na avaliação. 

A tarefa será aberta  no dia 15/08 e ficará 

aberta até às 21 horas do dia 21/07. 

Janete 

Castro 

 

Aula 05 

28/09 

Comunicação e 

Informação em Saúde: 

usos e equívocos 

2º Encontro na plataforma zoom: 

Comunicação e Informação em Saúde: usos e 

equívocos (Momento síncrono). 

 

Os discentes deverão assistir aos vídeos 

indicados e fazer a leitura do texto “Modelos 

de comunicação e uso de impressos na 

educação em saúde”, postado no sigaa 

e participar da Roda de Conversa. 

 

Vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=WCfVVS

K7W1k 

https://www.youtube.com/watch?v=IjJrKOL

XuBY 

https://www.youtube.com/watch?v=2PRG4i5

Nyeo 

https://www.youtube.com/watch?v=W8BLLh

qSCNE 

Janete 

Castro 

 

Aula 06  

05/10 

Comunicação e 

Informação em Saúde: 

Tarefa 2: Elaboração do 2º áudio. (Momento 

assíncrono)  

Janete 

Castro  

https://www.youtube.com/watch?v=4M69rga5ENo
https://www.youtube.com/watch?v=4M69rga5ENo
https://www.youtube.com/watch?v=Zx-3WVDLzyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zx-3WVDLzyQ
https://www.youtube.com/watch?v=WCfVVSK7W1k
https://www.youtube.com/watch?v=WCfVVSK7W1k
https://www.youtube.com/watch?v=IjJrKOLXuBY
https://www.youtube.com/watch?v=IjJrKOLXuBY
https://www.youtube.com/watch?v=2PRG4i5Nyeo
https://www.youtube.com/watch?v=2PRG4i5Nyeo
https://www.youtube.com/watch?v=W8BLLhqSCNE
https://www.youtube.com/watch?v=W8BLLhqSCNE


 
 

usos e equívocos O discente deverá elaborar o áudio 

considerando a orientação dada e postar na 

tarefa aberta. 

Aula 07 

19/10 

Planejamento da 5ª 

MOSTRA EIC 

3º Encontro na plataforma zoom: 

Planejamento da 5ª Mostra (momento 

síncrono) 

 

Janete 

Castro 

 

Aula 08 

26/10 

 

Uso da arte do 

Mamulengo,  do 

Fantoche e do cordel para 

se comunicar e para fazer 

Educação em Saúde. 

 

OS discentes deverão assistir aos vídeos e 

fazer a leitura dos textos indicados  (momento 

assíncrono). 

Aprendendo a fazer mamulengo:  

https://www.youtube.com/watch?v=XKp2djw

fRDA 

Aprendendo a fazer fantoche: 

https://www.youtube.com/watch?v=aay1-

NE4Mek 

 E como usar? 

https://www.youtube.com/watch?v=8X9Gwuf

qNmo 

 

Registro de uma experiência:  

Teatro de Fantoches como estratégia ao tema 

leishmaniose visceral no ensino fundamental.  

 

Literatura de Cordel e Educação em Saúde: 

Análise Textual do Cordel HIV/AIDS; 

- Literatura de Cordel como Estratégia Em 

Educação Popular Em Saúde; 

 

Janete 

Castro 

 

Aula 09 

16/11 
Teatro Fórum 

4º Encontro na plataforma zoom (momento 

síncrono) - Discussão sobre o teatro fórum. 

 

Discutindo os participantes do grupo de teatro 

da Unidade de Saúde xx 

 

Janete 

Castro 

 

Aula 10 

23/11 

Uso do Cordel e Sandplay  

para se comunicar e para 

fazer Educação em Saúde. 

5º Encontro na plataforma zoom (momento 

síncrono) – Roda de conversa com a 

professora Ana Tania sobre o uso de Sandplay 

na Educação em Saúde 

 

Fazer leitura do texto: O mágico jogo de areia 

em pesquisa. 

Janete 

Castro 

 

Aula 11 

30/11 

4ª MOSTRA 

INTERATIVA DE 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO EM 

6º Encontro na plataforma zoom (momento 

síncrono) 

Apresentação da 4ª Mostra da Disciplina d e 

EIC em Saúde 

Janete 

Castro   

https://www.youtube.com/watch?v=XKp2djwfRDA
https://www.youtube.com/watch?v=XKp2djwfRDA
https://www.youtube.com/watch?v=aay1-NE4Mek
https://www.youtube.com/watch?v=aay1-NE4Mek
https://www.youtube.com/watch?v=8X9GwufqNmo
https://www.youtube.com/watch?v=8X9GwufqNmo


 
 

SAÚDE. 

 

Aula 12 

7/12 

4ª MOSTRA 

INTERATIVA DE 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO EM 

SAÚDE. 

7º Encontro na plataforma zoom (momento 

síncrono) 

Apresentação da 4ª Mostra da Disciplina d e 

EIC em Saúde 

Janete 

Castro  

  

Aula 13 

 

12/12 

Avaliação da Disciplina 
3º Fórum 

Avaliação escrita  

Janete 

Castro 

 

 

MÉTODO:  

Priorização de estratégias de ensino-aprendizagem pautadas nos princípios da criatividade, 

reflexividade, ludicidade e sensibilidade. Todas as atividades serão realizadas remotamente usando 

diversos meios das novas tecnologias da comunicação e informação. O sigaa será o ambiente 

privilegiado para o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem na modalidade de ensino 

remoto. Em especial serão usadas suas ferramentas “Tarefa” e “Fórum”. No sigaa serão postados toda 

a bibliografia a ser utilizada na disciplina. Os vídeos indicados estão disponíveis no YouTube. O 

Zoom será  a plataforma utilizada para a reunião de avaliação da disciplina e para a  apresentação do 

4ª 4ª Mostra da Disciplina d e EIC em Saúde. 

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação se dará em todo processo considerando as atividades realizadas, assim ela será: 

✓ Processual: os discentes são avaliados continuamente quanto a sua assiduidade, pontualidade, 

participação nas atividades programadas e desenvolvimento cognitivo; 

✓ Somativa: realização de atividades para atribuir notas aos discentes. 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: Departamento de Saúde  Coletiva  
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0106 

NOME: EPIDEMIOLOGIA e SAÚDE I  
MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      ( X ) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(  X ) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 45h 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
30   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
15   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

         

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
45         

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
( DSC0068 ) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

DSC0068 EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE 

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 

“desenvolvimento de prática extensionista”. 

Aspectos teórico-conceituais e práticos da Epidemologia; Processo Saúde-Doença; O raciocinio 

epidemiológico; O risco em Epidemiologia; Medidas de frequência; Epidemiologia descritiva; Indicadores de 

Saúde; Transição Epidemiológica; Sistemas de Informação em Saúde: uso de dados secundários; Vigilância 

Epidemiológica. 
 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou 

Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

 

As aulas serão realizadas através de tecnologias digitais e práticas inovadoras pretendendo utilizar-se dos seguintes 

recursos:  

1. Aulas síncronas, utilizando a plataforma Google Meet,  Zoom ou Microsoft Teams, além da plataforma do sigaa;  

2. Aulas assíncronas, fazendo uso da plataforma-canal do Youtube, onde nessas aulas e vídeos iremos enriquecer o 

conteúdo pedagógico, a fim de facilitar o aprendizado do aluno  

3. Leitura de textos, artigos científicos e outros materiais didáticos  

4. Atividade em grupo ou individual para os  alunos, onde os trabalhos serão nos formatos de textos ou vídeos a serem 

enviados por meio do SIGAA;  

6. Utilização dos fóruns, no SIGAA, para esclarecimento de dúvidas ou outro comentários. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à Epidemiologia. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006. 

2. ALMEIDA FILHO, N; BARRETO, M L. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos e aplicações. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 699 p. 

3. PEREIRA, M.G. Epidemiologia- Teoria e Prática. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2008. 

4. ROUQUAYROL, M.Z.; GURGEL, M. Epidemiologia & Saúde. Medbook Editora, Rio de Janeiro, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

1. FLETCHER, R H.; FLETCHER, S W. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4ª Ed. São Paulo: Artmed, 2005.  

2. GORDIS, L. Epidemiologia. Rio de Janeiro, Revinter, 2010. 

3. MEDRONHO RA, CARVALHO DM, BLOCH KV, LUIZ RR, WERNECK GL, organizadores. Epidemiologia. São Paulo: 

Atheneu; 2009. 

 

 



 
 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 01 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

( X ) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

 

Natal, 29 de Julho de 2020. 
 

 

_______________________________________________________ 
Prof.ª Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: CCS / Departamento de Saúde Coletiva 
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0022 

NOME: Financiamento e Orçamento na Saúde 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      (X) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(   )  Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(x) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60 horas 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
- 45  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
- 15  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

-         

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
-- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
- 60        

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 

“desenvolvimento de prática extensionista”. 

O estudo do processo de financiamento e orçamento na saúde: normas, legislação e ação regulatória; Instâncias de 

alocação dos recursos do SUS; O processo de gestão orçamentária e financeira nos sistemas e serviços de saúde. 

Instrumentos de gestão financeira e orçamentária no Brasil e no RN. Processo orçamentário da saúde; Auditorias e 

outras instâncias de controle dos recursos públicos na saúde. 
Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou Módulo), Carga Horária Teórica, Carga 

Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

Artigos postados no Sigaa; vídeos didáticos selecionado no youtube; Fórum (ferramenta do Sigaa); atividades de 

pesquisa (on line); plataforma do google meet para Rodas de Conversas com a turma e para avaliação da disciplina. 

 

Acrescentar aqui como será feita a adaptação das atividades práticas ao formato remoto. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICAS 

1. SANTOS. Clezio Saldanha dos Santos. Introdução a Gestão Pública. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. 

 

2. Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção para entender a Gestão do SUS. VOL. 2. O 

Financiamento da Saúde. Brasília, CONASS, 2014. 

 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Orçamento e finanças públicas para conselheiros de Saúde. Conselho 

Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

 

4. Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Coleção para entender a Gestão do SUS. VOL. 8. A gestão 

Administrativa e financeira no SUS. Brasília, CONASS, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

5. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 698 de 30 de março de 2006. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0698_30_03_2006.html 

 

6. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 204 de 29 de janeiro de 2007. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007.html. 

