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APRESENTAÇÃO

No dia 31 de dezembro de 2019, foi confirmado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), um surto de pneumonia SARS-COV-2 na cidade Wuhan, China de etiologia 
ainda desconhecida até então. Posteriormente, teve-se como agente causal da doença 
o vírus SARS-CoV-2, nome oficial que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave de 
Coronavírus 2, e, devido ao alto índice de casos confirmados até final de janeiro, na 
China, a situação foi declarada pela OMS como caso de Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. 

A partir disso, a OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional, o mais alto nível de alerta da Organização, conforme 
previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 
caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia (BRASIL, 2020). 

Conhecida como COVID-19, a doença é causada por um vírus que tem grande 
rapidez de disseminação e, assim sendo, a população precisou se adaptar para tomar os 
devidos cuidados, bem como os profissionais das diversas áreas precisaram passar por 
cuidados relacionados à saúde e seguir os protocolos adotados pelo sistema de saúde 
(ALMEIDA, 2020).

Conforme Silva et al. (2021), a COVID-19 provocou impactos globais que se 
manifestaram na economia, na sociedade, no aspecto acadêmico, fazendo com que todos 
tivesse que se “reinventar” para atender ao novo cenário. 

Nesse sentido, a presente coletânea, apresenta estudos que investigaram os 
impactos da pandemia nos diferentes setores da sociedade. É composta por trabalhos de 
grande relevância, apresentando estudos sobre experimentos e vivências de seus autores, 
o que pode vir a proporcionar aos leitores uma oportunidade significativa de análises e 
discussões científicas. 

Que o entusiasmo acompanhe a leitura de vocês!

Jhonas Geraldo Peixoto Flauzino
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RESUMO: O convergir das ciências tecnológicas 
com o âmbito da saúde vem gerando inovações 
e contribuições para a humanidade de forma 
geral. Relacionado ao contexto histórico, os 
sistemas de saúde contam com sobrecarga e 
demanda expressiva as quais, com a pandemia 
do novo coronavírus, intensificaram-se mais 
ainda. O escopo central do estudo é abordar 
sobre as diversas alternativas tecnológicas 
implementadas como aliadas no enfrentamento 
da Covid-19 diante dos desafios do contexto 
pandêmico. Trata-se de uma revisão narrativa 
da literatura nacional e internacional cuja busca 
abrangeu publicações dos anos 2020 e 2021. 
Os resultados encontrados foram organizados 
em categorias baseadas nas estratégias de 
enfrentamento identificadas: tecnologias de 
monitoramento, diagnóstico, acompanhamento, 
apoio e prevenção. Conclui-se com este estudo 
que as tecnologias pontuadas aqui compõem um 
arsenal de ferramentas que se apresentam como 
potencializadoras da assistência à saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Acesso a tecnologias em 
saúde. Tecnologia (Equipamentos e software). 
Infecção por coronavírus. 

HEALTH TECHNOLOGIES AS COPING 
STRATEGIES IN THE PANDEMIC PERIOD
ABSTRACT: The convergence of technological 
sciences with the field of health has generated 
innovations and contributions to humanity 
in general. Historically, health systems have 
an overload and expressive demand, which 
intensified even more, with the new coronavirus 
pandemia. The central scope of the study is to 
address the various technological alternatives 
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implemented as allies in the coping of Covid-19 in the face of the challenges of the pandemic 
context. This is a narrative review of national and international literature, whose search 
covered publications from the years 2020 and 2021. The results found were organized into 
categories based on the identified coping strategies: monitoring, diagnosis, follow-up, support, 
and prevention technologies. In this study, we conclude that the technologies mentioned here 
compose an arsenal of tools that present themselves as an enhancer of health care.
KEYWORDS: Access to Health Technologies. Technology (Supplies and Equipment). 
Coronavirus infection.

