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Telemedicina associada à tecnologia são 
ferramentas robustas para o desenvolvimento 
de saúde regional. 

  



 
 

RESUMO 

 
 As limitações estruturais e os obstáculos de acesso à saúde, gerados por 
conta da pandemia da Covid-19, exigiram uma adaptação dos avanços tecnológicos 
para a manutenção do distanciamento social e a reorganização do atendimento dos 
serviços de saúde, incluindo canais de teleatendimento para restabelecer a relação 
entre profissionais de saúde e os usuários. Diante disso, a telemedicina surgiu com 
forte opção neste cenário, garantindo o acesso dos pacientes aos serviços de saúde 
e reduzindo o número de atendimentos presenciais, realizando consulta através de 
aplicativos e chamada de vídeo. Embora a telemedicina não possa substituir um 
exame físico presencial, os rápidos avanços tecnológicos têm a capacidade de 
tornar a telemedicina um método sustentável de prestação de cuidados de saúde. 
Deste modo, o trabalho objetiva descrever as dificuldades na implantação do 
atendimento de telemedicina e verificar a sua taxa de efetividade em uma operadora 
de saúde suplementar. A construção do trabalho decorre por alguns 
questionamentos essenciais à temática: a telemedicina realmente apresenta uma 
ferramenta eficaz frente aos atendimentos dos pacientes, principalmente durante a 
pandemia? A metodologia utilizada foi uma pesquisa quantitativa com aplicação de 
questionário com questões estruturadas. A amostra foi constituída pelos pacientes 
que foram atendidos durante o segundo ano de instalação do serviço de 
telemedicina em um hospital conveniado a uma operadora de saúde da cidade de 

Franca- SP, além dos médicos e gestores hospitalares. Como resultado, constata-
se que o serviço de telemedicina pode ajudar a reduzir o custo total do sistema de 
saúde, diminuir o tempo de espera e melhorar a eficiência da utilização dos recursos 
de saúde. Melhores práticas de implantação e técnicas de adoção de telemedicina 
podem atuar como uma forte ferramenta para revolucionar a prestação de serviços 
de saúde. 

 
Palavras-chave: Telemedicina, Desenvolvimento Regional, Sistema Público de 
Saúde. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 The structural limitations and obstacles to access to health, generated by the 
Covid-19 pandemic, required an adaptation of technological advances to maintain 
social distance and the reorganization of health services, including teleservice 
channels to restore health. relationship between health professionals and users. In 
view of this, telemedicine emerged as a strong option in this scenario, ensuring 
patients' access to health services and reducing the number of face-to-face 
consultations, performing consultations through applications and video calls. While 
telemedicine cannot replace an in-person physical exam, rapid technological 
advances have the potential to make telemedicine a sustainable method of delivering 
healthcare. In this way, the work aims to describe the difficulties in the 
implementation of telemedicine care and verify its effectiveness rate in a 
supplementary health operator. The construction of the work stems from some 
essential questions to the theme: does telemedicine really present an effective tool in 
the face of patient care, especially during the pandemic? The methodology used was 
quantitative research with the application of a questionnaire with semi-structured 
questions. The sample consisted of patients who were treated during the first year of 
installation of the telemedicine service in a hospital affiliated to a health operator in 
the city of Franca-SP, in addition to doctors and hospital managers. As a result, it 
appears that the telemedicine service can help to reduce the total cost of the health 
system, reduce waiting time and improve the efficiency of the use of health 
resources. Best deployment practices and telemedicine adoption techniques can act 
as a strong tool to revolutionize healthcare delivery. 

 

Keywords: Telemedicine, Regional Development, Public Health System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A telemedicina é a prática de cuidar de pacientes à distância, de forma 

que o mesmo não necessite do comparecimento presencial ao consultório médico, 

podendo ter sua consulta realizada através de aplicativos de ligações e vídeo 

(WhatsApp, Skype, etc). Também conhecida como telessaúde, e-saúde e saúde 

online, pode ser usada para descrever o processo em que a informação é partilhada 

entre lugares distantes com fins de diagnóstico e decisões sobre o gerenciamento 

clínico dos pacientes (VIANA, 2015). 

A telemedicina fornece aos pacientes acesso a serviços de saúde de 

alta qualidade por meio de comunicação avançada e tecnologia da informação, com 

comodidade aos pacientes ao permitir que tenham acesso ao atendimento médico 

em suas residências por meio de dispositivos digitais. É uma forma eficaz de aliviar o 

congestionamento de hospitais e melhorar a utilização de recursos médicos. 

Os avanços tecnológicos no setor da saúde têm proporcionado muito 

progresso. O crescimento da informática como espaço de produção do 

conhecimento vinculado a saúde deve-se, em grande parte, aos avanços das 

tecnologias de computação e comunicação, à crescente convicção de que o 

conhecimento em saúde e as informações sobre os pacientes não podem mais ser 

controladas, registradas e analisadas por métodos tradicionais, é devido à certeza 

que os processos de acesso ao conhecimento e tomada de decisão desempenham 

papel central na saúde moderna (SCHMITZ, 2014). 

A principal expectativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre 

a informática em saúde é que a partir dela pode-se obter a ampliação e melhoria do 

acesso aos serviços para a maior parte da população mundial. Nessa perspectiva, a 

OMS recomenda a utilização de recursos de telemedicina como um instrumento 

político e estratégico para o planejamento e execução de ações em saúde. 

Atualmente a telemedicina no Brasil constitui-se em uma rede que 

interliga instituições formadoras, serviços de saúde e gestores da saúde, num 

processo de trabalho cooperativo e online. Isso permite agir de forma colaborativa, 

agilizando a identificação de problemas e soluções e reduzindo custos. 

No Brasil, a telemedicina segue as orientações da resolução n. 

2.227/2018 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que define e disciplina a 
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telemedicina como forma de prestação de serviços médicos mediados por 

tecnologias e estabelece parâmetros éticos e legais para a realização de consultas 

online, telediagnósticos, telecirurgias etc (CFM, 2018). Entretanto, a entidade 

anunciou que pretende apresentar uma nova regulamentação, onde objetiva 

atualizar a Resolução CFM n. 1.642/2002, onde estão definidos os parâmetros 

dessa modalidade de atendimento médico. 

Em que pese a insegurança jurídica que paira sobre a utilização da 

telemedicina no contexto brasileiro, a necessidade fática, por algumas vezes, impõe 

a sua aplicação. Exemplo disso, o governo brasileiro, de forma emergencial por 

conta da pandemia, sancionou a Lei n. 13.989/20, que regula e autoriza a utilização 

da telemedicina no período em que durar a pandemia ocasionada pelo Coronavírus 

(SARS-CoV-2). Tal normativa, em seu artigo 4, especifica que médico deverá 

informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em 

vista a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta (BRASIL, 

2020a). 

De acordo com a lei, serão válidas as receitas médicas apresentadas 

virtualmente, desde que contenham assinatura digital do profissional, dispensando-

se a apresentação física da mesma. Além disso, a prestação de serviço de 

telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos comuns ao atendimento 

presencial, inclusive em relação à contraprestação financeira pelo serviço prestado, 

não cabendo ao poder público custear ou pagar por tais atividades quando não for 

exclusivamente serviço prestado ao Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 

2020a). 

Com os pacientes obrigados a permanecer em casa, por questões 

médicas não urgentes, muitos grupos de médicos e hospitais desenvolveram 

rapidamente uma infraestrutura adicional que não estava presente antes do surto. 