 

7. Brasil. Lei Complementar nº 141, DE 13 de janeiro de 2012. Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=264569&tipoDocumento=LCP&tipoTexto=PUB 

 

8. Chesnais, F. A Finança Mundializada. São Paulo, Bom Tempo Editorial, 2005. 



 
 

 

9. Lima, L.D. Federalismo, Relações Fiscais e Financiamento do Sistema Único de Saúde – a distribuição de receitas. Rio 

de Janeiro, Museu da República, 2007. 

 

10. Macedo, M.R.C. Notas Sobre o Processo de Financiamento do SUS. Natal, Departamento de Saúde Coletiva, UFRN, 

2007. 

 

11. Macedo, M.R.C. “Financiamento”. In: Vasconcelos, C.M. & Pinheiro, T.X.A. (orgs.). Implementação da 

Regionalização da Saúde no RN. Vol 1. Natal, Observatório RH NESCUFRN, 2008. pp. 215-257. 

 

12. Médici, A. A Regulamentação da EC-29 e o Financiamento da Saúde no Brasil. 16.09.2012, disponível em: 

http://monitordesaude.blogspot.com.br/2012/01/regulamentacao-da-ec-29-e-o.html. 

 

13. Melamed, C. & Piola, S. F. Políticas Públicas e Financiamento Federal do Sistema Único de Saúde. Brasília, IPEA, 2011. 

 

14. Piola, S.F. Tendências do Financiamento da Saúde. In: Debates GVsaúde, vol. 02:12-14, 2006. 

 

15. Piola, S.F. & Vianna, S.M. et al. Economia da Saúde: conceitos e contribuição para a gestão da saúde. Brasília, IPEA, 

1995. 

 

16. Porto, S.M. “Avanços e Problemas no Financiamento da Saúde Pública no Brasil (1967-2006)”. In: Revista de Saúde 

Pública, 40(04):576-578, 2006. 

 

17. Rezende, F. & Cunha, A. Contribuintes e Cidadãos Compreendendo o Orçamento Federal. Rio de Janeiro, FGV, 

2002. 

 

18. Rezende, F. & Cunha, A. Disciplina Fiscal e Qualidade do Gasto Público. Rio de Janeiro, FGV, 2005. 

 

19. Rosa, R.S. et al. Fundos Municipais de Saúde – Novos Instrumentos de Gestão. São Paulo, Ed. Da Casa, 2000. 

 

20. Silveira, F.G. et al. Gasto e Consumo das Famílias Brasileiras Contemporâneas Vol. 2. Brasília, IPEA, 2007. 

 

21. Vasquez, D. A. “Efeitos da regulação federal sobre o financiamento da saúde”, In: Cadernos de Saúde Pública, Rio 

de Janeiro, 27(6): 1201-1212, jun., 2011. 

 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR:  02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 05 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

(X) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

 

Natal-RN, 30 de Julho de 2020. 

 

 

_______________________________________________________ 
Prof.ª Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO DE CIËNCIAS DA SAÚDE / DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA  
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR:  DSC0086 

NOME: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DA SAÚDE COLETIVA 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      ( X  ) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
( X ) Disciplina                                                                                 (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60 horas 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
45   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
15   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

         

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
60         

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



PRÉ-REQUISITOS 

(NÁO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 

“desenvolvimento de prática extensionista”. 

A Familia como matriz fundadora da vida: histórico, tipos e ciclos de vida familiar. Os Ciclos da vida humana: infância, 

adolescência, fase adulta e envelhecimento numa visão sistêmica e como somatória de fenômenos celulares, 

bioquímicos, mentais e sócio-culturais; Os principais problemas de saúde em cada ciclo de vida: da gravidez e do 

nascimento, do crescimento e desenvolvimento da criança, das mudanças e problemas específicos da adolescência, 

do adulto em sua diversidade biológico-sexual, das necessidades e fragilidades dos idosos. Os desafios da gestão para 

o enfrentamento dos problemas de saúde por ciclos de vida. 

 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina 

ou Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

1. Aparelho de multimídia p/projeção de slides e vídeos – substituído pela projeção dos slides e vídeos na tela do 

computador/celular, mediada pela plataforma “meet google”.; 

2. Textos manuais disponibilizados em versão digital na Plataforma SIGAA; 

3. Todo o material didático estará disponível na plataforma SIGAA; 

4. Seminários apresentados presencialmente – passam a ser apresentados de forma remota, mediados pela 

plataforma meet google. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. BASSOLS, A. M. S.; KAPCZINSKI, F.; EIZIRIK, C. L. O ciclo da vida humana: uma perspectiva psicodinâmica. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2001. 

2. BEGON, M. et al. Ecologia: de Indivíduos a Ecossistemas. 4ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

3. LEIKA,A., GENIOLE, I. (org). Assistência de enfermagem por ciclos de vida. Campo Grande, MS. Ed. UFMS: FIOCRUZ 

Unidade Cerrado Pantanal, 2011. 

4. MILLER, G.T. & SCOTT E. S. Ecologia e sustentabilidade. São Paulo: CENGAGE Learning. 6ª edição. 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. CYRULNIK, B.  De Corpo e Alma: a conquista do bem-estar.  São Paulo, WMF Martins Fontes, 2009. 

2. ORTEGA, F. & ZORZANELLI, R. Corpo em Evidência: a ciência e a redefinição do humano. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 2000. 240p. 

3. PASCARELLI. F.N., Educando para a preservação da vida. Rio de Janeiro: Wak Editora. 2011. 112p.  

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada - 

manual técnico/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 158 p. 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 03 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

( X ) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

Natal, 28 de julho de 2020. 

 

 

_______________________________________________________ 
Prof.ª Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: CCS / DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0163 

NOME: GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      ( X ) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(X) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60 HORAS 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
45   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
15   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

         

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
60         

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 

(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 

(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 

(DSC0030) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

DSC0030 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 

“desenvolvimento de prática extensionista”. 

 

Gestão de serviços de atenção primária em saúde, serviços de atenção ambulatorial especializada, serviços 

hospitalares, serviços de urgência e emergências, de serviços de atenção psicossocial e de serviços de apoio 

diagnóstico e terapêutico. Missão, visão e valores dos serviços de saúde na perspectiva de construção das Redes de 

Atenção à Saúde; Gestão do cuidado e Organização dos serviços de saúde; Gestão da Comunicação e Informação 

em Saúde nas unidades; Gestão de riscos nos serviços de saúde. 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou 

Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

Ambiente de apresentação do conteúdo: aulas ao vivo em plataforma de compartilhamento com permissão de 

participação, no caso o Google Meet. O link para acessar o Google Meet será disponibilizado via sigaa, que será a 

ferramenta de comunicação entre docente e estudantes. 

O sigaa UFRN também será utilizado para disponibilização do plano de ensino, postagem e realização de atividades de 

avaliação, inserção de frequência (a frequência dos momentos síncronos será verificada pela presença do discente na 

sala através de realização de chamada nominal onde ao ser chamada o discente deverá ligar a câmera.  As 

atividades formativas como participação em fóruns de discussão; realização de questionários postados no sigaa; 

realização e envio de tarefas via sigaa serão utilizadas para atribuir frequência nos momentos assíncronos). 

 

Métodos e procedimentos: A metodologia baseia-se na aprendizagem problematizadora. Desta forma, os métodos 

buscam desenvolver a proatividade do discente, habilidade crítica, analítica, reflexiva, bem como o trabalho 

colaborativo. 

 

Estratégias: Murais colaborativos; Atividades para avaliação diagnóstica (MentiMeter; Formulário Google), processual 

(Questionários, fóruns, tarefas) e somativa (vídeo e Mostra de inovações). 

As atividades práticas previstas na disciplina serão adaptadas para o formato remoto, devido a impossibilidade de os 

alunos realizarem visitas aos serviços de saúde durante a pandemia do COVID-19. Em substituição às atividades práticas 

feitas regularmente, os alunos deverão organizar e realizar lives no instagram, abordando um tema relacionado a 

gestão de serviço e trazendo um convidado, totalizando 4h de atividades síncronas; as atividades assíncronas práticas 

(11h) compreendem o período de organização das lives: Desenvolvimento do roteiro da live; script com perguntas 

norteadoras para o convidado; elaboração de atividade avaliativa para a turma com gabarito ou feedback 

estruturado. A atividade avaliativa deverá ser encaminhada previamente a data das lives para ser postada no sigaa e 

respondida pela turma. 

 

Organização pedagógica: Encontros síncronos com duração de duas horas através da plataforma “Google Meet” e 

atividades assíncronas diversas. 

 

Formas para estimular o Interesse do discente: Atividades individuais e colaborativas na perspectiva de uma avaliação 

Comentado [LG1]: Luana: Acrescentei essa parte sobre 

adaptação da ch prática (peguei as informações do plano de ensino). 

Caso decidam no colegiado que a disciplina seja realmente 

desmembrada, retirar esta parte daqui. 



 
 

longitudinal a disciplina (formativa) e para atribuição de nota (somativa). 

 

Materiais necessários para a disciplina: Notebook ou smartphone; Acesso à Internet; Fone de ouvido. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

• Silva YC, Roquete FF. Competências do gestor em serviços de saúde: análise da produção científica, no período de 2001 a 

2011. RAS. 2013; 15 (58):  

 

• Paiva RA, Randow R, Diniz LP, Guerra VA. O papel do gestor de serviços de saúde: revisão de literatura. Rev Med Minas 

Gerais 2018;28 (Supl 5): e-S280523 

 

• Gontijo TL, Cavalcante RB, Duarte AGS, Lima PKM. Funções administrativas na gestão local da atenção básica em saúde. 

Rev enferm UFPE on line., Recife, 11(12):4980-8, dec., 2017 

 

• Camargo WP, Pacheco DAJ. Estilos de liderança: avaliação e implicações. Espacios. 2014; 35 (8): 7. Disponível em: 

http://www.revistaespacios.com/a14v35n08/14350807.html 

 

• Oliveira RS, Passos ES. O papel do gestor na motivação dos seus colaboradores. Cairu em Revista. 2013; 02 (02): 33-41. 