 

1 |  INTRODUÇÃO
O conceito de tecnologia é amplo e refere-se a um corpo de conhecimento ou conjunto 

de técnicas, construção de ferramentas, que através do conhecimento científico, pode 
torna-se aplicável em processos, sistemas e serviços (PENHA et al., 2018). As novidades 
tecnológicas são classificadas como inovação disruptiva, configurado pela criação de algo 
novo ou inovação incremental, definida por tratar-se de inovações e mudanças, aprimorando 
o produto ou serviço já existente (RAMALHO et al., 2020; GALINDO NETO et al., 2020). 

As inovações tecnológicas na saúde, incluem um emaranhado de alternativas, 
abrangendo: medicações, equipamentos, métodos e procedimentos, normas, regulamentos 
e protocolos, sistemas gerenciais, educacionais e assistenciais, utilizados para propiciar 
qualidade na prestação de cuidados em saúde (SANTOS et al., 2016; GALINDO NETO et 
al., 2020).

A mutualidade dos sistemas tecnológicos e a área da saúde oferece contribuições e 
inovações capazes de impactar a sociedade como um todo. Essa parceria entre as ciências, 
cada vez mais busca alternativas de cooperação e aplicabilidade entre elas, e, portanto, 
estão em constante expansão (LOPES; NOVAES; SOÁREZ, 2020). 

Muitas das inovações tecnológicas na área da saúde estão relacionada a produtos 
que são gerados para promover melhores condições de assistência, seja através do 
desenvolvimento de equipamentos hospitalares qualificados, de insumos (materiais, 
dispositivos), bem como para questões organizativas, educativas e informativas (SOUZA 
FILHO; TRITANY, 2020).

Segundo Merhy (2002), as tecnologias relacionadas no processo de trabalho em 
saúde são conceituadas da seguinte forma: tecnologia leve, caracterizada pelas ações de 
acolhimento ao usuário e promoção da autonomia, relação interpessoal entre indivíduos, 
destacando a relação entre profissionais de saúde e usuário. Tecnologia leve-dura refere-
se ao conjunto de corpo científico e de saberes, utilizados para o processo de trabalho 
e, tecnologia dura, constituída dos recursos tecnológicos, maquinários e equipamentos 
utilizados para realização dos procedimentos executados pelos profissionais.

Diante da multiplicidade e complexidade dos serviços de saúde, as inovações 
tecnológicas através dos constantes avanços, vem oferecendo diversos proveitos para 
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a assistência em saúde. Essas inovações oferecem uma gama de opções, como por 
exemplo, equipamentos, métodos, protocolos, procedimentos, entre outros. O intuito é 
ofertar melhores condições de trabalho aos profissionais, bem como, maior qualidade no 
atendimento aos pacientes (SANTOS et al., 2016; GALINDO NETO et al., 2020).

Tem-se evidenciado, no Brasil, diversos pontos positivos como a utilização de 
softwares por exemplo. Estes têm contribuído para o direcionamento e planejamento da 
assistência cuidativa, gerencial e organizativa do trabalho em saúde (SILVA et al., 2020). 
A informatização de processos permite agilidade na coleta, no registro, conservação, 
manuseio e disponibilidade às informações, sempre que necessário. Bem como, oferece 
a partir dos mecanismos de armazenamento de dados, a possibilidade de análises a partir 
dos indicadores compilados pela tecnologia (LIMA; BRITO; ANDRADE, 2018).

O contexto de pandemia forçou a reorganizações nos serviços de saúde e de toda 
a sociedade. Assim, as tecnologias apresentam-se como aliadas para o enfrentamento de 
desafios postos, sobretudo, nesse cenário pandêmico (CELUPPI et al., 2021). Destaca-
se a necessidade de introdução e aplicabilidade desses recursos tecnológicos, das mais 
diversas formas, incluindo instrumentos de gerenciadores, de prevenção, diagnóstico e 
todo o emaranhado diversificado que as tecnologias oferecem (GALINDO NETO et al., 
2020).

Nesse sentido, fica evidente que as incorporações tecnológicas cada vez mais estão 
sendo exploradas dentro do âmbito da saúde e assim sendo, objetiva-se descrever as 
principais alternativas pontuadas pela literatura, empregadas no período de pandemia de 
COVID-19. 