Para facilitar a implementação bem-sucedida de programas de telemedicina, dois 

componentes principais foram necessários: implementar a infraestrutura de 

tecnologia, ajustando os fluxos de trabalho clínico e treinamento para o provedor de 

cuidados de saúde e para o paciente com o objetivo de permitir que o atendimento 

fosse efetivamente prestado remotamente e, educar e equipar os pacientes com as 

ferramentas necessárias para interagir com seus provedores. Apesar dos desafios 

no treinamento e implementação da telemedicina, o atendimento remoto oferece a 
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um centro de saúde e a seus pacientes múltiplos benefícios potenciais (SILVA, 

2014). 

A telemedicina, embora não seja uma inovação, tornou-se o principal 

mecanismo de atendimento aos pacientes durante a pandemia Covid-19. Diante 

disso e mediante as dificuldades de atendimento médico neste período, devido as 

medidas de isolamento e distanciamento social, o que prejudicou o atendimento 

presencial aos pacientes, a telemedicina surgiu com forte opção neste cenário como 

forma de reduzir a desassistência médica e auxiliar os pacientes neste momento 

crítico, por tal questão, se justifica a motivação para este estudo. 

A conveniência proporcionada por esta modalidade de baixo custo 

facilita a intercomunicação entre médicos e pacientes, oferecendo uma alternativa 

para a promoção de serviços médicos, principalmente os especializados, em 

comunidades distantes com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da 

população. Assim, ganha-se na melhoria da assistência especializada ao paciente, 

bem como na ampliação do mapa de atuação do médico. 

Entretanto, o atendimento médico à distância ainda enfrenta obstáculos 

para sua plena aplicação. Por ser ainda uma atividade relativamente emergente, 

nem tanto relacionada à questão temporal, mas sim pelo fato de enfrentar desafios 

de ordem técnica, legal, ética, regulatória, cultural, entre outros, restringe o seu 

processo de difusão global (SILVA, 2014). 

Neste sentido, a telemedicina apresenta alguns desafios, o que dificulta 

sua implementação para expandir o acesso à saúde e reduzir custos. A atividade é 

regulada no Código de Ética Médica, no artigo 37, que prevê, que a telemedicina 

não poderá romper com a relação médico-paciente presencial e humanizada e nem 

com o exame direto. Ressalta-se que embora seja um novo método de praticar a 

medicina, é preciso lembrar que esse e o atendimento presencial são apenas 

complementares e todos os cuidados e protocolos devem ser mantidos (CÒDIGO 

DE ÈTICA MÈDICA, 2018). 

A implementação de telemedicina pode ser um processo estimulante 

para médicos e pacientes. No entanto, a ideia de mudar as práticas tradicionais para 

se conformar com uma solução baseada em tecnologia nova e aprimorada pode ser 

opressora para os envolvidos, pois pode haver, naturalmente, algumas barreiras ao 

longo do caminho. 
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A alfabetização em informática e tecnologia pode ser uma das grandes 

barreiras. Também parece haver obstáculos adicionais que incluem a resistência do 

paciente em mudar a forma como se interagem com os profissionais de saúde, 

barreiras linguísticas, a percepção do paciente de que a telemedicina é impessoal e 

não confiável e a percepção do paciente de sobrecarga de informação durante os 

encontros, o fornecimento do acompanhamento adequado para doenças médicas 

crônicas e malignidades que ajude a prevenir a evolução dessas condições, além 

disso, a garantia da equidade para todos os pacientes que buscam acesso aos 

serviços de saúde, incluindo aqueles de menor nível socioeconômico (BRASIL, 

2018). 

Essas barreiras devem ser discutidas e abordadas para garantir a 

equidade em saúde para todos os pacientes que procuram atendimento. Portanto, 

compreender esses desafios pode ajudar os gestores da saúde a evitar repressão e, 

em vez disso, deixar a telemedicina fazer exatamente para o que foi criada: prestar 

cuidados de forma mais conveniente, sem prejudicar a qualidade que os pacientes 

esperam para obter um atendimento pleno e que servirá de modelo para uso 

contínuo após o término da pandemia. 

Deste modo, o objetivo central do trabalho é descrever as dificuldades 

na implantação do atendimento de telemedicina e verificar a sua taxa de efetividade 

em uma operadora de saúde suplementar. Dentre os objetivos específicos busca-se 

analisar as vantagens e dificuldades do atendimento médico pela telemedicina na 

visão: da equipe médica, dos pacientes e da gestão hospitalar e observar a 

viabilidade da continuidade do serviço pós pandemia. 

Para atender aos objetivos propostos, o trabalho de revisão teórica se 

dividirá em três capítulos: No primeiro, objeto do estudo, a telemedicina – suas 

origens, implicações regulatórias e legais e implementação no processo de 

pandemia do Covid-19. O segundo capítulo mostrará o resultado da pesquisa que 

será realizada com pacientes, médicos e gestores do hospital pesquisado, no 

segundo ano da implantação da telemedicina; e por último, o terceiro, as 

considerações finais e conclusões. 

  Espera-se que o trabalho possa contribuir para que a telemedicina seja 

regulamentada em lei e que os provedores de saúde e médicos possam-se dedicar 

atenção aos serviços de telemedicina como forma de reduzir os custos no sistema 

de saúde.  



25 
 

2. REVISÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CONCEITOS DE TELEMEDICINA E TELESSAÚDE 

 

As primeiras práticas do que hoje se entende por telemedicina surgiram 

no início do século XX com a implementação de tecnologias, ainda de forma 

discreta, na Medicina, como forma de otimizar os resultados de exames.  

A atividade de telemedicina trata-se do cuidado do profissional médico 

a pacientes e apoio a outros profissionais de saúde situados em locais distantes. 

Mas, de acordo com Silva (2014), o termo telemedicina foi superado pelo termo 

telessaúde, de 1980 para 1990, pois este está mais relacionado a promoção da 

saúde e prevenção de doenças.  

De acordo com a definição dada pela OMS, Telemedicina é:  

 

[...] a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em 
que a distância ou o tempo é um fator crítico [...] tais serviços são providos 
por profissionais da área da saúde, usando tecnologias de informação e de 
comunicação para o intercâmbio de informações (OMS, 2006). 
 

 

Para Schmitz (2014), o termo telemedicina é considerado 

intercambiável ao termo telessaúde e foi impresso na década de 1970 após um 

ensaio por meio de um circuito fechado de tv bidirecional onde médicos avaliaram 

1.000 pacientes em um ponto de atendimento a uma distância de 4,3 quilômetros. 

A evolução e inovação das Tecnologias Digitais de Informações e 

Comunicações (TDIC) exerceu um papel importante nesse contexto, iniciando com a 

telecomunicação básica (origens da telemedicina), seguindo com a expansão do 

âmbito da telemedicina (telessaúde), a criação de redes de TDIC (e-Saúde), e mais 

recentemente, a personalização das redes de TDIC (m-Saúde). Contudo, ainda é 

perceptível nas publicações a persistência na escrita do termo telemedicina no Brasil 

e no mundo. Acredita-se que por dois motivos. Um dos motivos está relacionado às 

bibliotecas virtuais de pesquisa em saúde, como na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), que, a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs), define o termo 

telemedicina como “Oferta dos serviços de saúde por telecomunicação remota. Inclui 

os serviços de consulta e de diagnóstico interativos” e considera o descritor 
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telemedicina sinônimo de Disque Saúde da Mulher, e-Saúde, eSaúde, Saúde Móvel, 

m-Saúde e Telessaúde. 

Os avanços tecnológicos de informação e comunicação podem 

proporcionar inovações na transmissão de conhecimentos e nos cuidados em 

saúde, dando suporte para a melhoria da atenção à saúde e contribuindo para a 

redução de alguns condicionantes de morbimortalidade. Corroboram com esta 

afirmação Mariani e Pego Fernandes (2012), quando dizem que a telemedicina e 

telessaúde são termos que abrangem o uso de tecnologia de comunicação para fins 

de saúde e podem estar relacionados à disseminação do conhecimento ou ao 

atendimento de um paciente em um consultório remoto. Segundo os autores, este 

segmento da medicina já tem uma história de cerca de 40 anos de evolução, mas 

ainda é controverso para muitos profissionais. 