 

• Gomes ED, Murilo M. A motivação de pessoas nas organizações e suas aplicações para obtenção de resultados. Revista 

científica eletrônica de administração. 2007; VII (13). 

 

• Cecílio LC. Apontamentos teórico-conceituais sobre processos 

avaliativos considerando as múltiplas dimensões da gestão do cuidado em saúde. Interface. 2011; 15(37): 589-599. 

 

• Gariglio MT. O Cuidado em saúde. In: Minas Gerais, Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Oficinas de 

qualificação da atenção primária à saúde em Belo Horizonte: Oficina 2- Atenção centrada na pessoa. Belo Horizonte: 

ESPMG; 2012. 

 

• RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº. 63 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011. Dispõe sobre os Requisitos de Boas 

Práticas de Funcionamento para os  Serviços de Saúde.  

 

• Fadel MAV, Regis Filho GI. Percepção da qualidade em serviços públicos de saúde: um estudo de caso. RAP. 2009; 43(1):07-

22. 

 

• Cunha CLF, Gama MEA. A visita domiciliar no âmbito da Atenção Primária em Saúde. In: Malagutti W (organizador). 

Assistência Domiciliar – Atualidades da Assistência de Enfermagem. Rio de Janeiro: Rubio; 2012.  Disponível em: 

http://www.uff.br/tcs2/images/stories/Arquivos/textos_gerais/A_VISITA_DOMICILIAR_NO_MBITO_DA_ATENO_PRIMRIA_EM_SADE

.pdf 

 

• Barbosa AMG. Instrumentos para compreensão da família. Universitas. 2009; 5(9): 11-26. 

 

• Campos GWS, Domiti AC . Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar 

em saúde. Cad. Saúde Pública. 2007; 23(2):399-407. 

 

• De Seta MH, Reis LGC, Pepe VLE. Vigilâncias do campo da saúde: conceitos fundamentais e processos de trabalho. In: 

Gondim R, Grabois V, Mendes Junior WV, organizadores. Qualificação dos Gestores do SUS. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Fiocruz/ENSP/EAD; 2011. p.199-237. Disponível em: 

http://www4.ensp.fiocruz.br/biblioteca/home/exibedetalhesBiblioteca.cfm? 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

• Grabois V. Gestão do cuidado. In: Gondim R, Grabois V, Mendes Junior WV, organizadores. Qualificação dos Gestores do 

SUS. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz/ENSP/EAD; 2011. p.153-190. Disponível em: 

http://www4.ensp.fiocruz.br/biblioteca/home/exibedetalhesBiblioteca.cfm?ID=12547&Tipo=B 

 

• Dicionário da liderança de sucesso: 18 dicas que você precisa conhecer para ser um grande líder (Fonte: 

https://www.scopi.com.br/blog/dicionario-da-lideranca-de-sucesso/) 

 

• Sousa FGM, Figueiredo MCAB, Erdmann AL. Instrumentos para avaliação e intervenção na família: um estudo descritivo. Rev 

Pesq Saúde. 2010; 11(1): 60-63. 



 
 

 

• Muniz JR, Eisenstein E. Genograma: informações sobre família na (in)formação médica. Rev. bras. educ. med.. 2009;  33 (1) : 

72 – 79. 

 

• Vídeos: 

 

• Gestão da Qualidade Total. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R1CiN6esbkU 

 

• TUTORIAL SISAB. DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=Y4OEMHKNRNS 

 

• Tutorial e-SUS Atenção Básica. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rNBKjQ-0rLI 

 

• Apresentação do ESUS AB. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TJIqIlQy3I4 

 

•  Estratégia e-SUS AB. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KH7ujj8iqCo 

 

• e-SUS: Preenchimento da Ficha de Visita Domiciliar. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wMvXOvIWg3Q 

 

• Tutorial e-SUS: Preenchimento do método SOAP para profissionais de nível superior. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw2QKilcl04 

 

• Aprenda TUDO sobre como criar GRÁFICOS no EXCEL. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P_SnCOqMYqQ 

 

 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 07 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

( X ) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

Natal, 29 de Julho de 2020. 

 

 

_______________________________________________________ 
Profa. Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 

  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

COLETIVA - CCS 

 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0164  

NOME:  GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      (  X ) Remota       (   ) A Distância 

 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 

(  x ) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de 

Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Módulo                                                                                     (   ) Atividade 

Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade 

Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60 HORAS 

 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 
PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO 

COMPONENTE CURRICULAR 

 
Discipl

ina 

Módul

o 
Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de 

Orientação Individual 

Atividade 

Coletiva 

Ativida

de 

Autôn

oma 

Estági

o com 

Orient

ação 

Indivi

dual 

Traba

lho 

de 

Concl

usão 

de 

Curso 

Ativid

ade 

Integr

adora 

de 

Forma

ção 

Estági

o com 

Orient

ação 

Coleti

va 

Ativid

ade 

Integr

adora 

de 

Forma

ção 

Ativida

de 

Integr

adora 

de 

Forma

ção 

CARGA 

HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 

45 

horas 
  - - -   - 

CARGA 

HORÁRIA 

REMOTA 

15 

horas  
  - - -   - 



 
 

PRÁTICA 

CARGA 

HORÁRIA 

À 

DISTÂNCIA 

TEÓRICA 

   - - -   - 

CARGA 

HORÁRIA 

À 

DISTÂNCIA 

PRÁTICA 

   - - -   - 

CARGA 

HORÁRIA 

DE 

PRÁTICA 

PROFISSIO

NAL NO 

CAMPO 

         

CARGA 

HORÁRIA 

DE 

ORIENTAÇÃ

O 

- - -       

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL  

60         

 

Carga Horária Docente de 

Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 

PRÉ-REQUISITOS 

(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 

(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
( DSC0029 ) OU ( DSC0067 ) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 



 
 

DSC0029 GESTÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE 

DSC0067 ADMINISTRAÇÃO SANITÁRIA 

  

 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 

 

 

A disciplina aborda aspectos conceituais da Teoria Geral de Sistemas; Teoria Geral de 

Sistemas como instrumento de compreensão da realidade; Gestão pública, gestão privada, 

terceirização; Visão geral do Sistema de Saúde Brasileiro e seus desafios; Risco em saúde e 

seu conceito ampliado; Sistema de Saúde Suplementar; Regulação e complexos 

reguladores; Processos de acreditação, de contratualização e auditoria em saúde. 

Responsabilidade social e ambiental na saúde: democracia participativa e controle social. 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, 

Código, Tipo (Disciplina ou Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de 

Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

 

       Será utilizado para as aulas sincrônicas o Google Meet, o qual será disponibilizado via 

SIGAA.  

       O SIGAA será a ferramenta prioritária de comunicação entre docente e os discentes.  

Utilizaremos o SIGAA para postagens de notícias, arquivos (plano de ensino, slides de aulas, 

material teórico e vídeos postados). A frequência será observada por meio de Atividades e 

fóruns reflexivos, como pela presença do discente nos encontros síncronos do Google Meet; 

 

Métodos e procedimentos: A metodologia será participativa, reflexiva, critica e 

problematizadora, através de métodos que possam demonstrar o protagonismo dos 

discentes; 

 

Estratégias remotas: Debates sobre os temas propostos, estruturação de murais 

colaborativos;  

 

A avaliação será diagnóstica, processual e somativa. Atividades individuais e coletivas serão 

realizadas na perspectiva de uma avaliação longitudinal a disciplina e para atribuição de 

nota. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

Livros Universitários, Livros de Áreas de Interesse o Livros Raros e Antigos ...Uma Teoria De 

Análise Política David Easton. 

 

Pinheiro ALS, Andrade KTS, Silva DO, Zacharias FCM, Gomide MFS, Pinto IC GESTÃO DA 

SAÚDE: O USO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E O COMPARTILHAMENTO DE 

CONHECIMENTO PARA A TOMADA DE DECISÃO. Texto Contexto Enferm, 2016; 

25(3):e3440015. 

 



 
 

ROLIM, L. B; CRUZ, R. S. B. L. C.; SAMPAIO, K. J. A. J. • Participação popular e o controle 

social como diretriz do SUS: uma revisão narrativa. Saúde em Debate • Rio de Janeiro, v. 

37, n. 96, p. 139-147, jan./mar. 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde.Saúde Suplementar /Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde. Brasília: CONASS, 2011 

 

CAMPOS, G. W. S. et al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec; Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2009. 

 

Gomes, L; Balze, S; Bueno, R; Crepaldi, M. As Origens do Pensamento Sistêmica. Pensando 

Famílias, 18(2), dez. 2014, (3-16) 

 

 

Sestelo, JAF; Souza, LEPF; Bahia, Lígia. Articulação público/privada na assistência à saúde. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 29(5):851-866, mai, 2013 

 

Villarins, MGC.; Shimizu, E; Gutierrez, MMU. A regulação em saúde: aspectos conceituais e 

operacionais. Saúde em Debate • Rio de Janeiro, v. 36, n. 95, p. 640-647, out./dez. 2012 

 

Ferreira J;Celuppi I C;Geremia D S;Madureira V S F; Souza J B. Planejamento regional dos 

serviços de saúde: o que dizem os gestores? Saúde Soc. São Paulo, v.27, n.1, p.69-79, 

2018 6 

 

 

 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 07 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

( X  ) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

 

Natal, 31 de Julho de 2020. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Profa. Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0133 

NOME: SAÚDE E CULTURA 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      (X) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(X) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60 HORAS 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
30   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
15   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

-         

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
45         

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 

“desenvolvimento de prática extensionista”. 

Conceitos básicos da antropologia em estudos sobre cultura. Saúde como experiência subjetiva e construção 

sociocultural. Corpo, cuidado, cura e diálogos/disputas entre sistemas terapêuticos. Espiritualidade, religião e saúde. 

Diversidade cultural e direitos humanos em contextos de desigualdades sociais em saúde. Interseções em situações de 

diversidade culturais e desigualdades sociais. Violência e saúde coletiva. Noções epistemológicas e metodológicas de 

pesquisa que abordam a relação saúde e cultura. 

