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APRESENTAÇÃO  

A coletânea Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 é 
composta por 16 (dezesseis) capítulos produtos de revisão integrativa, ensaio teórico, 
pesquisa bibliográfica, relato de experiências, dentre outros. 

A coletânea está distribuída em cinco grupos de trabalhos: os três primeiros 
capítulos resultaram de revisão integrativa e tratam dos desafios impostos à atenção 
primária à saúde no atual contexto da pandemia de Covid-19; os três capítulos seguintes 
trazem os impactos da Covid-19 para profissionais de saúde sob diferentes perspectivas; 
outros dois capítulos discutem os impactos do isolamento social e ensino remoto para 
discentes do ensino fundamental e universitário; quatro capítulos discutem experiências de 
educação permanente no contexto da pandemia de Covid-19; e os últimos quatro capítulos 
discutem os impactos da Covid-19 para o tratamento da tuberculose, a experiência do 
teleatendimento e a síndrome pós Covid-19.

Dessa forma, o primeiro capítulo, apresenta os desafios enfrentados pela atenção 
primária à saúde no período de 2020 e 2021. O segundo, discute a atenção ao pré-natal 
no contexto da pandemia de Covid-19. O terceiro, trata dos desafios ao atendimento das 
pessoas com deficiência na atenção primária no período pandêmico.

O quarto capítulo analisa os impactos nos trabalhadores da saúde que estiveram na 
primeira linha de cuidado na pandemia de Covid-19. O quinto apresenta a caracterização 
da Covid-19 dos trabalhadores de saúde no município de Borba em 2020. O sexto capítulo 
apresenta a experiência da equipe de saúde da Terapia Intensiva adulta no atendimento de 
pessoas com Covid-19. 

O sétimo capítulo discute a saúde mental de estudantes universitários na vivência 
acadêmica durante o ensino remoto emergencial em virtude da pandemia de Covid-19. 
O oitavo avalia os impactos do isolamento social em tempos de Covid-19 no processo de 
ensino e aprendizagem entre os discentes de escola do ensino fundamental no Acre.

O nono capítulo apresenta os resultados de curso de atualização sobre câncer de 
mama para estudantes e profissionais de saúde com vista à prevenção, rastreamento e 
detecção precoce. O décimo capítulo, resultado de revisão integrativa discute a educação 
permanente em enfermagem. O décimo primeiro apresenta os princípios e resultados das 
ações de educação em saúde para profissionais da rede municipal de ensino no contexto 
da retomada segura das aulas presenciais. O décimo segundo capítulo, apresenta os 
fundamentos e resultados da vivência de monitoria voluntária em cursos de extensão 
universitária no contexto de pandemia de Covid-19.

O décimo terceiro capítulo apresenta os impactos da Covid-19 na notificação de 
tuberculose no Brasil em 2020. O décimo quarto apresenta os desafios na continuidade 
do tratamento da tuberculose nessa conjuntura pandêmica. O décimo quinto apresenta 



a experiência do teleatendimento da Covid-19 em emergência de síndrome gripal. E 
finalmente, o décimo sexto capítulo apresenta os resultados de revisão integrativa acerca 
da síndrome pós Covid-19. 

Neste contexto, convidamos os leitores a acessar as produções em ritmo próprio, 
sem perder de vista as diversas implicações do contexto pandêmico nas diversas esferas 
dos espaços socio ocupacionais. 

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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TELEATENDIMENTO DA COVID-19 EM PACIENTES 
ATENDIDOS POR UM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é relatar a 
experiência do Telemonitoramento da equipe 
de enfermagem, médicos e atendentes que 
atuaram juntos em um Hospital particular do 
estado de Alagoas. Com o aumento dos novos 
casos foi criado um setor de monitoramento, 
com o direcionamento dos colaboradores para o 
teletrabalho. Durante o período de Março de 2020 
à Setembro de 2021, foram acompanhados 20639 
casos, sendo 7594 (36,7 %) confirmados. Através 
das teleconsultas contribuir para diminuição do 
fluxo de atendimento na emergência gripal, com 
redução de 4% do retorno.
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19, Monitoramento 
em Saúde, Atendimento de Emergência.

ABSTRACT: The objective of this work is to 
report the experience of telemonitoring of the 

nursing team, doctors and attendants who 
worked together in a private hospital in the state 
of Alagoas. With the increase in new cases, 
a monitoring sector was created, directing 
employees to telework. During the period 
from March 2020 to September 2021, 20639 
cases were followed, of which 7594 (36.7%) 
were confirmed. Through teleconsultations, 
contribute to a reduction in the flow of care in flu 
emergencies, with a 4% reduction in return.
KEYWORDS: COVID-19, Health Monitoring, 
Emergency Care.

INTRODUÇÃO 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

no dia 30 de Janeiro de 2020, determinou a 
COVID-19 como um caso de Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional, 
sendo este o mais alto nível de alerta da 
presente organização. Em 11 de março de 2020 
a OMS declarou como uma pandemia1. 