Segundo Castro Filho (2012), no contexto brasileiro os primeiros 

projetos de telessaúde são contemporâneos aos conflitos profissionais decorrentes 

da discussão do ato médico e, portanto, optou-se por adotar um termo neutro quanto 

às profissões da saúde. No entanto, o uso do termo telemedicina tem crescido com 

o desenvolvimento da prática, claramente sustentado por iniciativas e programas de 

formação que estão cada vez mais presentes na prática médica moderna. 

Norris (2002) definiu telessaúde como o uso de tecnologias de 

informação e comunicação para compartilhamento de dados clínicos, administrativos 

e educacionais em saúde. No entender de Silva e Moraes (2012) a telessaúde é um 

conceito polissêmico e recente, que pode ser compreendido, na cibercultura como 

um conjunto de fenômenos promovido pelo avanço das telemáticas, seus 

maquinismos e respectivas redes sociotécnicas participativas. 

De acordo com o Ministério da Saúde: 

 

Telessaúde, em meio a outras possibilidades, é uma ferramenta de 
articulação entre a Atenção Especializada e a Atenção Básica, pois é uma 
nova forma de comunicação entre esses pontos de atenção (BRASIL, 
2015).  
 
O Telessaúde pode, portanto, ser importante instrumento para ampliar e 
facilitar o acesso a determinadas ações de saúde, aumentar a 
resolutividade na Atenção Básica, realizar matriciamento e ser ferramenta 
de educação permanente (BRASIL, 2015).  
 
Telessaúde, fem. Uso de tecnologias de informação e comunicação para 
prestar serviços de saúde a distância, passar conhecimentos e informações, 
quebrando as barreiras geográficas, temporais, sociais e culturais. Engloba 
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os sistemas de internet ou de e-saúde, e também as aplicações baseadas 
em vídeo (BRASIL, 2016). 

 

A Telemedicina é o emprego de diversas tecnologias para melhor 

proveito da saúde conforme exposto a seguir: 

 

Assim, telemedicina apresenta as seguintes características básicas: 
distância física entre o serviço médico e o paciente; uso da tecnologia para 
realizar a assistência, em substituição à presença física; disponibilidade de 
equipe médica e de profissionais de saúde para prestar o serviço; 
disponibilidade de profissionais das áreas de tecnologia responsáveis pelo 
desenvolvimento e manutenção da infraestrutura de telemedicina; 
sistematização do processo de teleassistência, com desenvolvimento de 
protocolos de dados clínicos; e estruturação de segurança, qualidade e 
sigilo dos dados e serviços oferecidos pela telemedicina. (MALDONADO; 
MARQUES; CRUZ, 2015, p. 53). 

 

 

As nomenclaturas Telemedicina e Telessaúde são, por vezes, usadas 

erroneamente como sinônimos, todavia, a Telemedicina deve ser vista como um 

subconjunto da Telessaúde, pois de acordo com Silva (2014), as definições que 

tratam de telemedicina deixam de se referir a um conceito que é mais amplo, a 

Telessaúde, e que envolve profissionais de áreas como Enfermagem, Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia dentre outras que tem desenvolvido aplicações em Telessaúde 

no Brasil e no mundo.  

Por outro lado, é comum a utilização do prefixo “tele” antes das 

especialidades médicas para referir-se à telemedicina aplicada àquela 

especialidade, por exemplo, teledermatologia, que simboliza os serviços de 

telemedicina aplicados à dermatologia. Além disso, existem alguns outros termos 

que se referem a modalidades da telemedicina, como teleconsulta, telediagnóstico, 

telemonitorização, teleatendimento, teledidática e telecirurgia (COSTA; SANTOS; 

BRASIL, 2008). 

 

 

2.1.1 Teleconsulta 

 

A teleconsulta, como o próprio nome já sugere, refere-se às consultas 

realizadas à distância. Esta consulta não necessariamente se dá entre o médico e o 

paciente, mas pode ser uma troca de informações entre médicos situados distantes 



28 

um do outro. É muito utilizada para o envio de imagens médicas (tomografias, 

ecografias, fotos, etc) para médicos mais especializados, situados em locais 

geograficamente distantes ou para trocar opiniões sobre diagnósticos com os 

mesmos (AMORIM, 2019). 

 

 

2.1.2 Telediagnóstico 

 

O telediagnóstico refere-se a consultas remotas sobre informações 

médicas de pacientes a fim de chegar-se a um diagnóstico (COSTA; SANTOS; 

BRASIL, 2008). Para isso, são trocados normalmente textos, imagens, áudio e 

vídeo. São avaliados sinais biológicos dos pacientes por meio da captura de alguns 

sinais capazes de serem transmitidos, além de outras informações relevantes. Os 

principais sinais biológicos implementados em telediagnóstico são: 

eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletromiograma, eletrooculograma, 

eletrogastrograma, medidor de tensão, temperatura corporal, ritmo respiratório e 

frequência cardíaca (AMORIM, 2019).  

 

 

2.1.3 Teleatendimento 

 

O teleatendimento simboliza um atendimento do paciente à distância. 

O objetivo do atendimento é, principalmente, a marcação de consultas, 

procedimentos, esclarecimento de dúvidas sobre serviços e informações gerais. 

Pode ser realizado por meio de computadores conectados à internet ou por meio de 

telefone (COSTA; SANTOS; BRASIL, 2008).  

 

 

2.1.4 Teledidática 

 

A teledidática ou teleducação (ensino à distância) refere-se à educação 

continuada e permanente atualização dos profissionais da saúde em formação ou já 

formados por meio da utilização das Tecnologias da Informação. Pode ser feita por 

transmissão em tempo real (por exemplo, videoconferência) ou podem ser gravadas 
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previamente. As simulações clínicas podem ser realizadas por meio das TDIC à 

distância e outros recursos didáticos-pedagógicos também podem ser utilizados de 

modo a diversificar o ensino-aprendizagem (VIANA, 2015). A teledidática é uma 

excelente ferramenta para a atualização e a qualificação dos profissionais da saúde. 

 

 

2.1.5 Telecirurgia 

 

A telecirurgia é, sem dúvida, uma das técnicas mais arrojadas, 

inovadoras e desafiantes da telemedicina. Refere-se à realização de procedimentos 

cirúrgicos à distância com a utilização de robôs e tecnologias avançadas. O cirurgião 

controla o robô à distância e tem uma percepção do total da cirurgia e do meio 

ambiente onde o paciente se encontra (AMORIM, 2019). É um grande avanço da 

medicina, principalmente para pacientes que precisariam se deslocar para uma 

cirurgia e que, para isso, seriam submetidos a grandes riscos.  

 

 

2.1.6 Telemonitorização 

 

A telemonitorização refere-se à captura de sinais biológicos por um 

meio físico que vai do local onde o paciente encontra-se até um centro 

especializado. (AMORIM, 2019). Essa captura de sinais pode ser contínua ou 

ocasional. A captura ocasional acontece em determinados horários ou qualquer 

outro indicador de tempo (por exemplo, medir a temperatura a cada hora). Já na 

captura contínua não há interrupções de tempo, pois por um período contínuo os 

sinais são sempre capturados. Esse último é utilizado como uma forma de controle e 

determina a evolução de um sinal (COLLÈGE, 2015). Pode ser utilizado para a 

orientação de uma equipe de emergência durante transportes móveis de pacientes 

até que o paciente chegue aonde o médico se encontra. Também é utilizado para a 

monitoração de pacientes acamados, internados em instituições de longa 

permanência onde nem sempre tem um médico disponível, sob cuidados 

domiciliares ou pacientes com problemas de locomoção (VIANA, 2015).  