 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou 

Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

A plataforma de webconferência para os encontros virtuais síncronos será a Google meet. 

O primeiro encontro virtual síncrono terá finalidade de pactuar o desenvolvimento da disciplina, rememorar o que foi 

realizado presencialmente antes da pandemia Covid-19, identificar facilidades e dificuldades para ajustes do 

programa e definição de responsabilidades à semelhança do que já fazemos no primeiro dia de aula convencional no 

denominado “contrato de convivência”. 

Serão disponibilizados textos científicos e de opinião, vídeos, entrevistas e material informacional para realização de 

tarefas intercaladas aos encontros virtuais síncronos. A docente disponibilizará o e-mail para orientação e 

esclarecimentos, além de combinar horário/dia na semana equivalente ao da disciplina registrado no sigaa para 

momentos “tira-dúvidas” através de ferramenta tecnológica de comunicação instantânea (Skype ou algum Chat 

disponível ou outro) a definir no primeiro encontro síncrono, considerando a acessibilidade da maior parte de 

integrantes da turma.  

Buscaremos explorar os recursos disponíveis no sistema acadêmico de modo a também desenvolver aprendizado 

institucional nesse novo contexto provocado pela pandemia covid19. Além do sigaa, buscaremos usar os recursos 

disponíveis no Google Suíte disponibilizado pela UFRN para ampliar a comunicação e interatividade com discentes. 

 

Observações: As 15 horas de atividade prática realizada em formato presencial da Disciplina Saúde e Cultura refere-se 

a visitas a instituições e entrevistas com agentes institucionais e de movimentos sociais que podem e devem ser 

incorporadas ao formato remoto da referida disciplina sem prejuízo pedagógico ao discente, conforme descrito a 

seguir: “- A realização de entrevistas com agentes institucionais ou representantes de movimentos sociais poderá se dar 

por tecnologia virtual síncrona ou assíncrona; A visita a instituições poderá ser substituída por pesquisa documental em 

repositórios institucionais virtuais ou participação de convidados institucionais em debates nos momentos de aula 

síncrona ou ainda usar vídeos gravados com convidados a partir de roteiro estruturado.” 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. ALMEIDA Filho, Naomar. O que é saúde? Rio de Janeiro, Ed. Fiocruz, 2011. 156p 

2. ANDRADE, João Tadeu; MELLO, Márcio Luiz S, HOLLANDA, Violeta. Saúde e cultura: diversidades terapêuticas e 



 
 

religiosas. Ceará: Ed. UECE, 2015. 

3. ASSIS, Jussara F. Interseccionalidade, racismo institucional e direitos humanos: compreensões à violência obstétrica. 

Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 133, p. 547-565, set./dez. 2018. 

4. BARATA, Rita B. O que queremos dizer com desigualdades sociais em saúde? In: Como e por que as desigualdades 

sociais fazem mal à saúde [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009. 

5. FLEISCHER, Soraya Resende; TORNQUIST, Carmen Susana; MEDEIROS, Bartolomeu Figueirôa de. Saber cuidar, saber 

contar: ensaios de antropologia e saúde popular. Florianópolis: Ed. da UDESC, 2010. 

6. LARAIA, Roque B. Cultura: um conceito antropológico. 14.ed, Rio de Janeiro: Jorge "Zahar Ed., 2001. 

7. LANGDON, Esther J; WIIK, Flávio B. Antropologia, saúde e doença: uma introdução ao conceito de cultura aplicado 

às ciências da saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 18, n. 3, p.173-181, mai-jun, 2010. 

8. MACHADO, Débora; COSTA, Maria L. W, DUTRA, Delia. Outras Epistemologias para os Estudos de Gênero: feminismos, 

interseccionalidade e divisão sexual do trabalho em debate a partir da América Latina. Revista de Estudos e 

Pesquisas sobre as Américas, v.12, n.3, p. 229-248, 2018. 

9. MILLER, Horace. O ritual do corpo entre os Nacirema. Tradução do texto “Body Ritual Among the Nacirema”, 

Publicado em American Anthropologist, vol. 58 (1956), pp. 503 – 507). 

10. RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1995. 

Segunda Edição. 

11. RICHEPORT, Madeleine. Terapias alternativas em um bairro de Natal: estudo na Antropologia Médica. Ed. UFRN, 

1985. 

12. SANTOS, Boaventura de Sousa. Direitos humanos: o desafio da interculturalidade. Revista Direitos Humanos, n.2, p.11-

18, junho, 2009. 

13. SANTOS, Boaventura de Sousa. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos. São Paulo: Cortez, 2013. 

14. SIQUEIRA, Sandra A. V; HOLLANDA, Eliane; MOTTA, José Inácio J. Políticas de Promoção de Equidade em Saúde para 

grupos vulneráveis: o papel do Ministério da Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 5, p. 1397-1406, 2017. 

15. TRAD, Leni A.B; TAVARES, Jeane S. C; SOARES, Carla S; RIPARDO, Rachel C. Itinerários terapêuticos face à hipertensão 

arterial em famílias de classe popular, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26.n. 4, p. 797-806, abr, 2010. 

 

VÍDEO: 

FLEISCHER, S (Diretora) e Laboratório de Imagem e Registro de Interações Sociais (IRIS), Universidade de Brasília. Bicha 

Braba. Documentário etnográfico, 30 min, 2015. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

Durante o desenvolvimento da disciplina serão indicados materiais atualizados (artigos, livros, vídeos e notícias 

capturados na INTERNET referente a cada tema específico da aula e unidade). 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 01 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

( X ) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

Natal, 29 de Julho de 2020. 
 

 

_______________________________________________________ 
Prof.ª Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0132 

NOME: SAÚDE E SOCIEDADE 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      (X) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(X) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 60 HORAS 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
45   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
15   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

-         

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
60         

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 

“desenvolvimento de prática extensionista”. 

Principais aportes clássicos e contemporâneos das Ciências Sociais na sua relação com a saúde. Abordagem histórica 

dos tipos de sociedade e modos de produção social. O normal e o patológico como categorias sócio históricas. 

Determinantes Sociais em Saúde e desigualdades. Saúde-doença e suas relações com a formação social brasileira. 

Saúde como prática social e direito de cidadania. Relações de poder nas sociedades. Necessidades de saúde como 

geradores de políticas sociais. Relações entre Saúde, consumo e ambiente na sociedade contemporânea. 

Medicalização da vida e efeitos no setor saúde. Noções de pesquisa social em saúde. 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou 

Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

             A construção pedagógica está pautada na aprendizagem significativa. Considera o conhecimento prévio 

como chave para ampliar, reconfigurar ideias, relacionar e acessar novos conteúdos. Implica compreensão, 

transferência, capacidade de explicar, descrever, sintetizar, enfrentar situações novas. Os critérios para a realização 

das atividades serão pactuados com os alunos de forma processual a partir do contrato de convivência. 

            O ambiente do SIGAA será o ambiente privilegiado, todavia, também serão utilizadas outras ferramentas: 

Recursos didáticos para o desenvolvimento dos conteúdos (texto/teste, estudo dirigido, imagens, artigos, vídeos 

selecionado no you tube, fórum, pesquisa, além de encontros sincrônicos através do google meet. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. Scliar Moacyr. História do conceito de saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):29-41, 2007. 

2. Nogueira, MA. Público e privado na formação social brasileira: velhas, novas e novíssimas tensões. Trab. educ. saúde 
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5. Illich Ivan. As pessoas saudáveis não precisam de buracracia para se reproduzir, dar à luz e morrer. (In) O livro da 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: 01 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

( X ) Obrigatório      (   ) Optativo      (   ) Complementar 

 

 

Natal, 29 de Julho de 2020. 
 

 

_______________________________________________________ 
Prof.ª Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: CCS / DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0109 

NOME: TÓPICOS EM SEGURANÇA DO PACIENTE 

MODALIDADE DE OFERTA:      (   ) Presencial      ( X ) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(   ) Disciplina                                                                                  (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

(X) Módulo                                                                                     (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 30 HORAS 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
 22  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
 4  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
 4  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
 -  - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

 -        

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
 30        

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
(NÃO SE APLICA) 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 

 

Conceitos, epidemiologia e modelo de análise da segurança do paciente. Cultura de segurança do paciente. Erros de 

medicação e práticas preventivas. Segurança em procedimentos cirúrgicos. Boas práticas de prevenção de infecções 

relacionadas à assistência à saúde. Prevenção de eventos adversos específicos. Gerenciamento de risco e Programa 

Nacional de Segurança do Paciente. 

 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou 

Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

Recursos tecnológicos: computador ou notebook para realização de atividades (word) e  smartphone ou tablet com 

acesso à internet para acesso aos conteúdos das aulas, participação nas aulas síncronas mediante plataforma digital 

(Google Meet). 

 

Recursos didáticos: discussões de textos, estudos de caso, casos clínicos, trabalhos em grupo, fóruns, exposição e 

construção de vídeos, Team Based Learning, construção de infográficos e júri simulado. 

 

As 4 horas práticas no modo presencial eram utilizadas para uma avaliação prática em que os alunos recebiam um 

caso de uma situação, entravam em uma sala em que eram imersos na situação do caso (com “atores” e precisavam 

resolver a situação. No ensino remoto a situação será filmada e os alunos irão descrever o que fariam para soluciona-lo. 

Assim, temos como adaptar a atividade e realiza-la pelo SIGAA, sem prejuízos a formação acadêmica dos alunos. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada a prática. 