No Brasil a primeira notificação foi em 
fevereiro de 2020, e o primeiro caso detectável 
no dia 26 de fevereiro2. Em Alagoas o primeiro 
caso detectável foi no dia 08 de Março, sendo 
este com história de viagem ao exterior e 
no mesmo mês foi registrada a transmissão 
comunitária no estado. Neste mesmo mês foram 
registrados 422 atendimentos na emergência 
gripal de um Hospital particular de Alagoas e 
teve o primeiro caso detectável no dia 18 de 
março. 

Com o aparecimento de novos casos 



 
Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 Capítulo 15 154

com resultado detectável no serviço de emergência, provocou a necessidade de pensar 
em novos modos de cuidar e evitar a propagação do vírus sem causar desassistência. 
Evidências têm mostrado que o uso da telessaúde pode trazer benefícios, como a redução 
de tempo de atendimento, dos custos de deslocamento de pacientes e profissionais de 
saúde e melhorias na qualidade assistencial3. 

Com o aumento do número de pacientes confirmados e suspeitos na emergência 
do Hospital chegando a 3432 atendimentos mês e 17% de retorno para atendimento, a 
instituição sentiu necessidade de centralizar esse acompanhamento e criou um setor de 
monitoramento. A fim de acompanhar, orientar e monitorar esse paciente em tratamento 
domiciliar, evitando assim um aumento de atendimento na emergência gripal e direcionando 
ao término de isolamento para atendimento ambulatorial.

O teleatendimento é o acompanhamento sistemático dos casos confirmados e 
suspeitos de COVID-19 dos pacientes atendidos na emergência de síndrome gripal. Tendo 
como objetivo a avaliação de risco e gravidade dos pacientes com COVID-19, identificando 
aqueles que podem permanecer em tratamento domiciliar, os que devem ser encaminhados 
para o teleconsulta ou aqueles que devem ser encaminhados para avaliação presencial na 
emergência da Instituição. 

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência do 
Telemonitoramento da equipe de enfermagem, médicos e atendentes de um Hospital 
particular no estado de Alagoas.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência vivenciado por colaboradores afastados 

conforme decreto Nº. 8.846, no monitoramento de casos suspeitos e confirmados de 
COVID-19, que realizaram atendimento na emergência de um Hospital particular em 
Maceió, Alagoas.

Ao longo da pandemia, a instituição foi se estruturando. Inicialmente a Comissão 
de Controle de Infecção (CCIH) recebia as notificações da emergência de síndrome gripal 
entrando na planilha de acompanhamento, e diariamente os resultados eram impressos 
pelo laboratório e enviados à CCIH, assim eram iniciadas as ligações. 

Com o aumento do número de casos o Hospital estruturou uma equipe direcionada 
para o Telemonitoramento e Teleconsulta em uma área reservada. Para as atividades 
contou com uma central com atendente e enfermeira, obedecendo às medidas sanitárias 
de distanciamento e uso de máscara. Inicialmente, foram realizadas reuniões online com 
equipe para contextualizar a situação atual e capacitação em relação às orientações a 
serem prestadas. Sendo padronizados guias de orientação em relação às características do 
coronavírus, apresentação clínica, tempo de incubação, formas de transmissão, diagnóstico 
e tratamento. A equipe médica recebeu o protocolo institucional de COVID-19, descrito pela 
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CCIH, como guia para o atendimento a esses pacientes em isolamento domiciliar. 
Os casos são captados através de um relatório de atendimento na emergência gripal 

e todos os pacientes com suspeita e ou confirmados recebem pelo menos uma ligação da 
equipe. Após comunicação do resultado apenas os casos confirmados são direcionados 
a equipe de enfermagem para ser iniciado o monitoramento; nos casos que possuem 
necessidade o paciente é direcionado para a equipe médica de plantão para a teleconsulta; 
em caso de piora do paciente o mesmo é direcionado para a emergência de síndrome 
gripal com orientação de retirar a senha preferencial, para agilidade em seu atendimento. 

A partir daí a equipe mantém contato periódico com os casos, a depender da 
gravidade e risco dos pacientes. Os que estão em grupo de risco e/ou considerados casos 
graves recebem monitoramento a cada 24 horas e os demais recebem o acompanhamento 
a cada 48 horas. É considerado fator de risco aqueles pacientes portadores de hipertensão, 
diabetes, obesidade, cardiopatia, asma, pneumopatia crônica, hepatopatia, neoplasia, 
imunossupressão e idosos. E graves aqueles com evolução de piora clínica ao passar os 
dias. 