A obstetrícia é uma das especialidades que mais se beneficia com a 

telemonitorização, pois ajuda na prevenção da mortalidade perinatal e na saúde das 
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mães em situações de gravidez de risco. O sistema pode monitorar batimentos 

cardíacos do feto e as contrações uterinas na própria residência da paciente e enviar 

os dados para um centro especializado (AMORIM, 2019).  

Assim, diante do exposto, o emprego do termo Telessaúde como o 

mais abrangente no aspecto tecnológico e inclusivo em relação aos profissionais 

que atuam na prestação dos serviços como teleconsultoria, telediagnóstico e tele-

educação por meio das tecnologias de informação e comunicação. 

Deste modo, nesta pesquisa, como está sendo analisado 

especificamente o primeiro ano de implantação do serviço de telemedicina no 

hospital pesquisado, considerar-se-á o termo telemedicina como o mais adequado 

para se referir à oferta de serviços de saúde. 

 

 

2.2 TELEMEDICINA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

A telemedicina tem uma história fascinante. Seus primórdios já podem 

ser notados no início do século XX quando a rede telefônica analógica comum foi 

utilizada para transmissão de eletrocardiogramas (ECG) e eletroencefalograma 

(EEG). Além disso, o conceito de telemedicina não é novo, uma vez que os 

profissionais de saúde já utilizavam seus telefones para realizar serviços há vários 

anos. Ademais, a National Aeronautics and Space Administration (NASA) desde o 

seu início utiliza a medicina e a tecnologia de processamento de informação para 

voo espacial (GULLER; UBEYLI, 2002).  

Aos poucos, a importância e os benefícios da sua introdução na rotina 

das pessoas foram ganhando espaço de menção entre os setores de saúde. Os 

objetivos da utilização da telemedicina são fornecer recursos baseados em 

informações para melhorar o atendimento ao cliente, promover iniciativas de 

prevenção de saúde, melhorar a gestão da prática e fornecer continuidade da 

transferência de informações entre os serviços de cuidados primários, comunitários 

e hospitalares.  

Nunes et al. (2016) afirmam que a telemedicina é caracterizada pelo 

fornecimento de serviços por e para profissionais de saúde, utilizando tecnologia de 

informação e comunicação para troca de conhecimento no sentido do diagnóstico, 

da prevenção e do tratamento de doenças, bem como da expansão de 
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conhecimentos para fins de pesquisa na busca de melhoria de saúde dos indivíduos 

e de sua coletividade. 

Tal tecnologia é uma ferramenta auxiliadora dos gestores na 

administração de atividades e na promoção de resultados como melhorias de 

atendimento, controle e eficiência dos processos. Destaca-se que a adesão dos 

serviços de saúde à telemedicina considera redução de custos, encurtamento de 

distâncias e melhora da qualificação profissional. O uso desse instrumento amplia o 

acesso à saúde por meio da realização de telediagnósticos, segunda opinião 

formativa e teleconsultoria (BRITO; RODRIGUES; DESTRO, 2017). 

Nesse cenário, a informática em saúde é a área do conhecimento que 

trata da aplicação de conceitos e TDIC para a melhoria e transformação de 

sistemas, serviços e processos de saúde (BRASIL, 2016). Em torno dessa temática, 

muito se elaborou e construiu em termos políticos e de sistemas. 

No ano de 1989, o então Ministério da Ciência, Tecnologia (MCT) criou 

a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNEP), com o objetivo de construir 

infraestrutura nacional por meio de internet para intercâmbio de informações 

acadêmicas em rede (SILVA, 2014). 

Para atender às demandas da saúde pública e servir ao propósito de 

oferecer serviços de saúde, foram construídas e implantadas diversas ferramentas 

para a coleta e processamento de dados. A primeira ferramenta tecnológica, que se 

tem descrita foi o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), criado por meio do Decreto 100, de 1991, com os objetivos de 

estruturar os sistemas de informação em saúde, integrar dados em saúde, bem 

como auxiliar na gestão dos diversos níveis de atenção em saúde fortalecendo, de 

acordo com os princípios do SUS, o processo de administração descentralizada, 

hierarquizada, e, ao mesmo tempo, com a participação do controle social (LIMA et 

al., 2015). Por meio da ferramenta virtual de pesquisa de dados, TABNET, do 

DATASUS, são disponibilizadas informações que podem subsidiar análises sobre da 

situação sanitária, tomadas de decisão baseadas em evidências e elaboração de 

programas de ações de saúde. 

No mesmo período, em 1991, foi criado pelo Ministério da Saúde, o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que foi efetivado apenas em 

1997, quando se iniciou o processo de descentralização de recursos do SUS. O 

PACS visava a melhoria da qualidade de vida e de saúde da população, com forte 
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investimento na informação para a saúde e na educação em saúde para a 

comunidade. Em 1993, foi implantado o Sistema de Informação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS), para monitoramentos das ações desse 

programa, os quais em 1997 foi substituído pelo Sistema de Informação e Atenção 

Básico (SISAB). 

O Programa Sociedade da Informação (SOCINFO), implantado pelo 

governo federal em 1999, a partir de um estudo conduzido pelo Conselho Nacional 

de Ciência e Tecnologia (CNCT), tinha o objetivo de integrar, coordenar e fomentar 

ações para a inclusão social dos brasileiros na utilização das tecnologias de 

informação e comunicação. 

Seguido a este programa foi criado no ano 2000, o Comitê Executivo 

de Governo Eletrônico para formulação de políticas, diretrizes, coordenação e ações 

de 26 inclusão digital, gestão de sítios e serviços on-line, uso e a distribuição de 

software livre, integração de sistemas de informação e implantação do Governo 

Eletrônico (e-Gov) (MENEZES,2001).  

Em 2002, foi instituído o Conselho Brasileiro de Telemedicina e 

Telessaúde (CBTMS), que tinha a finalidade de promover a consolidação da 

Telemedicina e Telessaúde no Brasil, estimulando a reflexão, integração e 

promoção dos avanços destas no país, participando nas representações junto aos 

órgãos governamentais e entidades de classe e organizando eventos nacionais e 

internacionais (SILVA, CARNEIRO, SÍNDICO, 2015). Em outubro de 2016, mudou 

de Conselho para Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde (ABTMS). 

Também em 2002, foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Programa de Pós-Graduação em 

Informática em Saúde, trazendo novas perspectivas no campo da produção de 

pesquisas e tecnologias informacionais para a saúde. Já em 2003 foi criada a 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério 

da Saúde.  

A SGTES representa um espaço privilegiado para a formalização e 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

que objetivou implantar a estratégia do SUS para o ensino-aprendizagem para a 

formação de futuros trabalhadores para o sistema e promovendo a capacitação e 

atualização profissional significativa, visando a transformação das práticas do 

trabalho (BRASIL, 2018). 
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E em 2005 é criada a Rede Universitária de Telemedicina e Rede 

Nacional de Pesquisa (RUTE/RNP), para implantar infraestrutura de interconexão 

nos hospitais universitários e unidades de ensino de saúde no Brasil. A partir da 

criação da RUTE/RNP, tem-se novas perspectivas de inovação e da utilização das 

TDIC, incluindo a formação e capacitação permanente de profissionais, visando a 

promoção da saúde integrada e contemplando a PNEPS. 