Capítulo 4, páginas 48-51. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+1+-

+Assist%C3%AAncia+Segura++Uma+Reflex%C3%A3o+Te%C3%B3rica+Aplicada+%C3%A0+Pr%C3%A1tica/97881798-

cea0-4974-9d9b-077528ea1573 

2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Documento de referência para o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf 

3. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Relacionada à 

Assistência à Saúde. Módulo 3: Principais Síndromes Infecciosas/Agência Nacional de Vigilância Sanitária.– Brasília: 

Anvisa, 2013. 150..: il.9 volumes. Disponível em: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/principais-sindromes-infecciosas 

4. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Guia curricular de segurança do paciente da Organização Mundial da 

Saúde: edição multiprofissional. Rio de Janeiro: 2016. Disponível em: https://proqualis.net/guideline/guia-curricular-

de-seguran%C3%A7a-do-paciente-da-organiza%C3%A7%C3%A3o-mundial-da-sa%C3%BAde-edi%C3%A7%C3%A3o 

5. PROQUALIS. Disponível em: http://proqualis.net/ 



 
 

6. Vídeo aprendendo com o erro. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=WhGPfn2MDzY 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. Segundo desafio global para a segurança do paciente: Cirurgias seguras salvam vidas (orientações para cirurgia 

segura da OMS) / Organização Mundial da Saúde, 2009). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_cirurgias_seguras_salvam_vidas.pdf 

2. Reconciliação de medicamentos na admissão em uma unidade de oncologia pediátrica. Rev. Bras. Farm. Hosp. 

Serv. Saúde São Paulo v.4 n.2 35-39 abr./jun. 2013. Disponível em: 

http://www.v1.sbrafh.org.br/public/artigos/2013040206000443BR.pdf 

 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: MEDICINA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 04A 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: NÃO SE APLICA 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

(   ) Obrigatório      ( X ) Optativo      (   ) Complementar 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: ENFERMAGEM 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 04/05 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: NÃO SE APLICA 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

(   ) Obrigatório      ( X ) Optativo      (   ) Complementar 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: SAÚDE COLETIVA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 02 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: NÃO SE APLICA 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

(   ) Obrigatório      ( X ) Optativo      (   ) Complementar 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: ODONTOLOGIA 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 05A 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: NÃO SE APLICA 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

(   ) Obrigatório      ( X ) Optativo      (   ) Complementar 

 

CURSO PARA O QUAL O COMPONENTE CURRICULAR SERÁ OFERECIDO 

NOME DO CURSO: GESTÃO HOSPITALAR - NATAL - TECNOLÓGICO - Presencial - TN 

CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR: 03 

PERÍODO DE OFERTA NA ESTRUTURA CURRICULAR: NÃO SE APLICA 

RELAÇÃO DO COMPONENTE COM A ESTRUTURA CURRICULAR:  

(   ) Obrigatório      ( X ) Optativo      (   ) Complementar 

 

Natal, 03 de Agosto de 2020. 
 

 

_______________________________________________________ 
Profa. Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo 

Chefe do DSC 

Matrícula SIAPE 1674688 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS (11.03.05.03) 

 

PLANO DE CURSO ADAPTADO 
  

CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE DE VINCULAÇÃO: Departamento de Saúde Coletiva (DSC) 
 

CÓDIGO DO COMPONENTE CURRICULAR: DSC0025 

NOME: Vigilância em Saúde 

MODALIDADE DE OFERTA: (   ) Presencial      ( x ) Remota       (   ) A Distância 
 

TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR / ESPECIFICAÇÃO: 
(  ) Disciplina                                                                                 (   ) Trabalho de Conclusão de Curso (Atividade de Orientação Individual) 

( x ) Módulo                                                                                    (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade de Orientação Individual) 

(   ) Bloco                                                                                        (   ) Atividade Integradora de Formação (Atividade Coletiva) 

(   ) Estágio (Atividade de Orientação Individual)                    (   ) Atividade Autônoma 

(   ) Estágio (Atividade Coletiva) 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR: 90 horas 
 

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS DO COMPONENTE CURRICULAR:  

 PREENCHER AS CARGAS HORÁRIAS NA COLUNA REFERENTE AO TIPO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Disciplina Módulo Bloco 

Atividade Acadêmica 

Atividade de Orientação Individual Atividade Coletiva 
Atividade 

Autônoma 

Estágio com 

Orientação 

Individual 

Trabalho de 

Conclusão 

de Curso 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Estágio com 

Orientação 

Coletiva 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

Atividade 

Integradora 

de Formação 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

TEÓRICA 
60   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

REMOTA 

PRÁTICA 
30   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

TEÓRICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

À DISTÂNCIA 

PRÁTICA 
-   - - -   - 

CARGA HORÁRIA 

DE PRÁTICA 

PROFISSIONAL NO 

CAMPO 

-         

CARGA HORÁRIA 

DE ORIENTAÇÃO 
- - -       

CARGA HORÁRIA 

TOTAL  
90         

 

Carga Horária Docente de Orientação  

(preencher quando do tipo  

Atividade Acadêmica) 

     - 

 



 
 

PRÉ-REQUISITOS 
 

NÃO SE APLICA 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

CORREQUISITOS 
 

NÃO SE APLICA 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  

 

EQUIVALÊNCIAS 
 

NÃO SE APLICA 

CÓDIGOS NOME DOS COMPONENTES CURRICULARES 

  

  

  
 

 

EMENTA / DESCRIÇÃO 
Componente curricular que contemple carga horária total ou parcial de extensão deverá inserir na ementa a expressão 

“desenvolvimento de prática extensionista”. 

 

O raciocínio epidemiológico e a constituição da Vigilância em Saúde como campo e prática de saúde pública. A 

relação saúde/ambiente e saúde/desenvolvimento. Histórico do conceito de "vigilância em saúde" e sua organização 

nas três esferas de gestão. A vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis e crônicas não-transmissíveis e a 

importância dos sistemas de informação para a análise da situação de saúde. As políticas de promoção da saúde. 

Vigilância ambiental e vigilância em saúde do trabalhador: conceitos, importância na saúde e respectivos processos 

de trabalho. Os objetivos e o processo de trabalho da vigilância sanitária. O Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde 

Pública. 

 

 

Obs.: Caso o Componente Curricular seja do Tipo Bloco, informar para cada Subunidade: Nome, Código, Tipo (Disciplina ou 

Módulo), Carga Horária Teórica, Carga Horária Prática, Número de Avaliações e Ementa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ADAPTADOS AO FORMATO REMOTO 

 

Os recursos didáticos a serem utilizados no retorno do semestre 2020.1 (denominado no sistema como 2020.6), agora em 

formato remoto, se basearão do desenvolvimento de atividades que estimulem a autoaprendizagem dos alunos, por 

meio de atividades assíncronas, incluindo a busca de informações nas páginas do Ministério da Saúde, da Organização 

Mundial da Saúde, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de Natal, ANVISA, CONASS, CONASEMS, entre outros; 

a realização de leitura de textos e produção de sínteses; bem como estudos por meio de roteiros. Essas atividades 

assíncronas terão sua carga horária computada com uso de recursos do SIGAA, com registro do plano de curso, aulas, 

frequência e avaliações; envio de notícias, arquivos, vídeos; cadastro e envio de tarefas; envio de mensagens por meio 

eletrônico. Pelo SIGAA poderão ainda ser realizados fóruns de discussões (dirigidas), com temáticas que envolvem os 

conteúdos da disciplina e o contexto atual de pandemia da Covid-19. As atividades síncronas, realizadas nos horários 

destinados à disciplina, incluirão exposições dialogadas, discussão de textos e vídeos, bem como rodas de conversa 

com técnicos convidados das secretarias de saúde. As rodas de conversa com convidados substituirão (neste semestre, 

em caráter excepcional) as visitas técnicas aos serviços de saúde, e corresponderão às atividades práticas da 

disciplina. As atividades síncronas serão realizadas utilizando o Google Meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFIA 
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BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Política Nacional de Promoção da Saúde - PRT nº 

2.446/2014. Portaria de Consolidação Nº 2, de 28 de setembro de 2017, Anexo I 
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território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. Disponível em 
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ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. 
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Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. 
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PERÍODO LETIVO 2020.1 

Unidade responsável DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 

Código da disciplina DSC0063 

Nome da disciplina 
ATIVIDADE INTEGRATIVA E INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE E 

CIDADANIA II – SACI II  

Carga horária da 

disciplina 

TEÓRICA: 60             PRÁTICA:0 

Excepcionalmente neste semestre de 2020.1 – REMOTO - Não 

teremos atividades práticas devido a pandemia do COVID-19 

Docente(s)  Ana Gabriella -Departamento de Nutrição – DNUT (USF Redinha);  

Antônio Medeiros Júnior – Departamento de Saúde Coletiva-DSC (USF 

Nazaré);  

Eliana Costa Guerra – Departamento de Saúde Coletiva – DSC (USF 

Ponta Negra) - Paula 

Hylarina Maria Montenegro Diniz Silva– Departamento de 

Enfermagem- (USF Rosângela Lima) 

Isabelle Campos de Azevedo – Departamento de Enfermagem – DENF ( 

USF Felipe Camarão III) 

Larissa Grace Nogueira Serafim de Melo- Departamento de Saúde 

Coletiva - DSC (USF Santarém). 

Maria Ângela Fernandes Ferreira – Departamento de Odontologia – 

DOD (USF África); 

Oswaldo Gomes Corrêa Negrão - Departamento de Saúde Coletiva-

(USF Aparecida/Mãe Luisa); 

Nilma Dias Leão Costa – Departamento de Saúde Coletiva - DSC (USF 

Brasília Teimosa) 

Paula Fernanda Brandão Batista dos Santos - Departamento de 

Enfermagem – (UBS Felipe Camarão II);  

Rosemary Araújo Monteiro – Departamento de Fisioterapia –DFST 

(USF Ponta Negra); 

Ruthinéia Diógenes Alves – Departamento de Odontologia – DOD (USF 

de Felipe Camarão Mista) - Amanda 

Quantidade de vagas 150 

*Conforme Resolução 031/2020-CONSEPE, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação para a retomada das aulas dos cursos de graduação do Período Letivo 

2020.1, durante a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia da 

COVID-19. 
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PLANO DE CURSO PERÍODO LETIVO 2020.1 REMOTO 

Temática Atividade docente Atividade discente Observação 

UNIDADE 1 - DIA 25.08 (PRIMEIRO ENCONTRO) 

Apresentaç

ão do 

componente 

curricular 

com as 

reformulaçõ

es 

realizadas 

 

SÍNCRONO 

1. Resgatar as atividades realizadas no início do 

semestre letivo 2020-1 e conhecer a realidade dos 

estudantes no momento atual. Reapresentação de 

todos. 