2 |  METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão narrativa, cuja a finalidade é oportunizar a análise crítica 

da literatura, sem imprescindibilidade de critérios ou sistematização, o que permite aos 
pesquisadores autonomia para seleção e interpretação das informações. Permite uma 
análise ampliada dos conhecimentos, de forma a agregar saberes e ainda sim, levantar 
questões reflexivas e argumentativas dentro da proposta (GRANT; BOOTH, 2019).

Optou-se por esse formato metodológico, visto que a temática abordada é recente 
e emergente, e portanto, viabiliza a seleção dos mais diversos tipos de documentos e 
estudos. Também, vale destacar que a pesquisa é subproduto de uma revisão de escopo, 
na qual, buscou-se identificar sinais e sintomas da Covid-19. Assim, identificou-se na macro 
pesquisa, um total de 65 artigos sobre a temática de tecnologias utilizadas no período de 
pandemia do novo coronavírus, os quais foram utilizados para esse estudo.

A pesquisa foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2021, e os artigos 
científicos selecionados foram publicados entre 2020 a 2021. Buscou-se artigos indexados 
na base de dados PubMed, através de descritores em ciências da saúde (DeCS): “Covid-19” 
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com o operador booleano and para acrescentar “sign and symptom”, e o operador not 
para excluir os seguintes descritores “Covid-19 Vaccines”, “Drug Therapy” e “Diagnostic 
Techniques and Procedures”.  

Dos 65 artigos identificados, após leitura na íntegra, foram selecionados 38 para 
esse estudo. Utilizou-se como critério de inclusão dos artigos: serem publicados nos 
idiomas português e inglês e que estivessem disponíveis na íntegra de forma online. 
Foram excluídos artigos cuja temática não fosse relacionada diretamente a tecnologias de 
enfrentamento da Covid-19.

3 |  RESULTADOS 
O Quadro 1 faz referência aos artigos científicos incluídos nesta revisão narrativa e 

dispõe da numeração do artigo, título, autores, revista de publicação, ano e tipo de estudo. 

Nº do 
artigo

Título Autores Revista Ano Tipo de 
Estudo

01 Mobile Health Apps That 
Help With COVID-19 

Management: Scoping 
Review

Hanson John 
et al.

JMIR 
Publications

2020 Revisão 
integrativa

02 A mask-based diagnostic 
platform for point-of-care 

screening of Covid-19

John Daniels 
et al. 

Biosensors and 
Bioelectronics

2021 Estudo clínico

03 Applications of digital 
technology in COVID-19 
pandemic planning and 

response

Sera Whitelaw 
et al. 

Lancet Digit 
Health

2020 Revisão 
integrativa

04 Development of Point-
of-Care Biosensors for 

COVID-19

Jane Ru Choi Frontiers in 
Chemistry

2020 Revisão 
narrativa

05 Miniaturized label-free 
smartphone assisted 

electrochemical sensing 
approach for personalized 

COVID-19 diagnosis

Pranjal Chandra Sensors 
International

2020 Estudo 
experimental

06 Monitoring online media 
reports for early detection 

of unknown diseases: 
Insight from a retrospective 

study of COVID‐19 
emergence

Sarah Valentin 
et al. 

Transboundary 
and Emerging 

Diseases

2021 Estudo 
Retrospectivo

07 The multifaceted role 
of mobile technologies 
as a strategy to combat 

COVID-19 pandemic

R Teixeira et al. Epidemiology 
and Infection

2020 Revisão 
narrativa
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 08 Understanding On-Campus 
Interactions With a 

Semiautomated, Barcode-
Based Platform to Augment 
COVID-19 Contact Tracing: 

App Development and 
Usage

Thomas Foster 
Scherr et al.  

JMIR mHealth 
and uHealth

2021 Estudo Piloto

09 Developments in 
biosensors for CoV 

detection and future trends

Riccarda 
Antioquia

Biosensors and 
Bioelectronics

2021 Revisão 
narrativa

10 Contact tracing with digital 
assistance in Taiwan’s 
COVID-19 outbreak 

response

Shu Wan Jian 
et al.  

