
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM INFORMÁTICA EM SAÚDE  

  
PLANO DE ENSINO  

  
Disciplina: INS310003 - Sistemas de Informação em Saúde e Tecnologia  

Professores Responsáveis: Dra. Sayonara F. F. Barbosa e Dr. Ricardo Custódio   
Créditos: 3               

Semestre: 2019-2  

Local: Sala 101 CCS 

 
1. Ementa Geral  

Introdução a Sistemas de Informação. Comunicação de Dados em Sistemas de 
Informação. Documentos Eletrônicos. Linguagens de Descrição de Dados. Tecnologias e 
Tendências em Sistemas de Informação em Saúde. Registro eletrônico de Saúde.   
  
2. Objetivos  

  
Conhecer os fundamentos dos sistemas de informação aplicados à saúde e apresentar as 
principais tecnologias e tendências de sistemas de informação em saúde.   
  
3. Conteúdo  

  
Tendências emergentes dos diversos sistemas de informação, tecnologias e aplicações 
utilizadas no contexto da saúde. Suas características, pontos fortes, desafios, objetivos e 
impacto sobre os pacientes, populações e os profissionais de saúde. Fatores que 
influenciam a adoção e o uso de vários sistemas e tecnologias de informação clínica e de 
saúde. Principais tecnologias de informação e sistemas de informação em saúde pública, 
tais como registros de saúde eletrônicos integrados, compartilhamento de informações de 
saúde. Registros pessoais de saúde, sistemas de apoio a decisão e de tecnologias móveis 
em saúde.  
  
4. Metodologia  

  
As aulas serão expositivas dialogadas, intercaladas por aulas práticas. Serão fornecidos 
artigos científicos sobre a temática da disciplina como leitura recomendada. Os artigos 
serão analisados e discutidos em sala de aula, através de seminários.  
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5. Cronograma  

  

 Data/Hora  Atividade/Conteúdo  Método  Leituras  
Recomendadas  

13/06/2019 
08:00 - 12:00  

Apresentação do Plano de Ensino.  Aula 
Expositiva  

  

 
20/06/2019 - FERIADO NACIONAL 

 

27/06/2019 
8:00 - 12:00  

Análise Crítica de Artigos Científicos e a 
apresentação dos trabalhos a serem feitos, como 
forma de avaliação. 

Aula 
Expositiva.  
Prof. Custódio 

 

04/07/2019 
08:00 - 12:00 

Introdução à Informática: Hardware e Software. 
Dispositivos móveis. Sensores: passivos e ativos; 
temperatura; pressão; óticos; umidade; tensão e 
corrente elétrica; força; posição; ultrassom. Redes 
de comunicação de dados. Internet. Virtualização. 
Computação em Nuvem. Big Data. Internet das 
Coisas (IoT). Exemplos de Dispositivos e Sensores 
Médicos.  

Aula 
Expositiva.  
Prof. Custódio 

 

 11/07/2019 Principais tecnologias de informação e sistemas de 
informação em saúde: sistemas de informação 
clínica, registros de saúde eletrônico integrados, 
compartilhamento de informações em saúde, 
registros pessoais de saúde, sistemas de apoio a 
decisão, telesaúde, dispositivos móveis  

Aula 
Expositiva.  
Prof. Sayonara 

5, 8, 9 

18/07/2019 Principais sistemas de informação em saúde 
pública – SIM, SINASC,  SINAN, SIAB e outros.  

Ativ. Moodle.  
Prof. Sayonara 

17 

 
RECESSO UFSC - 22/07/2019 à 02/08/2019 

08/08/2019 
08:00 - 12:00 

Sistemas de informação em saúde - considerações 
gerais; Barreiras na implantação de SI em Saúde; 
Fatores determinantes na adoção de SI em Saúde 

Aula 
Expositiva. 
Prof. Sayonara 

11,12,13,14 

15/08/2019 
08:00 - 12:00  

Tendências emergentes: big data, análise preditiva, 
dispositivos de tecnologia vestíveis, internet das 
coisas,  realidade virtual, realidade aumentada, 
blockchain, chatbots 

Aula 
Expositiva 
Prof.  
Sayonara 

2,3,4,6,7,10, 15, 
16 

22/08/2019 
08:00 - 12:00 

Linguagens de descrição de dados. Números 
Binários. Inteiros. Ponto Flutuante. Strings. 
Imagens: bitmap; vetores. Blobs. ASCII. Unicode. 
UTF-8. Base64. ASN.1. XML. PDF. 
Interoperabilidade em Sistemas de Informação. 
Introdução ao Documento Eletrônico. Editoração 
Eletrônica de Documentos Eletrônicos. 
Preservação em Longo Prazo de Documentos 
Eletrônicos. Gestão de Identidades em Sistemas de 

Aula 
Expositiva 
Prof. Custódio  
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Informação. Prática de Gestão de Identidades. 
Prática de Sistemas de Informação. 

29/08/2019 
08:00 - 12:00  

Estudo Independente – Preparação para o  
Seminário 

À distância  

05/09/2019 
08:00 - 12:00  

Apresentação dos trabalhos da disciplina      

12/09/2019 Apresentação dos trabalhos da disciplina    

 
6. Avaliação  

  
Será por meio da análise crítica de um artigo científico. Cada aluno receberá um artigo 
científico relacionado aos assuntos tratados na disciplina. O artigo deverá ser lido e analisado 
pelo aluno, que deverá produzir um relatório técnico, com os resultados dessa análise.  
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