2. Apresentar o Plano de Ensino e a dinâmica 

do componente curricular no formato remoto 

(explicar além dos conteúdos e dinâmicas, o 

processo avaliativo e o projeto de intervenção) 

3. Orientar a elaboração do contrato de 

convivência. 

Orientações para o próximo encontro: constituição de 

grupos interprofissionais para o seminário dos textos 

base sobre cuidado em saúde, atributos essenciais da 

APS e integralidade da atenção. 

1. Participar do resgate das atividades 

realizadas no início do semestre 2020-1. 

Reapresentação dos membros da turma. 

2. Assistir a apresentação do plano de 

ensino e contribuir com sugestões ou perguntas 

sobre o programa. 

3. Construir junto com os demais colegas o 

contrato de convivência 

 

Disponibilização dos textos a 

serem apresentados na 

próxima aula: 

DIA 01/09 

Atenção 

primária 

em saúde – 

conceitos 

fundamenta

is 

SÍNCRONO: 

Apresentação dos seminários sobre: 

- Atributos essenciais da APS 

- Cuidado em saúde 

- Integralidade na saúde 

 

1. Orientar o grupo sobre a atividade da 

1. 1. Participar da apresentação do seminário e do 

debate sobre os textos propostos 

Docente deve disponibilizar 

o link ou o documento da 

PNAB 2012 e PNAB 2017 

no sigaa. 

 

Disponibilizar o link do 

Programa Previne Brasil 
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próxima aula: Juri Simulado sobre a PNAB. 

Constituição do juiz, advogados das partes, jurados, 

testemunhas. 

 

http://www.in.gov.br/en/web/

dou/-/portaria-n-2.979-de-12-

de-novembro-de-2019-

227652180 

DIA 08.09 

PNAB  

 

SÍNCRONO 

JURI SIMULADO  

- Organizar a execução das atividades do JURI. 

 

Apresentar o Programa Previne Brasil, pontuando os 

aspectos centrais do novo modelo de financiamento 

da atenção básica.  

 

- Orientações para o próximo encontro: apresentação 

das competências. Os estudantes devem ser divididos 

por grupos profissionais e apresentar as competências 

específicas de categorias profissionais distintas da 

sua. 

-Participar do Júri Simulado.  

 

 

 

 

- Participar da discussão sobre o programa 

Previne Brasil 

 

DIA 15.09 

PNAB – 

Competênci

as dos 

profissionai

s de saúde 

SÍNCRONO 

- Apresentação dos grupos sobre as competências dos 

profissionais da ESF 

 

- Vídeo ou atividade síncrona com os profissionais de 

saúde para uma roda de conversa sobre as 

competências profissionais na ESF. 

Apresentar as competências específicas dos 

profissionais da ESF. 

- Assistir ao vídeo e/ou a roda de conversa 

remota com os profissionais de saúde e debater 

sobre as competências específicas e comuns. 

Disponibilizar o link do 

episódio da série Unidade 

Básica. 

Disponibilizar texto base 

sobre processo de trabalho na 

atenção básica e 

interprofissionalidade (em 

construção) 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180
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Orientações para a atividade da próxima aula: 

Assistir ao episódio da série Unidade Básica. 

Leitura do texto sobre processo de trabalho e 

interprofissionalidade (em construção). 

DIA 22.09 

Processo de 

trabalho na 

APS 

SÍNCRONO 

- Resgatar o caso apresentado no filme e o texto base 

proposto para leitura. 

Promover uma roda de conversa remota sobre 

constituição das equipes, comunicação com a 

comunidade e entre os profissionais de saúde, 

interprofissionalidade. 

 

Orientações para o próximo encontro: refletir sobre 

questionamentos pertinentes a temática para serem 

colocados no próximo encontro. 

 

- Assistir ao vídeo e participar da roda de 

conversa remota, fazer perguntas pertinentes ao 

tema, compartilhar ideias e vivências sobre o 

tema debatido. 

- Compartilhar com o grupo as impressões e 

aprendizados com a leitura e o vídeo proposto. 

 

DIA 22.09 

Processo de 

trabalho na 

APS 

SÍNCRONO 

Roda de conversa com os profissionais da estratégia 

saúde da família. 

- Como ocorre o trabalho em equipe na ESF – 

aprendizagens e desafios. 

 

Atividade assíncrona: 

Proposição de atividade avaliativa para encerrar a 

-Participar da roda de conversa com os 

profissionais, buscando contribuir com 

questionamentos e reflexões apoiados nas 

discussões anteriores sobre a temática. 

Disponibilizar os textos para 

a próxima aula: 

Cunha CLF, Gama MEA. A 

visita domiciliar no âmbito 

da Atenção Primária em 

Saúde.  

-Rodrigues TMM, Rocha SS, 

Pedrosa JIS. Visita 
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unidade I: Construção de um painel temático sobre 

processo de trabalho em saúde na APS. 

Assistir ao filme proposto e realizar a leitura dos 

textos sobre visita domiciliar 

domiciliar como objeto de 

reflexão. 

Disponibilizar o episódio do 

filme Unidade Básica no 

sigaa. 
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Metodologia 

*A metodologia foi 

adaptada para 

atender ao formato 

remoto 

 

A concepção metodológica da disciplina na modalidade 

de ensino remoto tem como referencial as abordagens 

pedagógicas críticas e ativas. Neste sentido, serão utilizadas 

várias técnicas de ensino buscando a interação com o aluno de 

forma síncrona e assíncrona. Os principais recursos didáticos 

utilizados serão: Rodas de conversas, discussões de textos e 

vídeos, exposições dialogadas e lives educativas com debates e 

seminário integrativo.  

A forma síncrona corresponde às atividades 

programadas em dias e horários previamente determinados para 

ocorrer de forma coletiva com a presença do tutor, preceptor, 

convidados e alunos em tempo real com uso do GOOGLE 

MEET. A forma assíncrona corresponde às atividades 

programadas a serem desenvolvidas pelo aluno no seu 

domicilio, em horários adequados, com a devida carga horária 

computada com uso de recursos do SIGAA (Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas): registro do plano de 

curso, aulas, frequência e avaliações; envio de notícias, 

arquivos, vídeos; cadastro e envio de tarefas; envio de notícias 

e-mails. 

            Por esta ocasião também trabalharemos com: Atividades 

avaliativas realizadas pelos estudantes: Seminário, Juri 

Simulado, Painel temática sobre processo de trabalho em saúde 

na APS; Atividades realizadas pelos estudantes: Estudo de caso 

e elaboração do genograma e ecomapa. 

* Art. 2º Os componentes curriculares de natureza prática ou a parte prática de 

componentes curriculares poderão ser adaptados ao formato remoto, desde que seja 

elaborado plano de curso específico, para o período letivo 2020.1, aprovado pelo 

colegiado de curso e apensado ao Projeto Pedagógico de Curso. 

*Art. 3º O docente utilizará a Turma Virtual do sistema oficial de registro e controle 

acadêmico (SIGAA) da UFRN, autorizada a utilização de outras plataformas virtuais, 

para mediação das atividades previstas no plano de curso. 

§2º Para as atividades de interação online síncronas com os discentes, previstas nos 

planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias e horários registrados para a 

turma no SIGAA. 



 
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PERÍODO LETIVO REGULAR 2020.1/2020.6 

 

 
 

CCS – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

 

Procedimentos de 

avaliação da 

aprendizagem 

Avaliação continuada na perspectiva: 

✓ Diagnóstica: no início dos encontros, busca-se captar o 

conhecimento da turma sobre o tema em discussão para 

adequar as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas à 

cognição da turma e assim, potencializar a capacidade de 

interação e entendimento; 

✓ Processual: os discentes são avaliados continuamente 

quanto a sua assiduidade, pontualidade, participação nas 

atividades programadas e desenvolvimento cognitivo; 

✓ Somativa: realização de atividades atribuir notas aos 

discentes, como mostra a Tabela 1.  

 

 

Cronograma e 

critérios para a 

realização das 

atividades e 

validação da 

assiduidade dos 

discentes 

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da 

assiduidade dos discentes) 

 

 

 

. 

Detalhamento dos 

recursos didáticos a 

serem utilizados 

           Seminário, Juri Simulado, Painel temática sobre 

processo de trabalho em saúde na APS; Atividades realizadas 

pelos estudantes: Estudo de caso e elaboração do genograma e 

ecomapa. 

 

 

. 
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           A oferta desse componente de forma REMOTA e sem 

atividade prática ou vivência na comunidade, se dará 

Excepcionalmente neste semestre de 2020.1 – devido à 

pandemia do COVID-19. Não deverá ser regra. 
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Carga horária da disciplina TEÓRICA: 60             
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Excepcionalmente neste semestre de 2020.1 – REMOTO - 

Não teremos atividades práticas devido a pandemia do 

COVID-19 
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Nutrição/DENUT, USF Felipe Camarão Mista)   

4. Hylarina Maria Montenegro Diniz Silva (Departamento 

de Enfermagem/DENF, UBS Rosângela Lima)   

5. Jaqueline Fernandes Pontes (Departamento de 
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6. Kênio Costa de Lima (Depto de Odontologia, USF Bela 
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7. Larissa Grace Nogueira Serafim de Melo (Departamento 
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8. Maria Ângela Fernandes Ferreira (Departamento de 

Odontologia/DOD, USF África). 

9. Maria Teresa da Silva Mota (Centro de Ciências 

Biológicas, USF Aparecida).  

10. Nilma Dias Leão Costa (Departamento de Saúde Coletiva, 

USF Brasília Teimosa). 

11. Priscila Pinto (Departamento de Educação Física, UFS 

Ponta Negra). 

12. Rosana Lucia Alves de Villar (Departamento de 

Enfermagem/DENF, USF Nova Cidade). 

13. Viviany Moura Chaves (departamento de Nutrição/ 

DNUT, Unidade Felipe Camarão Mista). 

Quantidade de vagas 210 

*Conforme Resolução 031/2020-CONSEPE, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação para a retomada das aulas dos cursos de graduação do Período Letivo 2020.1, 

durante a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia da COVID-19. 