Para o doutor Chao Wen Lung, a telemedicina é um ato profissional, ou 

seja, é alguém na área de saúde que, por meio do uso da tecnologia, cuida de uma 

outra pessoa com responsabilidade, podendo ser conceituado ainda como um 

método de educação, estudo e investigação, visando o cuidado do paciente, bem 

como impedir ou diminuir os riscos a doenças de forma remota, por meio de 

recursos digitais interativos (WEN, 2008). Assim, ela comporta a formulação de 

problemas, propostas de compreensão, além da resolução mediante interação de 

profissionais em diversas áreas de saúde. 

A telemedicina é praticada em diversos países no mundo. Um dos 

grandes exemplos é o Canadá, que, apesar de ser um país cuja população possui 

um dos maiores tempos de espera no mundo para ver um médico, foi um dos 

pioneiros que adotou a telemedicina para todos os atendimentos de saúde como 

solução de evitar os deslocamentos dos pacientes até o hospital e reduzir o tempo 

de espera para serem atendidos.  

A regulamentação do país é ampla, o qual o governo federal 

estabelece as regras mínimas de qualidade e assistência a serem seguidas por cada 

província e território por meio do Canada Health Act. Com isso, cada província e 

território possui o seu dever de apresentar suas propostas para o Canada Health Act 

autorizar. Visando a investir na telemedicina no país, o governo federal do Canadá 

em 2001, fundou o Canada Health Infoway, uma organização sem fins lucrativos, 

composta por 14 vice-ministros da saúde do Canadá, cuja responsabilidade é ajudar 

no financiamento para adquirir equipamentos e desenvolver sistemas modernos 

para o setor da saúde por todo o país (CANADA HEALTH INFOWAY, 2020). 

Com a implementação da telemedicina no país, foi possível identificar 

que foi um método eficiente para prevenir o gerenciamento de doenças crônicas, 

sendo que 93% dos médicos alegam que o uso deste método permitiu o 

fornecimento de mais bem cuidados aos pacientes, 63% dos pacientes evitaram 

atendimento presencial para pedir uma receita médica. Ainda, 85% dos médicos de 
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cuidados primários e 79% dos especialistas do país utilizam os meios eletrônicos 

para atendimentos aos pacientes e por fim, 81% dos canadenses que usaram esse 

método, ficaram satisfeitos com os resultados (CANADA HEALTH INFOWAY, 2020). 

Outro grande exemplo de país que implementou o uso da telemedicina, 

foi a China, cujo governo em 1978, tomou a decisão de tirar a população toda da 

pobreza e oferecer direitos essenciais (PING AN, 2021). Dentre os investimentos 

nos serviços para atender a essa promessa, o país conseguiu cumprir a meta de 

tornar a saúde acessível para toda a sua população por meio de uso de tecnologias, 

conhecido como telemedicina.  

Dentre as plataformas da China, uma das maiores é Ping Na 

GoodDoctor, uma empresa privada fundada em 2014, que criou um aplicativo em 

2015 oferecendo serviços de saúde, com o objetivo de criar uma ponte de 

comunicação entre médicos e pacientes. Em 2016, o aplicativo alcançou mais de 

100 milhões de registros. Hoje em dia, a plataforma possui diversas funções além de 

atendimentos por videoconferência, como venda de suplementos de saúde online e 

entrega de remédios ao paciente em até 1 hora (PING AN, 2021). 

Apenas em 2020, com a epidemia da Covid-19 que começou em 

Wuhan, levando ao governo chinês tomar decisão em decretar lockdown no 

epicentro para evitar o contágio à população, a plataforma obteve em 1 ano, cerca 

de 82% de serviços de saúde online, com aproximadamente 372.8 milhões de 

usuários e 903 mil consultas por dia (WUHAN, 2021). 

Pode-se alegar que esta medida de acesso à saúde da população 

obteve um sucesso para combater o contágio. Tanto é que em menos de 1 ano 

depois do primeiro caso, o país conseguiu voltar a ter uma rotina normal. Um país 

que teve como objeto de garantir o acesso à saúde para todos, tem feito um 

investimento drástico na tecnologia como forma de avançar todos os meios do setor 

da saúde, que vai desde a consulta primária até a cirurgia robótica (WUHAN, 2021). 

Em pesquisa realizada na Espanha, menciona as vantagens do uso da 

telemedicina tanto para os provedores de saúde quanto para os pacientes, entre 

elas: a melhora do nível de satisfação dos usuários que podem acessar um maior 

número de serviços; melhora da relação médico paciente; e aumento da eficiência 

organizacional (BERNARDO, VALLS e CASADESUS, 2012). 

Apesar de apresentarem características completamente diferentes, 

ambos os países, assim como o Brasil, possuem um extenso território, com áreas 
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isoladas e de difícil acesso. Estes conseguiram implementar o uso da telemedicina 

com total sucesso e podem servir como exemplos para o Brasil se inspirar. 

 

 

2.3 A LEGISLAÇÃO DA TELEMEDICINA 

 

2.3.1 A Resolução n. 1.643/2002 

 

No que diz respeito à legislação que disciplina o exercício da 

Telemedicina no Brasil, a primeira norma deontológica foi a Res. CFM n.º 

1.643/2002. Essa resolução visou disciplinar a telemedicina e a prestação de 

serviços médicos por meio da utilização da tecnologia. As previsões aqui contidas 

ainda são genéricas e abstratas, não dispondo da condição dos meios tecnológicos 

para sua utilização, nem mesmo a responsabilização.  

A resolução define a Telemedicina como o exercício da Medicina por 

meio de métodos interativos de comunicação audiovisual e de dados, com foco de 

assistir, educar e pesquisar elementos em saúde. Prevê que os serviços prestados 

por meio da Telemedicina deverão ter a infraestrutura tecnológica adequada e 

necessariamente deverão observar as normas deontológicas técnicas do Conselho 

Federal de Medicina (CFM) referentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, 

confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional (CFM, 2002). 

Portanto, para exercer a Telemedicina, é necessário que os médicos 

possuam estrutura eletrônica e virtual adequada ao bom desempenho sob pena de 

incorrerem na impossibilidade dessa modalidade de Medicina. O médico não deve 

olvidar esforços para que o exercício da Telemedicina esteja revestido de segurança 

e de qualidade suficientes para atender as necessidades e expectativas do paciente.  

A Resolução CFM n. 1.643/2002 trata da responsabilidade do médico 

assistente e demais envolvidos. Prevê o dispositivo que o médico assistente do 

paciente será profissionalmente responsável pelos atendimentos. Também assegura 

que os demais profissionais envolvidos nos atendimentos por Telemedicina 

responderão solidariamente, ou seja, todos os profissionais envolvidos no 

atendimento assumirão deveres e obrigações idênticos ao do médico responsável, 

havendo a previsão de imputação de responsabilidade solidária ao profissional por 

meio de norma deontológica.  
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O CFM, por meio das resoluções, atribui responsabilidade solidária aos 

profissionais envolvidos, portanto mais gravosa, independentemente da 

responsabilidade civil prevista por lei, que deve ser apurada conforme a 

peculiaridade de cada caso. Ou seja, quando o dano tem mais de um autor, há a 

possibilidade de responsabilização solidária entre os autores. Mas, ainda assim, 

deve ser verificada o caso em concreto de acordo com o disposto no art. 7º, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e art. 942, do Código Civil de 

2002. 

Assim, indistintamente da situação envolvida, o art. 4, da Resolução 

CFM n. 1.643/2002 imputa a responsabilidade solidária aos profissionais que 

porventura atuem em conjunto num teleprocedimento, a depender do tipo de técnica 

envolvida e da relação existente entre os profissionais envolvidos, o que será 

discutido à frente. 