O registro do Teleatendimento é feito através do preenchimento de uma planilha 
no Google Drive construída especificamente para essa ação. O que possibilita o 
acompanhamento da evolução clínica do paciente. Em caso de encaminhamento para 
teleconsulta com a equipe médica o caso do paciente é colocado no grupo de Whatsapp 
construído para esse fim com um resumo do caso clínico do paciente. A médica de plantão 
pega o caso e prontamente liga para o paciente. O registro da teleconsulta é feito através de 
um formulário construído no sistema Hospitalar. Se necessidade de avaliação presencial, 
o paciente é orientado a retornar para emergência de síndrome gripal do Hospital com 
preferência no atendimento médico.

A alta do monitoramento é alcançada quando o caso preenche os critérios de cura 
conforme as recomendações do Ministério da Saúde. No início da pandemia o tempo era 
de 14 dias, estando assintomático há 72 horas. Com a mudança dos critérios a orientação 
do isolamento passou a ser 10 dias após o primeiro dia de sintomas,para pacientes com 
quadro leve a moderado não imunossuprimidos, estando com 24 horas sem febre e que 
este tenha melhora dos sintomas. Para os casos graves/ críticos ou imunossuprimidos, é 
considerado pelo menos 20 dias após o início dos sintomas, estando com 24 horas sem 
febre e que este tenha melhora dos sintomas.

RESULTADO
Durante o período analisado de Março de 2020 à Setembro de 2021, foram 

acompanhados 20639, sendo 7594 (36,7 %) casos confirmados. Destes 7087 (34,3%) 
receberam alta do monitoramento, 57 (0,27 %) evoluíram para óbito.

Foi possível executar de forma satisfatória o acompanhamento dos casos, por 
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meio de tecnologia de informação e comunicação para o teleatendimento. Sendo possível 
através das teleconsultas de enfermagem e médica contribuir para diminuição do fluxo 
de atendimento na emergência gripal, com redução de 4% do retorno. Visto que, mesmo 
considerados casos leves e estando em isolamento domiciliar, a equipe tem papel 
fundamental na identificação precoce da piora clínica e encaminhamento para o serviço de 
emergência do HMAR. 

O monitoramento através do meio eletrônico contribuiu para uma avaliação 
clínica por meio da entrevista e coleta de dados, competência muitas vezes esquecida. 
E que possibilitaram através de observações da fala, respiração e sintomas clínicos o 
reconhecimento de sinais de piora clínica, e tomada de decisão precoce. 

No que se refere à educação, o teleatendimento teve um papel fundamental quando 
nos referimos à promoção em saúde aos usuários. Sendo padronizados dois formulários de 
orientações para a equipe médica e de enfermagem (colocar para evidenciar). Sendo assim, 
um canal importante de medidas preventivas para a comunidade e contribuindo frente a um 
cenário de pandemia para a diminuição de transmissão da doença e conscientização dos 
usuários. 

Nessa experiência é possível observar o desafio de lidar com aspectos psicológicos 
vividos pelos pacientes frente à doença. Visto que a equipe não era composta pelo 
profissional Psicólogo. A escuta oportunizou a identificação de aspectos como ansiedade e 
solidão, por meio do isolamento domiciliar e perdas familiares. Sendo possível realizar as 
orientações direcionadas as necessidades do paciente de forma responsável, promovendo 
apoio à situação atual. Algumas experiências durante a pandemia do COVID-19 já relatados 
como a experiência de estudantes de medicina em Rio Branco, Acre. Possuíam articulada 
a equipe de Psicologia que deram esse tipo de apoio aos pacientes5. 

A boa comunicação e apresentação da equipe contribuíram para o baixo número de 
recusa de monitoramente. Durante o período em análise foi esse número foi 2% do total de 
pacientes direcionado para o monitoramento. A empatia em paralelo foi necessária, para 
que o paciente em isolamento domiciliar se sentisse seguro no acompanhamento.

DISCUSSÃO
Com o contexto da pandemia, o teleatendimento foi uma inovação para a instituição 

e contribuiu para o acesso à saúde. Por meio deste os profissionais da saúde deram o 
suporte necessário para orientar quanto ao processo da doença, fornecendo informações 
para o correto isolamento domiciliar, correto autocuidadoe acolhimento emocional.

Foi possível observar que com o trabalho em conjunto obtidos desfechos favoráveis 
e adequados aos pacientes atendidos na emergência de síndrome gripal da instituição. Uma 
vez que, o paciente recebendo este tipo de atenção durante o seu processo de doença, fez 
com que a ansiedade e o medo diminuíssem, pois eram sanadas todas as dúvidas e assim 
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obtivemos a redução nos retornos à emergência.

CONCLUSÃO
O teleatendimento foi uma forma encontrada para o acompanhamento dos pacientes 

atendidos, realizando a identificação em possíveis agravamentos, e monitorando casos 
leves que muitas vezes divido a ansiedade do processo buscava atendimento por diversas 
vezes. Durante o processo de pandemia o teleatendimento foi uma importante ferramenta 
para os pacientes atendidos, assim como para os profissionais.
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