.
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 PLANO DE CURSO PERÍODO LETIVO 2020.1 REMOTO. 

DATA TEMA ATIVIDADE SÍNCRONA ATIVIDADE ASSÍNCRONA 

27/08 

 

1º E 

Tema 1: Reiniciando o 

processo ensino-

aprendizagem na SACI 

07h50 

Encontro virtual para o resgate das atividades e discussões 

anteriores e apresentação do plano de ensino no formato 

virtual. 

Conduzir síntese e discutir o texto lido previamente sobre “O 

trabalho em Equipe” refletindo sobre as seguintes questões: O 

que é uma equipe? Quais as características do trabalho em 

equipe? Quais os requisitos para que um grupo se torne uma 

equipe? Qual a importância do trabalho em equipe?  

 

Este texto deve ser colocado em data anterior ao encontro 

para nortear o encontro do GT.  

PIANCASTELLI, Carlos Haroldo; FARIA, Horacio Pereira 

de; SILVEIRA, Marília Resende da. O trabalho em equipe. 

P.45-50. Disponível em: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/O_tr

abalho_em_equipe/51 

10h50 

 

Leitura de Texto de apoio: SARTI, Cynthia A. Porque 

usar técnicas etnográficas no mapeamento. Disponível 

em: www.projetoquixote.epm.br/livro.doc. 

 

O texto será referência para aula seguinte. 

 

03/09 

 

2º E 

Tema 2: Olhar sobre a 

comunidade: 

indicadores e 

diagnóstico 

07h50 

 

Introduzir a temática sobre o passeio exploratório virtual e sua 

interface com o texto “Porque usar técnicas etnográficas no 

mapeamento”. 

09h15 

Assistir os vídeos para preparação do passeio 

exploratório virtual: 

a-Agentes em ação: Quem é o agente? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj78nTdGZDs 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/O_trabalho_em_equipe/51
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/O_trabalho_em_equipe/51
http://www.projetoquixote.epm.br/livro.doc
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Orientar a realização do passeio exploratório virtual e a 

organização dos registros obtidos virtualmente sobre o 

território da UBS para elaboração de PAINEL sobre o 

diagnostico social e de saúde da comunidade diante do 

levantamento feito. 

b-Agentes em ação: Mapeamento, desenhando a sua 

área. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9fNLZp4r_40 

c-Agentes em ação: Microáreas de risco, identificando o 

perigo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=QfMPmaUrct8 

 

Fazer um levantamento sobre a comunidade: indicadores 

sociais e de saúde a partir de registros disponíveis 

virtualmente. 

10/09 

 

3º E 

Tema 2: Olhar sobre a 

comunidade: 

indicadores e 

diagnóstico 

07h50 

Apresentar levantamento sobre a comunidade: indicadores 

sociais e de saúde a partir de registros disponíveis 

virtualmente. 

Elaborar painel sobre o diagnostico social e de saúde da 

comunidade diante do levantamento feito nos registros virtuais. 

09h30 

Elaborar um painel sobre o diagnostico social e de saúde 

da comunidade diante do levantamento feito nos 

registros virtuais para apresentação na próxima aula. 

ATIVIDADE COLETIVA SERÁ APRESENTADA 

NA AULA SEGUINTE (AVALIAÇÃO UNIDADE I) 

17/09 

 

4º E 

Tema 2: Olhar sobre a 

comunidade: 

indicadores e 

diagnóstico 

07h50 

 

Apresentar painel sobre o diagnostico social e de saúde da 

comunidade diante do levantamento feito nos registros virtuais 

para apresentação na próxima aula. 

 

ATIVIDADE COLETIVA (AVALIAÇÃO UNIDADE I) 

09h50 

 

Leitura de texto relacionado ao tema 3 para a próxima 

semana:  

 

VILAR, Rosana Lúcia Alves de. Saúde e Cidadania. 

Natal-RN, [1994] 3 f. apostilha 

24/09 

 

Tema 3:  Estado, 

Políticas Públicas e 

07h50 

 

09h50 

Atividade complementar do tema: assistir painel “Para 
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5º E Cidadania Roda de conversa sobre o tema, tomando como referência o 

texto VILAR, Rosana Lúcia Alves de. Saúde e Cidadania. 

 

Questões norteadoras: o SUS como conquista da população 

brasileira com a constituinte cidadã. E o SUS no enfrentamento 

da Covid19. 

onde vai o SUS?” na TV Abrasco no link: 

https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-

populacao/painel_agora_sus_controle_covid/46678/ 

https://www.abrasco.org.br/site/noticias/a-pergunta-

agora-e-se-o-sus-sai-da-pandemia-mais-publico-ou-nao-

questiona-painel-sobre-os-caminhos-do-sus/50178/ 

01/10 

 

6º E 

Tema 4: Saúde e seus 

determinantes  

07h50 

 

 

Webnário com tutores e convidados 

09h50 

Estudo dirigido do texto abaixo sobre o tema 4: 

ATIVIDADE INDIVIDUAL (AVALIAÇÃO 

UNIDADE I) ENTREGA/ENVIO PELO SIGAA 

DIA 08/10. 

BADZIAK, R. P. F; MOURA, V. E. V. Determinantes 

sociais da saúde: um conceito para efetivação do direito 

à saúde. R. Saúde Públ. Santa Cat. 2010; 3(1): 69-79 

 

Atividade complementar: 

Vídeo do debate com Dráusio e o sociólogo Sílvio 

Almeida 

https://youtu.be/CfDkpXMZQjM 

https://portal.fiocruz.br/noticia/desigualdade-social-e-

economica-em-tempos-de-covid-19 

08/10 

 

7º E 

Tema 5: Equipamentos 

sociais (Unidade de 

Saúde, escola, grupos 

independentes) 

07h50 

 

Roda de conversa com preceptores 

09h50 

Assistir os vídeos sobre o tema 5 

Ministério da Saúde, Universidade Federal de Santa 

Catarina. Curso de Especialização em Saúde da Família- 

https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/painel_agora_sus_controle_covid/46678/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/painel_agora_sus_controle_covid/46678/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/a-pergunta-agora-e-se-o-sus-sai-da-pandemia-mais-publico-ou-nao-questiona-painel-sobre-os-caminhos-do-sus/50178/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/a-pergunta-agora-e-se-o-sus-sai-da-pandemia-mais-publico-ou-nao-questiona-painel-sobre-os-caminhos-do-sus/50178/
https://www.abrasco.org.br/site/noticias/a-pergunta-agora-e-se-o-sus-sai-da-pandemia-mais-publico-ou-nao-questiona-painel-sobre-os-caminhos-do-sus/50178/
https://youtu.be/CfDkpXMZQjM
https://portal.fiocruz.br/noticia/desigualdade-social-e-economica-em-tempos-de-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/desigualdade-social-e-economica-em-tempos-de-covid-19
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modalidade à Distância UNA-SUS: Processo de trabalho 

das equipes de Saúde da Família e planejamento em 

Saúde. Disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=IEgBDJdeBMg. 

Ler o texto sobre o tema 6 para a próxima semana: 

SOUZA, Diego de Oliveira. A pandemia de COVID-19 

para além das Ciências da Saúde: reflexões sobre sua 

determinação social. Ciênc. saúde coletiva, Rio de 

Janeiro, v. 25, supl. 1, p. 2469-2477, June 2020. 

Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S1413-81232020006702469&lng=en&nrm=iso>. 

access on 17 July 2020.  Epub June 05, 

2020.  https://doi.org/10.1590/1413-

81232020256.1.11532020 

15/10 

 

8º E 

Tema 6: Determinantes 

sociais e desigualdades 

no contexto da 

pandemia 

07h50 

 

Webnário com convidados 

09h50 

Leitura de texto sobre o tema 7 para a próxima 

semana: 

BORGES, R. C. O; PINHEIRO, D. R. C. 

Relacionamento da liderança comunitária com o 

processo de desenvolvimento local. Fortaleza-CE, 2007. 

Disponível em: 

http://www.uece.br/mag/dmdocuments/ricardo.pdf 

22/10 

 

Tema 7: Articulação 

com a comunidade 

07h50 

 

09h30 

Pesquisar sobre território, comunidade e lideranças; 

http://www.youtube.com/watch?v=IEgBDJdeBMg
https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.1.11532020
https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.1.11532020
http://www.uece.br/mag/dmdocuments/ricardo.pdf
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9º E (lideranças, Unidade, 

escola): depoimento 

sobre o território, 

comunidade e lideranças 

(Como a comunidade 

vem enfrentando a 

pandemia? 

Encaminhamentos para 

a intervenção) 

 

Roda de conversa com representantes da comunidade; 

 

Orientar a definição do problema para elaboração de projeto de 

intervenção 

 

Elaborar síntese sobre o tema abordado em roda de 

conversa: Como a comunidade vem enfrentando a 

pandemia? 

ATIVIDADE AVALIATIVA COLETIVA 

UNIDADE II – ENTREGA/ENVIO VIA SIGAA DIA 

05/11. 

 

Pensar em um problema para elaboração de projeto de 

intervenção para discussão em 19/11. 

29/10 

 

10º E 

Tema 8: Promoção à 

saúde e educação em 

saúde - atenção primária 

em saúde 

07h50 

 

 

Exposição dialogada 

09h50 

Leitura complementar sobre o tema 8: 

VASCONCELOS, E. M. Redefinindo as práticas de 

saúde a partir de experiências de educação popular nos 

serviços de saúde. Rev. Interface, 2001; 8:121-126p. 

05/11 

 

11º E 

Tema 9: Experiências 

de Educação em Saúde  

07h50 

 

Webnário com convidados (Eymar Vasconcelos) 

09h50 

 

Leitura de texto com questões reflexivas sobre o tema 

10: 

PEDUZZI, Marina et al. Educação interprofissional: 

formação de profissionais de saúde para o trabalho em 

equipe com foco nos usuários. Rev. esc. enferm. 

USP, São Paulo,  v. 47, n. 4, p. 977-983,  Aug.  2013 .   

Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid



 
  

                           MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
           UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
                     CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
               PERÍODO LETIVO REGULAR 2020.1/2020.6 

 

 
 

CCS – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

=S0080-62342013000400977&lng=en&nrm=iso>. 

access on  17  July  2020.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420130000400029. 

12/11 

 

12º E 

Tema 10: Trabalho e a 

formação 

interprofissional  

07h50 

 

 

Debate com a presença de Tutores, preceptores e monitores 

PET Interprofissional. 

10h15 

Leitura de textos sobre o tema 11: 

BRASIL, Ministério da Saúde. O que é mesmo um 

problema? IN: Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde. Departamento de Gestão na 

Educação na Saúde. Curso de Formação de 

Facilitadores de Educação Permanente em Saúde: 

unidade de aprendizagem- análise do contexto da gestão 

e das práticas de saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Rio 

de Janeiro: Brasil. Ministério da Saúde, FIOCRUZ, 

2005. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Oficina de Identificação 

e seleção de problemas. IN: Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de 

Gestão na Educação na Saúde. Curso de Formação de 

Facilitadores de Educação Permanente em Saúde: 

unidade de aprendizagem- análise do contexto da gestão 

e das práticas de saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Rio 

de Janeiro: Brasil. Ministério da Saúde, FIOCRUZ, 

2005. 

19/11 

 

Tema 11: Definição do 

produto final voltado à 

07h50 

Roda de conversa sobre definição do produto final voltado à 
------------------------------ 
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13º E comunidade (Projeto de 

Intervenção) 

comunidade (Projeto de Intervenção) com vídeo de apoio. 

Video: 

Matriz de análise de situação: Gravidade, Urgência e 

Tendência. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH2mAvxyPjo 

26/11 

 

14º E 

Tema 12: Elaboração 

do produto final voltado 

à comunidade 

07h50 

 

Discussão coletiva de elaboração do produto e divisão de 

tarefas 

09h50 

 

Continuidade para resolver pendências e providências 

03/12 

 

15º E 

Tema 13: Consolidação 

do produto final à 

comunidade 

07h50 

 

Discussão coletiva para consolidação do produto 

Preparação da apresentação do produto 

ENTREGA DE PORTFÓLIO VIA SIGAA (10.0) 

(AVALIAÇÃO UNIDADE III) 

10/12 

 

16º E 

Tema 14: 

Seminário Integrativo e 

avaliação final do 

componente 

07h50 

Apresentações dos projetos de intervenção 

 

10h30 

Avaliação da disciplina 

------------------------- 
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Metodologia 

 

*A metodologia foi 

adaptada para atender 

ao formato remoto  

A concepção metodológica da disciplina na modalidade de 

ensino remoto tem como referencial as abordagens pedagógicas 

críticas e ativas. Neste sentido, serão utilizadas várias técnicas de 

ensino buscando a interação com o aluno de forma síncrona e 

assíncrona. Os principais recursos didáticos utilizados serão: Rodas 

de conversas, discussões de textos e vídeos, exposições dialogadas e 

lives educativas com debates e seminário integrativo.  

A forma síncrona corresponde às atividades programadas 

em dias e horários previamente determinados para ocorrer de forma 

coletiva com a presença do tutor, preceptor, convidados e alunos em 

tempo real com uso do GOOGLE MEET. A forma assíncrona 

corresponde às atividades programadas a serem desenvolvidas pelo 

aluno no seu domicilio, em horários adequados, com a devida carga 

horária computada com uso de recursos do SIGAA (Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas): registro do plano de 

curso, aulas, frequência e avaliações; envio de notícias, arquivos, 

vídeos; cadastro e envio de tarefas; envio de notícias e-mails. 

* Art. 2º Os componentes curriculares de natureza prática ou a parte prática de componentes 

curriculares poderão ser adaptados ao formato remoto, desde que seja elaborado plano de curso 

específico, para o período letivo 2020.1, aprovado pelo colegiado de curso e apensado ao 

Projeto Pedagógico de Curso. 

*Art. 3º O docente utilizará a Turma Virtual do sistema oficial de registro e controle acadêmico 

(SIGAA) da UFRN, autorizada a utilização de outras plataformas virtuais, para mediação das 

atividades previstas no plano de curso. 

§2º Para as atividades de interação online síncronas com os discentes, previstas nos planos de 

curso, os docentes deverão respeitar os dias e horários registrados para a turma no SIGAA. 
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Procedimentos de avaliação da 

aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem tem 

um caráter contínuo e dinâmico. Para tanto, 

serão consideradas o cumprimento e envio 

das atividades didáticas e a assiduidade nas 

reuniões on-line, assim como nas vídeo 

conferências programadas. Ao final, o aluno 

fará uma autoavaliação e uma avaliação da 

disciplina na modalidade do ensino remoto. 

Os procedimentos de avaliação 

atendem a Resolução nº 171/2013-

CONSEPE que trata do regulamento dos 

cursos de graduação:  

Art. 105. É considerado 

aprovado, quanto à 

avaliação de 

aprendizagem, o 

estudante que satisfaz um 

dos seguintes critérios: 

I – tem média parcial 

igual ou superior a 7,0 

(sete); ou 

II – tem média parcial 

igual ou superior a 5,0 

(cinco), com rendimento 

acadêmico igual ou 

superior a 3,0 (três) em 

todas as unidades. 

Parágrafo único. O 

rendimento acadêmico 

final (média final) para 

os estudantes aprovados 

de acordo com os 

critérios deste artigo é 

igual à média parcial. 

A assiduidade será verificada por 

meio de lista de frequência da plataforma 

utilizada para os encontros síncronos e pela 

execução das atividades assíncronas 

propostas. O registro da assiduidade será 
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feito na plataforma SIGAA, conforme 

Resolução No 031/2020-CONSEPE, de 16 

de julho de 2020:  

Art. 3º O docente 

utilizará a Turma Virtual 

do sistema oficial de 

registro e controle 

acadêmico (SIGAA) da 

UFRN, autorizada a 

utilização de outras 

plataformas virtuais, 

para mediação das 

atividades previstas no 

plano de curso.  

§4º A frequência e a 

participação dos 

discentes serão 

verificadas de acordo 

com o acompanhamento 

das atividades propostas, 

conforme plano de curso. 

A avaliação da aprendizagem tem um caráter 

contínuo e dinâmico. Para tanto, serão 

consideradas o cumprimento e envio das 

atividades didáticas, a assiduidade nos 

encontros virtuais on-line, autoavaliação e o 

produto da intervenção: (1) Estudo dirigido; 

(2) Painel; (3) Produto da intervenção; (4) 

Síntese; (5) Portfólio 
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Cronograma e 

critérios para a 

realização das 

atividades e validação 

da assiduidade dos 

discentes 

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da 

assiduidade dos discentes) 

UNIDADE 

I 

Atividade coletiva: 

Elaboração e 

apresentação do painel 

sobre o diagnostico 

social e de saúde da 

comunidade. (4.0) 

 

ATIVIDADE 

SÍNCRONA 17/09 

Atividade individual: 

Estudo dirigido sobre o 

tema 4. (6.0) 

 

ATIVIDADE 

ASSÍNCRONA 

ENVIO PELO SIGAA 

DIA 08/10) 

UNIDADE 

II 

Atividade coletiva: Elaborar síntese sobre o tema 

abordado em roda de conversa: Como a 

comunidade vem enfrentando a pandemia? (10.0) 

ATIVIDADE ASSÍNCRONA 

ENVIO VIA SIGAA DIA 05/11. 

UNIDADE 

III 

Atividade individual: 

Portfólio Final (6.0)  

 

ATIVIDADE 

ASSÍNCRONA 

ENVIO PELO SIGAA 

DIA 03/12 

Atividade coletiva: 

Projeto de Intervenção 

(4.0) 

 

ATIVIDADE 

SÍNCRONA e 

ASSÍNCRONA 

ENVIO VIA SIGAA 

DIA 10/12 
 

. 
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Recursos Didáticos a 

serem utilizados 

Os principais recursos didáticos utilizados serão: Rodas de 

conversas, discussões de textos e vídeos, exposições dialogadas e 

lives educativas com debates e seminário integrativo.  

A forma síncrona corresponde às atividades programadas 

em dias e horários previamente determinados para ocorrer de forma 

coletiva com a presença do tutor, preceptor, convidados e alunos em 

tempo real com uso do GOOGLE MEET. 
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adicionais 

 

 

           A oferta desse componente de forma REMOTA e sem 

atividade prática ou vivência na comunidade, se dará 

Excepcionalmente neste semestre de 2020.1 – devido à pandemia 

do COVID-19. Não deverá ser regra. 
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DESPACHO 

 

ASSUNTO: Apensação de planos de cursos adaptados ao formato remoto no Projeto  

Pedagógico do Curso 

 

CONSIDERANDO a Portaria MEC Nº 544/2020, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação 
de pandemia do novo coronavírus – COVID-19, e revoga as Portarias MEC Nº 343 de 17 de 
março de 2020, Nº 345, de 19 de março de 2020, e Nº 473, de 12 de maio de 2020;  

CONSIDERANDO a Resolução Nº 031/2020 – CONSEPE, de 16 de julho de 2020, que 
dispõe sobre a regulamentação para a retomada das aulas dos cursos de graduação do 
Período Letivo 2020.1, durante a suspensão das atividades presenciais em razão da 
pandemia da COVID-19;  

CONSIDERANDO a Portaria Nº 8 – PROGRAD, de 27 de julho de 2020, que regulamenta 
os procedimentos necessários à retomada das aulas do Período Letivo Regular 2020.1 
(2020.6), em função da pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a decisão do Colegiado do Curso de Graduação em Gestão em Sistemas 
e Serviços de Saúde do Centro de Ciências da Saúde – CCS, de 03 de agosto de 2020; 

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 23077.0606997/2020-31; 

Apensamos ao Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Gestão em 

Sistemas e Serviços de Saúde na modalidade presencial vinculado ao Centro de Ciências 

da Saúde – CCS os planos de curso adaptados ao formato remoto de componentes 

curriculares com carga horária integralmente prática ou parte prática de componentes com 

carga horária teórico-prática ofertados de forma remota no período letivo 2020.1(2020.6). 
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