Apesar de já existir essa resolução, entendeu o CFM que a 

telemedicina necessita de maior especificidade de regulação, em razão das 

inovações e desenvolvimento de novas tecnologias e maior flexibilidade dos meios 

de comunicação entre médicos e pacientes, mormente o favorecimento da relação 

médico-paciente, bem como com o crescimento do ambiente virtual e eletrônico, 

sendo necessária a especificação de responsabilidades de identificação dos 

médicos, de certificação digital, dentre outros diversos motivos expostos nas 

considerações da resolução 2.227/2019. 

 

 

2.3.2 Resoluções n. 2.227/2018 e n. 2.228/2019 

 

Em 2018, a Res. CFM n. 2.227/2018, que revogou a 1.643/2002, trouxe 

novas disposições para o exercício da Telemedicina. Essa resolução por sua vez 

tratou especificadamente da telemedicina e suas especificações, como, por 

exemplo, quais as metodologias de utilização, quais as certificações médicas seriam 

necessárias, a responsabilidade que seria aplicada aos profissionais que fizessem 

uso e as maneiras de sua utilização. 

Esta Resolução define Telemedicina como “[...] o exercício da medicina 

mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de 

doenças e lesões e promoção de saúde” (BRASIL, 2018). Assim, percebe o 
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ampliamento do conceito de telemedicina estendendo para fins de educação, 

assistência, pesquisa e prevenção de doenças e lesões, diferentemente do conceito 

da Res. n. 1.643/2002 que previa tão somente a utilização de meios audiovisuais e 

tecnológicos em sentido amplo. 

O art. 2 autoriza a Telemedicina e a teleassistência médica em tempo 

real on-line (síncrona) ou off-line (assíncrona) por multimeios em tecnologia dentro 

do território nacional. Sincronicidade significa transmissão imediata no tempo em 

que acontece a consulta ou o procedimento. Já off-line ou assíncrona é a 

possibilidade de o paciente gravar os sintomas e queixas em áudio e vídeo e enviá-

las ao médico, que, posteriormente, poderá gravar a resposta com as considerações 

clínicas e, se for o caso, as devidas prescrições de tratamentos.  

Já o art. 3, por sua vez, constituído pelo caput e 5 (cinco) parágrafos, 

trata dos dados e imagens dos pacientes, os quais devem trafegar pela Internet com 

infraestrutura, gerenciamento de riscos e requisitos para garantir a segurança, “[...] 

obedecendo às normas do CFM pertinentes à guarda, manuseio, integridade, 

veracidade, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional das 

informações” (BRASIL, 2018). Os parágrafos consectários preveem as metodologias 

de segurança, manuseio e guarda a serem observados. 

No caso do art. 4, subdividido pelo caput e 5 (cinco) parágrafos, 

conceitua teleconsulta como “[...] a consulta médica remota, mediada por 

tecnologias, com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos.” 

(BRASIL, 2018). Os parágrafos destacam as cautelas e deveres a serem 

observados durante as teleconsultas. Outrossim, no art. 5., composto por 13 (treze) 

incisos, há expressas previsões sobre os campos e dados obrigatórios a constarem 

nos registros eletrônicos/digitais sobre as teleconsultas porventura realizadas, o que 

inclusive tem ligação com a Lei n. 13.787/2018 de que tratam os prontuários 

eletrônicos. A referida lei se relaciona com este artigo, pois há a previsão expressa 

sobre a guarda, manuseio e o armazenamento dos dados dos pacientes, tão quando 

lança as informações obrigatórias que devem possuir estes prontuários. 

Contudo, em 2019, por solicitação de diversos médicos e clamor de 

diversas entidades médicas, a Resolução CFM n. 2.228/2019, que revogou a 

Resolução n. 2.227/2018 e restabeleceu a primeira Res. CFM n. 1.643/2002 foi 

publicada, retomando expressamente todas as diretrizes e disposições da 

Resolução editada em 2002.  
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2.3.3 A Portaria n. 467 de 20 de março de 2020 

 

O Código de Ética médica é um compilado de regras a serem seguidas 

pelos médicos no exercício de sua profissão. No momento de sua elaboração, o 

CFM, pautado na relação médico-paciente e em suas implicações, buscou uma 

humanização dos atendimentos, de forma que se priorizasse o contato humano.  

Ocorre que nem sempre o atendimento médico poderá ser realizado 

presencialmente, seja pela lentidão e dificuldade na assistência dos pacientes, seja 

pela falta de especialistas em áreas remotas, além disso, com o avanço tecnológico, 

a aplicação da telemedicina é viabilizada. 

Nada obstante, o CFM, bem como os conselhos regionais vinculados a 

ele, ainda não aderiu a telemedicina como alternativa válida, sob o fundamento de 

que violaria o disposto no Código de Ética Médica, principalmente no tocante ao seu 

art. 37, que dispõe ser vedado ao médico: 

 

Prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do 
paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade 
comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente 
depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou 
prescrever por qualquer meio de comunicação de massa (CÓDIGO DE 
ÉTICA MÉDICA, 2019). 
 

 

Por outro lado, segundo a especialista em tecnologia e marketing 

médico Raphael Vale (2020), “[...] a telemedicina consegue oferecer mais 

oportunidades de atendimento aos pacientes e aos médicos situados em lugares 

distintos”. Assim, ganha-se na melhoria da assistência especializada ao paciente, 

bem como na ampliação do mapa de atuação do médico. Ainda, segundo Vale 

(2020): 

 

A telemedicina ainda proporciona maior agilidade aos processos, como 
emissão de laudos à distância, troca de informações entre especialistas e 
segunda opinião médica. A assistência remota a doentes que precisam de 
acompanhamento médico constante também tem a telemedicina como 
aliada. Um exemplo disso é o programa de assistência remota à UTI, do 
Hospital Albert Einstein, que já está em teste para dar suporte virtual a 
outras unidades de terapia intensiva parceiras. Assim, os intensivistas 
conseguem se conectar à sala de outras UTIs, trocar experiências com os 
profissionais, avaliar e melhorar o prognóstico dos pacientes.  
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Neste diapasão, o Governo Federal, então, através do Ministério da 

Saúde, permitiu a utilização de telemedicina enquanto perdurasse a situação de 

pandemia no país, com a elaboração da Portaria n. 467, de 20 de março de 2020. 

Tal situação foi possibilitada pela existência de diversos softwares médicos que são 

seguros e auxiliam ao médico a atender seus pacientes de forma remota com 

garantia de qualidade e privacidade.  

Em consequência, muitos profissionais liberais buscaram o aval do 

CFM para que autorizasse expressamente o exercício dela, mesmo com a 

determinação constante na Resolução CFM n. 1643/2002. 

De outra forma não poderia ser a conduta do Ministério da Saúde, 

tendo em vista a premissa em que todos têm direito à saúde (arts. 196, 199, CR/88), 

bem como o direito à assistência médica (art, 6º, CR/988), e ainda o direito que os 

pacientes com dificuldade (ou ausência) de locomoção têm de atendimento médico 

(art. 170, CR/88), como garantia da dignidade humana.  

Entretanto, foi após meses do início da pandemia do Covid-19, que o 

CFM se posicionou divulgando o ofício n. 1756/2020, em que autoriza a prática de 

teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, em combate à pandemia. Com 

efeito, dispõe o referido ofício: 

 

5. Este Conselho Federal de Medicina (CFM) decidiu aperfeiçoar ao máximo 
a eficiência dos serviços médicos prestados e, EM CARÁTER DE 
EXCEPCIONALIDADE E ENQUANTO DURAR A BATALHA DE COMBATE 
AO CONTÁGIO DA COVID-19, reconhecer a possibilidade e a eticidade da 
utilização da telemedicina, além do disposto na Resolução CFM nº 1.643, 
de 26 de agosto de 2002, nos estritos e seguintes termos:  
6. Teleorientação: para que profissionais da medicina realizem à distância a 
orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento;  
7. Telemonitoramento: ato realizado sob orientação e supervisão médica 
para monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde e/ou 
doença.  
8. Teleinterconsulta: exclusivamente para troca de informações e opiniões 
entre médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico.  
9. Toda essa normatização caminha no mesmo sentido do trabalho conjunto 
realizado por todas as autoridades públicas competentes para se manifestar 
sobre o tema e ressalta, novamente, o papel do CFM como Autarquia 
Federal apoiadora das políticas públicas de saúde estabelecidas em prol da 
população brasileira (CFM, 2020). 