International 
Journal of 
Infectious 
Diseases

2020 Revisão 
narrativa

11 Early detection of 
COVID-19 in China and 

the USA: summary of the 
implementation of a digital 

decision-support and 
disease surveillance tool

Yulin Hswen 
et al. 

BMJ Open 2020 Estudo 
experimental

12 Blockchain-Based Digital 
Contact Tracing Apps 

for COVID-19 Pandemic 
Management: Issues, 

Challenges, Solutions, and 
Future Directions

Sheikh 
Mohammed 
Idrees et al.

JMR Medical 
Informatics

2021 Revisão 
narrativa

13 Exploring Usage of COVID 
Coach, a Public Mental 

Health App Designed for 
the COVID-19 Pandemic: 

Evaluation of Analytics Data

Beth K Jaworski 
et al. 

Journal of 
Medical Internet 

Research

2021 Revisão 
narrativa

14 Emergency upscaling 
of video consultation 
during the COVID-19 

pandemic: Contrasting 
user experience with data 
insights from the electronic 

health record in a large

EZ Barsom 
et al. 

International 
Journal of 
Medical 

Informatics

2021 Estudo de 
métodos 
mistos

15 Lights and Shadows Of the 
Perception of the Use of 

Telemedicine by Romanian 
Family Doctors During the 

COVID-19 Pandemic

Mira Florea, 
Cecília Lazea 

et al. 

International 
Journal of 
General 
Medicine

2021 Estudo 
transversal

16 COVID-19 X-ray images 
classification based on 

enhanced fractional-order 
cuckoo search optimizer 

using heavy-tailed 
distributions

Dalia Yousri 
et al.  

Applied Soft 
Computing 

Journal

2021 Estudo 
experimental

17 Automatic COVID-19 
Detection Using Exemplar 
Hybrid Deep Features with 

X-ray Image

Prabal Datta 
Barua et al. 

International 
Journal of 

Environmental 
Research and 
Public Health

2021 Estudo 
experimental
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18 A conceptual IoT-based 
early-warning architecture 
for remote monitoring of 

COVID-19 patients in wards 
and at home

Antonio Iyda 
Paganelli et al.  

Internet of 
Things

2021 Estudo 
experimental

19 An ensemble learning 
approach to digital 

coronavirus preliminary 
screening from cough 

sounds

Emad A. 
Mohammed 

et al.  

Scientific 
Reports

2021 Estudo 
experimental

20 Overview of deep learning 
models for identification 

Covid-19

Hana Mohsin 
Ahmed et al.  

Materials Today: 
Proceedings

2021 Revisão 
narrativa

21 Non-Contact Monitoring 
and Classification of 

Breathing Pattern for the 
Supervision of People 
Infected by COVID-19

Ariana Tulus 
Purnomo et al. 

Sensors 2021 Estudo 
experimental

22 Telemedicine, the current 
COVID-19 pandemic and 

the future: a narrative 
review and perspectives 

moving forward in the USA

Asim Kichloo 
et al.

Family Medicine 
and Community 

Health

2020 Revisão 
narrativa

23 Artificial intelligence 
enabled preliminary 

diagnosis for COVID-19 
from voice cues and 

questionnairesa

Carmi Shimon 
et al.  

The Journal of 
the Acoustical 

Society of 
America

2021 Estudo 
experimental

24 Efficient Automated 
Disease Diagnosis Using 
Machine Learning Models

Naresh Kumar 
et al.

Journal of 
Healthcare 
Engineering

2021 Estudo 
experimental

25 Lab-on-Mask for Remote 
Respiratory Monitoring

Liang Pan et al. ACS Materials 
Letters

2020 Estudo 
experimental

26 Classification of COVID-19 
chest X-Ray and CT 

images using a type of 
dynamic CNN modification 

method

Guangyu Jia 
et al. 

Computers in 
Biology and 

Medicine

2021 Metanálise 

27 Connecting the dots: 
Kerala’s use of digital 
technology during the 
COVID-19 response

Osama Ummer 
et al. 

BMJ GLOBAL 
HEATLH

2021 Metanálise

28 Digital contact tracing 
against COVID-19: a 

governance framework to 
build trust

Sacha Alanoca 
et al. 

