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 EMENTA 

 

Gênese do letramento. Elementos históricos, conceituais e operacionais do letramento em 

saúde. Instrumentos para mensuração do letramento em saúde. O letramento em saúde 

como ferramenta na prática clínica, ensino, pesquisa e extensão. O letramento em saúde no 

planejamento, execução e avaliação de ações de promoção da saúde, prevenção e controle 

de doenças, nos diversos níveis de atenção do Sistema Único de Saúde. Abordagem 

educativa com base nos princípios do letramento em saúde. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo Geral  
 
Desenvolver no pós-graduando as competências necessárias para promover letramento em 
saúde. 

 



 

 

Objetivos Específicos 

 

- Compreender como surgiu o termo letramento em saúde. 

- Analisar a evolução do conceito do letramento em saúde e importância de sua utilização na 

comunidade. 

- Diferenciar instrumentos para mensuração do letramento em saúde. 

- Compreender os princípios e importância das organizações letradas em saúde. 

-Desenvolver estratégias operacionais para o letramento em saúde em todos os níveis do 

cuidado. 

- Discutir as abordagens verbal, escrita e digital na produção de materiais educativos, 

considerando os princípios do letramento em saúde. 

- Refletir sobre o letramento em saúde como elemento na prática clínica, ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I Letramento em saúde  

I.IAspectos históricos, conceituais e práticos. 

UNIDADE II Importância do letramento em saúde como estratégia para o cuidado centrado na 

pessoa e comunidade. 

UNIDADE III Organizações letradas em saúde. 

UNIDADE IV Abordagem educativa letrada em sáude. 

 

METODOLOGIA/ATIVIDADES DIDÁTICAS 

Estratégia de Ensino 

 

Disciplina desenvolvida por meio de encontros síncronos, via plataforma de transmissão 

online. As atividades serão desenvolvidas por meio de seminários, exposição oral dialogada, 

leitura de textos e rodas de conversa. Estudos em grupo realizando análise crítica de 

materiais educativos em saúde e simulações. 

 

Os conteúdos serão desenvolvidos por meio de metodologias ativas e aulas expositivas 

 

- Vídeo aulas / Apresentações / Palestras 

- Grupos de discussão / Seminários  

- Mapas conceituais / Mapas Mentais  

- Nuvens de palavras  

- Estórias em quadrinhos 

- Murais digitais  

- Jogos sérios / Gamificação  



 

 

- Códigos QR  

- Quizzes e Sondagens 

- Kahoot / Instrução entre pares 

- Sala de aula invertida 

- Seminários  

- Leituras circulares e/ou em grupo 

- Trabalhos individuais e/ou em grupo 

- Debates  

- Dinâmicas de grupo 

- Aulas práticas 

 

ESTRUTURA(S) DE APOIO/RECURSOS DIDÁTICOS 

 

- Recursos audiovisuais 

- Livros, revistas e artigos científicos.  

- Internet / computadores / data show 

-Aplicativos para desenvolvimento de metodologias ativas 

 

AVALIAÇÃO  

Critérios de Avaliação 

Aspectos a serem avaliados Instrumentos de avaliação  

 

- Assiduidade  

- Pontualidade 

- Iniciativa, interesse e participação nas 

atividades das aulas 

- Conhecimento e domínio dos conteúdos 

estudados (profundidade) 

- Discussão e crítica sobe os temas abordados 

e leituras realizadas 

- Ordenação Lógica e coerência. 

- Trabalho em equipe. 

- Raciocínio científico. 

- Desempenho nas atividades.  

- Participação 

 

- Atividades em grupos   

- Atividades reflexivas    

- Avaliação escrita     

Desempenho dos alunos 

- Participação e Frequência  

- Seminários 

- Elaboração de matérias e apresentação de 

temas propostos 

- Apresentação de estudos grupais sobre análise 

crítica e elaboração de materiais educativos em 

saúde 

- Participação em casos simulados e crítica aos 

resultados 
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