 

Tal posicionamento, contudo, não fez com que houvesse a efetiva 

implementação da telemedicina, visto que a sua aplicação ocorrerá 

excepcionalmente enquanto durar a pandemia. 
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Apesar disso, o CFM aprovou uma resolução que atualiza e libera a 

prática da telemedicina de maneira definitiva em 5 de maio de 2022, por meio da 

Resolução CMF n. 2.314, houve finalmente a regulamentação como forma de 

serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. 

A norma assegura ao médico devidamente inscrito nos Conselhos 

Regionais de Medicina a autonomia de decidir se utiliza ou recusa a telemedicina, 

indicando o atendimento presencial sempre que entender necessário. Essa 

autonomia está limitada aos princípios da beneficência e não maleficência do 

paciente e em consonância com os preceitos éticos e legais. 

 

 

2.4 DESAFIOS DA TELEMEDICINA NA ÁREA DA SAÚDE 

 

Muitas pessoas ainda não têm acesso às tecnologias, o que traz 

dificuldades e, consequentemente, cria obstáculos para a implementação de 

recursos para a larga utilização da Telemedicina a toda a sociedade. Além disso, 

outro ponto que assume visibilidade é que há divergências no que diz respeito à 

relação médico-paciente. 

Há os que entendem que a Telemedicina pode fragilizar e prejudicar a 

construção de um relacionamento baseado no diálogo, principalmente pela 

dificuldade de larga implementação desta e a falta de estudos a longo prazo 

(HARZHEIM, MARTINS e WOLLMANN, 2018). 

 

A falta de evidências científicas com moderada ou boa qualidade persiste 
como uma das maiores fragilidades das soluções em telemedicina no 
processo de consolidação da adoção de inovações. Benefícios 
questionáveis e a falta de avaliações de longo prazo dificultam a 
incorporação dessas tecnologias em grande escala, principalmente visto o 
crescente apelo a uma maior responsabilidade na prestação de contas do 
setor da saúde. Além disso, há falta de consistência em relação à estrutura 
de avaliação, e definição de métricas e desfechos. Os estudos de custo são 
igualmente infrequentes. (HARZHEIM, MARTINS e WOLLMANN, 2018, p. 
33). 

 

 

Por outro lado, há aqueles, como Kfouri Neto (2019), que atento aos 

mesmos cuidados previstos no Código de Ética Médica, para quem a relação pode 
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inclusive ser fortalecida, tendo em vista a comodidade ofertada ao paciente, que 

poderá permanecer em seu ambiente de conforto para realizar uma consulta. 

Ainda no que diz respeito aos benefícios, Wen ressalta que a 

Telemedicina é uma poderosa aliada do sistema de saúde por possibilitar a 

identificação de doenças, prevenção, contingência e acompanhamento remoto dos 

doentes de forma remota, como, por exemplo, na quarentena (WEN, 2020), o que 

pode ser realizado por consultas virtuais, a distância.  

As limitações mais significativas e óbvias da telemedicina são a falta de 

avaliação dos sinais vitais e os exames físicos limitados. O exame físico por meio de 

vídeo não deve ser desconsiderado, pois os provedores ainda podem obter uma 

quantidade significativa de informações de um exame visual sem ausculta e 

palpação. 

Por outro lado, a telemedicina traz inúmeros benefícios para a 

população. De acordo com Costa, Santos e Brasil (2008), um dos maiores 

benefícios é o exercício médico sem custos adicionais altos e sem a necessidade de 

deslocamento para o paciente. Por exemplo, um paciente pode ter a opinião de um 

especialista que não atende em sua região somente enviando seus dados médicos e 

exames realizados.  

O médico assistente encontra-se num local e o paciente a ser 

examinado em outro e, assim como em uma consulta presencial, o médico traça 

perguntas enquanto o paciente narra seus sintomas. Por meio de uma análise 

clínica, é possível fazer a identificação de determinada doença, prescrição de 

medicamentos, bem como prescrever a terapêutica a ser adotada. 

Portanto, é possível notar que o avanço proporcionado pela 

Telemedicina é satisfatório para elevar a outro patamar a saúde da população. É 

importante trazer à cena que a Telemedicina é espécie do gênero Telemática em 

Saúde, e a teleconsulta é apenas um meio pelo qual a Telemedicina pode ser 

oferecida. A Telemedicina possibilita o alcance e consequentemente o encontro, 

ainda que virtual, de pacientes e médicos que possuem dificuldades para se 

deslocarem, e faz com que haja melhoria da expectativa e qualidade de vida por 

meio das prescrições médicas. Além disso, a implementação da teleconsulta reduz 

os custos e é mais célere, o que faz com que as consultas possam ocorrer com 

facilidade e comodidade para pacientes e médico 
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Um desdobramento das teleconsultas é o denominado 

telemonitoramento ou televigilância, subespécie caracterizada pelo monitoramento 

dos pacientes quando médicos não estão presentes no momento de emergência, e 

o atendimento está sendo realizado por um paramédico, por exemplo (VIANA, 

2015). Na realidade, não se trata de desdobramento, mas de outro meio de consulta 

porque podem acontecer, independentemente, de ter havido consulta anterior. 

 

 

2.5 TELEMEDICINA E ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

Em meados de 1999, a telemedicina já era citada entre pesquisas 

como uma possível ferramenta que auxiliaria no acesso e na melhoria de qualidade 

da Atenção Primária em Saúde (APS) para todos os cidadãos, independente se 

esses morassem em centros urbanos ou rurais (LOVELL e CELLER, 1999). Tal 

estudo também aponta que melhorias nos serviços de saúde e redução nos custos 

de atendimento poderiam ser efetuados utilizando essa ferramenta de 

teleatendimento, que seria capaz, inclusive, de ser executada em casa. 

A teleconsultoria tende a reduzir deslocamentos necessários de 

usuários do SUS, ao aumentar a capacidade resolutiva das equipes de saúde no 

território. Ademais, podem contribuir para promoção, proteção e recuperação da 

saúde ao executar um referenciamento adequado de situações específicas aos 

diferentes níveis da atenção em saúde, auxiliando a APS em sua importante função 

de ordenadora e coordenadora do cuidado da rede de atenção à saúde (CORREIA 

et al., 2014). 

Brito, Rodrigues e Destro (2017) enfatizam que o processo de tomada 

de decisão clínica pode ser aprimorado com raciocínio de sistemas especializados 

que utilizam dados epidemiológicos para calcular fatores de risco e oferecer 

melhores estratégias de gestão. Para o bom funcionamento da telemedicina, é 

necessário adaptações e melhorias em vários aspectos, como garantia nas 

seguranças de dados, educação de pacientes sobre o uso e uma correta 

coordenação das atividades a serem desenvolvidas. Além disso, os benefícios 

seriam estimados também no nível financeiro, uma vez que poderia haver uma 

redução de custo em saúde de 15 bilhões por ano com o uso da telemedicina para 

suporte da APS. 
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Uma pesquisa realizada através da Universidade Federal de Minas 

Gerais destaca que a estratégia de implantação da tecnologia envolve documentos, 

ideais e recursos “não humanos” que podem gerar influência positiva ou negativa em 

tal processo, e isso ficou evidenciado pela intenção de informatizar a atenção básica 

em todo território nacional em 2013, através da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-

SUS/AB) com os sistemas de software Coleta de Dados Simplificado (CDS) e o 

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Esse mesmo estudo relata que na esfera 

federal os principais atores na capacidade social sobre o e-SUS AB são não 

humanos (CAVALCANTE et al., 2018).  