International 
Data Privacy 

Law

2021 Metanálise

29 Generalized SIR (GSIR) 
epidemic model: An 

improved framework for 
the predictive monitoring of 

COVID-19 pandemic

Pushpendra 
Singh et al. 

ISA transactions 2021 Metanálise

30 AI-Empowered Data 
Analytics for Coronavirus 
Epidemic Monitoring and 

Control

Simon James 
Fong et al. 

Artificial 
Intelligence for 
Coronavirus 

Outbreak

2020 Metanálise
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31 Evaluating How 
Smartphone Contact 

Tracing Technology Can 
Reduce the Spread of 

Infectious Diseases: The 
Case of COVID-19

Enrique 
Hernandez-
Orallo et al. 

IEEE access: 
practical 

innovation,open 
solutions

2020 Metanálise

32 Applications of Robotics, 
Artificial Intelligence, and 

Digital Technologies During 
COVID-19: A Review

Zhuo Zhao 
et al.  

Disaster 
medicine and 
public health 
preparedness

2021 Revisão 
narrativa

33 Artificial Intelligence for 
clinical decision support in 
Critical Care, required and 
accelerated by COVID-19

Miia Jansson 
et al. 

Anesthesia, 
critical care & 
pain medicine

2020 Revisão 
narrativa

34 CPAS: the UK’s national 
machine learning-based 

hospital capacity planning 
system for COVID-19

Zhaozhi Qian 
et al.

Machine learning 2020 Estudo 
experimental

35 The COUGHVID 
crowdsourcing dataset, 
a corpus for the study of 

large-scale cough analysis 
algorithms

Lara Orlandic 
et al.  

Scientific data 2021 Estudo 
experimental

36 COVID-19 contact tracing 
apps: a stress test for 

privacy, the GDPR, and 
data protection regimes

Laura Bradford 
et al.  

Journal of 
Law and the 
Biosciences

2020 Metanálise

37 Smart healthcare support 
for remote patient 

monitoring during covid-19 
quarantine

Olutosin Taiwo 
et al.  

Informatics 
in medicine 
unlocked

2020 Estudo 
experimental

38 Implementing a real-time, 
AI-based, people detection 

and social distancing 
measuring system for 

Covid-19

Sergio 
Saponara et al. 

Journal of Real-
Time Image 
Processing

2021 Estudo 
experimental

IoT (Internet of Things); GSIR (Global Sustainable Investments Research); CPAS (Capacity Planning 
and Analysis System); GDPR (General Data Protection Regulation). 

Quadro 1. Referências dos artigos selecionados para análise do estudo.

Fonte: Autores (2022).

Com a leitura na íntegra dos artigos, foi possível identificar as diversas tecnologias 
utilizadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Assim, para melhor compreensão 
das tecnologias construídas para o enfrentamento da Covid-19, segregou-se as tecnologias 
nas seguintes categorias: tecnologias de monitoramento, diagnóstico, acompanhamento, 
apoio e prevenção.

Estão destacadas no Quadro 2, as tecnologias desenvolvidas no contexto 
pandêmico, com informações sobre o nome da tecnologia, a classificação estabelecida 
por esse estudo, funcionalidade, situação (em desenvolvimento, em teste ou em uso), 
e as referências dos artigos do Quadro 1, relacionados de acordo com as tecnologias 
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apresentadas em cada artigo.

Tecnologia Classificação Funcionalidade Situação Referência
mHealth 

Aplicativo de 
rastreamento

Tecnologia de 
monitoramento

Aplicativo que dispara alertas 
por e-mail e mensagens de texto 
para uma agência governamental 
autorizada quando uma pessoa 

sai do isolamento

Em uso 1, 22, 37

Sistema de 
armazenamento 
de dados online 

conectado a 
drones e robôs 
que verificam a 

temperatura

Tecnologia de 
monitoramento

Permite o rastreamento de 
pessoas com suspeita de 

Covid-19, a partir de termômetros 
infravermelhos

Em uso 3, 6, 10, 32, 
35

StayHomeSafe- 
Aplicativo para 
monitoramento

Tecnologia de 
monitoramento

Hong Kong introduziu o aplicativo 
para pedir a todos que chegam 

na área que recebam uma 
pulseira, que é posteriormente 
conectada com um aplicativo 

para criar uma assinatura digital 
da casa de um indivíduo. Se 
for pego saindo de casa, uma 
pessoa pode ser processada

Em uso 32

Aplicativo de 
rastreamento de 
contato utilizando 

tecnologias 
móveis

Tecnologia de 
monitoramento

Utiliza a tecnologia de 
Bluetooth para identificação de 

infectados.   Armazena e distribui 
informações sobre infectados 

geograficamente pertos

Em uso 7, 8, 12, 18, 
27, 28, 31, 

34

TraceTogether
Aplicativo de 
rastreamento

Tecnologia de 
monitoramento

Quando os usuários com o 
aplicativo instalado estão 

próximos uns dos outros, sinais 
de Bluetooth são trocados e os 
encontros são criptografados e 

armazenados no telefone por 21 
dias

Em uso 32

Tecnologia para 
monitoramento 
da pandemia

Tecnologia de 
monitoramento

Tecnologia que utiliza a GSIR 
- uma estrutura com dados 

para monitorar a pandemia da 
Covid-19 com equações de 

previsões

Em uso 29

Máscara Facial Tecnologia de 
diagnóstico

Máscara de detecção e 
quantificação rápida e específica 
de do SARS-CoV-2 utilizando um 

biossensor eletroquímico.

Em teste 2, 25

Biossensores 
de ponto de 
atendimento

Tecnologia de 
diagnóstico

Detectam anticorpos, antígenos 
ou ácidos nucleicos em 

amostras brutas como saliva, 
escarro e sangue com base 
em abordagens de detecção 
colorimétrica, fluorescente ou 

eletroquímica. Sua utilização é 
eficiente para detectar o vírus 

no estágio inicial da infecção ou 
mesmo antes do aparecimento 

dos sintomas.

Em uso 4, 5, 9
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Tecnologia de 
classificação 

de imagens de 
raios-X

Tecnologia de 
diagnóstico

Sistema de detecção de 
Covid-19 usando método de 
tecnologia de redes neurais 

convulsionais (processamento e 
análise de imagens digitais)

Em uso 16, 17, 20, 
26, 33, 36

Detector de 
Covid-19 através 
de sons de tosse

Tecnologia de 
diagnóstico

Utiliza o software audacity 
através de um site (Covid-19 
Voice Detector) para coletar 

amostras de tosses

Em 
desenvolvimento 

e teste

19, 23, 28

Aplicativo para 
prever risco de 

doenças

Tecnologia de 
diagnóstico

Aplicativo onde as pessoas 
respondem perguntas, incluem 

dados e depois o software 
através do banco de dados 

firebase pode prever o risco para 
Covid-19, doenças cardíacas e 

diabetes

Em 
desenvolvimento 

e teste

24

 COVID Coach 
-aplicativo móvel 

Tecnologia de apoio Oferece ferramentas para lidar 
com situações desafiadoras 

durante a pandemia (por 
exemplo, dificuldades para 

dormir; isolamento; estresse; 
tristeza). Ferramenta de 

psicoeducação, rastreamento 
de sintomas de saúde mental e 

acesso rápido a redes de apoio e 
recursos de crise.

Em uso 13, 29

Ferramenta 
digital de apoio 

à decisão e 
vigilância de 

doenças

Tecnologia de 
acompanhamento

Permite que as pessoas 
compartilhem de forma 

voluntária e anônima, através do 
smartwatch, informações de seus 
rastreadores de condicionamento 
físico que podem revelar sinais 

de infecção por Covid-19

Em uso 11, 15

Xtreme Gradient 
Boosting 

(XGBoost)

Tecnologia de 
acompanhamento

Telemedicina
Dispositivo médico sem contato 

(à distância) que monitora e 
classifica o padrão respiratório 

em tempo real

Em uso 14, 21

eSanjeevani 
Aplicativo de 
teleconsulta

Tecnologia de 
acompanhamento 

Oferece teleconsulta gratuita 
por meio de um portal da web 
ou aplicativo móvel, incluindo 

serviço especializado e de 
prescrição eletrônica para 
pacientes em suas casas

Em uso  30

Robô com 
Inteligência 

Artificial

Tecnologia de 
Prevenção

Tecnologia que utiliza de Robôs 
para higienização de mãos, para 

auxiliar no distanciamento.

Em teste  32

GSIR (Global Sustainable Investments Research). Fonte: Autores (2022)

Quadro 2. Tecnologias construídas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 selecionadas pelo 
estudo e suas respectivas funcionalidades. 

4 |  DISCUSSÃO
O desenvolvimento tecnológico vem se aprimorando, e cada vez mais oferecendo 

tecnologias inovadoras. Com isso, apresentam-se maiores funcionalidades e aplicabilidades 
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dentro do setor de saúde, resultando em mais agilidade e praticidade no atendimento, 
segurança para o profissional e paciente, minimização de erros e maximizando a eficácia 
no cuidado (NASCIMENTO NETO et al., 2020). 

Um dos principais desafios da pandemia foi a necessidade de reorganização dos 
serviços de saúde. Além do ineditismo da doença e preocupações de saúde relacionadas, 
questões sociais, econômicas e políticas estavam envolvidas. Considerando este cenário, 
há autores que preferem abordar o conceito de sindemia relacionada a Covid-19. Esse 
conceito vai além das questões de saúde, perpassando pelo contexto socioeconômico. 
Destacando a influência das condições sociais, econômicas e ambientais dos indivíduos 
frente as condições de saúde, que potencializaram vulnerabilidades diante da pandemia do 
novo coronavírus (BISPO JÚNIOR; SANTOS, 2021).

Assim, diante dessas demandas, exige-se intervenções de cunho multisetorial, 
para que de forma integrada seja possível maximizar ações voltadas à população em 
geral, articulando intervenções clínicas, sanitárias, socioeconômicas e ambientais (BISPO 
JÚNIOR; SANTOS, 2021).

Desta forma, emergiram tecnologias construídas sobretudo no período da pandemia, 
oferecendo uma gama de possibilidades, das mais variadas formas, para contribuir com 
todos os segmentos sociais: governo, sociedade civil, entidades privadas ou entidades 
supranacionais, e direcionar ações dos Estados que possam ser utilizadas pelas autoridades 
de saúde (COELHO; MORAIS; ROSA, 2020).

As tecnologias construídas além de diretamente executarem o proposto pelos 
idealizadores, por vezes, oferecem subsídios para atividades de gestão. A exemplo de 
atividades de vigilância, que fornecem dados para a tomada de decisão de entidades e 
corporações. Dessa forma, no estudo, as tecnologias foram classificadas confirme sua 
aplicação e serão discutidas a seguir. 

Diante das informações sobre disseminação e contágio do vírus, medidas 
preventivas foram estabelecidas como: isolamento social, uso de máscara, higiene das 
mãos, adotadas como estratégias para evitar a disseminação do vírus. Para casos suspeitos 
e/ou confirmados instituiu-se um período de isolamento, chamado de quarentena, com o 
intuito de evitar disseminação viral. Portanto, algumas ferramentas foram construídas para 
realizar o controle do cumprimento dessas ações. Como por exemplo, rastreamento via 
celulares, com informações sobre geolocalidade do indivíduo, com o intuito de averiguar 
o cumprimento ou não, da ordem de isolamento social, classificadas nesse estudo como 
tecnologias de monitoramento (CELUPPI et al., 2021).

As chamadas tecnologias de acompanhamento, advém da necessidade de 
atendimento aos pacientes, mas que, diante da demanda significativa de tempo e de 
recursos financeiros e humanos nos serviços de saúde, não comportaram o atendimento e 
acompanhamento de todos. Assim, pode ser utilizado também para aqueles em isolamento 
social que precisem de atendimento. Portanto, para acompanhamento/evolução dos sinais 
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e sintomas, criou-se estratégias como por exemplo a telemedicina, para oportunizar o 
acompanhamento da evolução do quadro clínico.

Pelo Thermia, por exemplo, os usuários recebem recomendações sobre os cuidados 
que devem ter de acordo com perguntas respondidas sobre temperatura, sintomas e 
características biométricas. Além disso. A tecnologia fornece informações de vigilância que 
poderiam ser usadas pelas autoridades de saúde (HSWEN et al., 2020).

Como tecnologia de apoio, foram classificadas as tecnologias construídas para 
ofertar suporte psicológico à população. Diante das incertezas e desafios impostos pela 
pandemia, as questões psicológicas também foram postas a prova. A pandemia de Covid-19 
impactou de forma expressiva a saúde mental e o bem-estar dos indivíduos, acentuando 
ou ocasionando disfunções psicológicas. Esses impactos secundários da pandemia podem 
estar relacionados ao medo de contaminação, morte de entes, preocupação financeira, 
incertezas, isolamento social, e posteriormente, até relacionado às sequelas de Covid-19 
(GOUVEIA, 2020).

Exemplo disso é o COVID coach, que é um aplicativo que oferece recursos, 
baseado em evidências, para dar suporte em situações de estresse, ansiedade, depressão 
e transtorno de estresse pós traumático, relacionado a infecção viral do novo coronavírus 
(JAWORSKI et al., 2020).

A importância de adotar hábitos sanitários adequados é uma das condições pontuadas 
para o controle da disseminação do novo coronavírus. Também, inclui-se fortemente a 
recomendação sobre o distanciamento social. Segundo o Ministério da Saúde, distância 
mínima entre uma pessoa e outra é de um metro (BRASIL, 2021). Assim, tecnologias de 
prevenção, pontuadas no estudo, referem-se a equipamentos que ofereçam informações 
que reforcem os cuidados preventivos.

O estudo de Zhao et al. (2021), relata a utilização de robôs de patrulha ao ar livre, 
programados para perceber o distanciamento entre os indivíduos. São equipados com 
câmeras para detectar a temperatura corporal em um raio de cinco metros e também, 
capazes de identificar o uso de máscara (ZHAO et al., 2021). Ainda, relata a utilização de 
robôs como auxiliares na desinfecção e limpeza dos ambientes, seja por pulverização ou 
radiação ultravioleta. 

Em relação a tecnologias de diagnóstico de Covid-19, as justificativas perpassam 
de diversas formas: desenvolvimento de autotestes, com o intuito de minimizar o contato 
humano, reduzindo risco de contaminação e de contágio, também objetivam a diminuição 
do custo dos testes, facilitar questões de logística e de distribuição na forma física, entre 
outros (MOHAMMED et al., 2021).

Assim sendo, foram desenvolvidos a partir do machine learning, estratégias 
para realizar diagnóstico de Covid-19 através dos sons da tosse. Variados métodos de 
aprendizagem de máquina também desenvolveram técnicas de diagnóstico utilizando 
imagens de raio X. Outra forma de diagnóstico apresentado nos artigos inclui, os 
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biossensores de ponto de atendimento, sejam por chip ou em papel capazes de realizar a 
leitura da carga viral de forma simples (MOHAMMED et al., 2021; SHIMON et al., 2021).

5 |  CONCLUSÃO
A pandemia de Covid-19 acentuou ainda mais as iniquidades em saúde e e 

vulnerabilidades sociais. Desta forma, os desafios apresentados pelo cenário, oportunizou 
maiores investimentos e utilização das tecnologias em favor da saúde. Diversas estratégias 
foram apresentadas, de tal forma, que pudessem contribuir e/ou mitigar os impactos no 
cenário pandêmico. Portanto, é notório que as ferramentas tecnológicas são capazes de 
oferecer melhorias na qualidade, produtividade, agilidade, segurança e outros diversos 
benefícios para os sistemas de saúde. Assim sendo, as tecnologias pontuadas no estudo 
compõem um arsenal de ferramentas que foram desenvolvidas, e que de fato, apresenta-
se como potencializadoras da assistência à saúde. 
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