Um projeto piloto do uso da Telessaúde no Rio de Janeiro foi utilizado 

para avaliar o uso da telemedicina como estratégia para reforçar a educação 

permanente com os profissionais da Atenção Básica. O estudo carioca mostrou que 

quando os profissionais tinham o primeiro contato direto com o teleconsultor do 

projeto, facilitava na comunicação virtual posterior. Caso contrário, o serviço online 

ficava subutilizado e os participantes preferiam tirar dúvidas presenciais à online 

(FARIA, 2010). 

O estudo também evidenciou que 40% dos profissionais afirmaram 

que, através de uma segunda opinião formativa por meio do Telemedicina, 

conseguiram evitar encaminhamentos anteriormente necessários. Além disso, 100% 

dos profissionais que utilizaram o serviço de segunda opinião formativa do projeto 

gostariam que ele fosse mantido e o recomendariam a um colega, mostrando a 

importância dessa atividade (FARIA, 2010).  

O mesmo tratado aponta como sugestão de melhoria na utilização da 

Telemedicina no Brasil o investimento na educação permanente de seus 

profissionais para um uso efetivo da rede, uma vez que os resultados de alcance 

propostos pela utilização do programa se mostram muito aquém dos esperados e 

frisam a falta de curiosidade por partes dos profissionais e da própria organização da 

APS que mostra timidez na incorporação das teleconsultorias na prática das Equipes 

de Saúde da Família (ESF) (CORREIA, DOBASHI e GONÇALVES, 2014).  

A utilização do projeto de Telemedicina no Rio de Janeiro por 

profissionais que assistiam teleconferência concentrou-se em sua grande maioria na 

região metropolitana, o que pode associar que essa região possui maior facilidade 

de acesso à internet e conexão de maior velocidade e qualidade. Ademais, outro 

resultado desse estudo foi que geralmente os profissionais de saúde que aderiram a 
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utilização da plataforma eram jovens, o que é um elemento facilitador na aquisição 

prévia de habilidades com recursos tecnológicos de informação (FARIA, 2010).  

Por meio do uso da teleodontologia, eles executaram consultorias e 

geraram 61 respostas de diversos temas em saúde bucal na saúde da família. Além 

disso, houve um caso que, a partir de fotos anexadas ao sistema, proporcionou 

suporte as dúvidas médicas e auxiliaram no diagnóstico diferencial de sarcoidose 

neoplásica de lábio superior, proporcionando o devido encaminhamento para 

seguimento em rede (CORREIA, DOBASHI e GONÇALVES, 2014).  

Um estudo baiano vivenciou a qualificação dos profissionais da 

atenção básica através da Telemedicina mediante webpalestras executadas por 

profissionais da área e por meio delas resultava a possibilidade de diminuir o 

número de encaminhamentos desnecessários. Apesar de haver limitações na 

implantação da Telemedicina devido à escassez de alguns recursos, os potenciais 

benefícios parecem superar as limitações encontradas. Além disso, o programa 

Telessaúde pode ser considerado como principal ferramenta na incorporação da 

tecnologia de informação na Atenção Básica do SUS nos últimos tempos, 

beneficiando assim a gestão do sistema (NASCIMENTO et al., 2021).  

Motivados pela necessidade de garantia de acesso equitativo à saúde, 

independente de limites geográficos, econômicos ou tecnológicos, os estados 

membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) criaram uma Rede de 

Telessaúde das Américas (Red/TSA) focada no uso de novas ferramentas 

tecnológicas aplicadas ao cuidado em saúde em apoio aos princípios de APS que 

integram intuições governamentais e não governamentais, instituições de ensino, 

empresas de telecomunicações, hospitais para divulgação em todo mundo 

relacionada a temática de telemedicina.  

O estudo destaca os impulsos desta preocupação que são os grandes 

fenômenos econômicos e geopolíticos que o mundo vem passando desde o século 

XX. Além disso, destaca que os avanços dos serviços de telemedicina podem 

alcançar várias áreas que incluem serviços em horários alterativos, melhoria no 

atendimento em serviços de urgência (como em situações de acidentes 

cerebrovasculares), alguns atendimentos específicos obrigatórios (a assistência 

médica em presidiários) e na expansão de conhecimento através de 

teleconferências para extensão comunitária em saúde (BILL, CRISCI e CANET., 

2014).  
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Com o advento da pandemia do Covid-19, estratégias foram utilizadas 

pelo governo federal brasileiro com o intuito de fortalecimento no combate ao Covid-

19 no âmbito da APS, sendo uma delas a utilização da tecnologia de informação 

para monitoramento da população.  

Destaca-se o TeleSUS que é um sistema de telemedicina criado pelo 

Ministério da Saúde para acompanhar pacientes com sintomas gripais e diagnostico 

de Covid-19. Tal ecossistema de tecnologia envolve o rastreamento de pacientes, 

diagnóstico, tratamento e monitoramento através de quatro canais de acesso: 

telefone (136), chat na página do Mistérios da Saúde, aplicativo no celular e 

WhatsApp. Essa ferramenta possibilitou o atendimento de milhões de pessoas em 

apenas 20 dias de funcionamento (HARZHEIM, MARTINS e WOLLMANN, 2020).  

A utilização do TeleSUS trouxe um debate importante sobre a 

utilização das tecnologias de informação e das teleconsultas para uma aplicação 

mais ampla na saúde, fato que pode ampliar o acesso aos serviços de saúde e 

trazer benefícios não somente em tempos de pandemia, mas também em outros 

atendimentos de programas de saúde básicos para bem-estar da população, sendo 

uma grande oportunidade para o fortalecimento da APS como coordenadora do 

cuidado (HARZHEIM, MARTINS e WOLLMANN, 2020).  

A importância da comunicação entre os diferentes níveis de 

atendimento em saúde e construção de alianças entre eles, através do uso da 

tecnologia, encurta distâncias, reduz custos e hospitalizações e aumenta os 

benefícios para os usuários. Destaca-se também que o aumento da eficiência 

depende de recursos e de sistemas de informação, pois estes são cruciais para a 

implementação da telemedicina e do teleatendimento (BERNARDO, VALLS e 

CASADESUS, 2012). 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

A construção do trabalho decorreu por alguns questionamentos 

essenciais à temática: a telemedicina realmente apresenta uma ferramenta eficaz 

frente aos atendimentos dos pacientes, principalmente durante a pandemia? 

Na construção e ampliação do conhecimento sobre o objeto enfocado, 

aplicou-se o método exploratório, descritivo, transversal e aberto que proporcionam 

visão geral sobre determinado fato, explorando o objeto de estudo proposto, por 

meio de referências bibliográficas, pesquisa documental, a fim de conferir 

sustentação ao eixo teórico e iniciar o processo de apropriação do conhecimento em 

sua essência. 

A partir do exposto acima, foi realizada uma pesquisa quantitativa 

requerendo uma descrição e análise dos dados coletados, adotando como 

procedimentos metodológicos, a pesquisa bibliográfica junto à pesquisa de campo. 

Dada a complexidade do objeto de pesquisa e sua característica 

interdisciplinar, o estudo exploratório consistiu em consultas bibliográficas e 

investigação teórica nas bases de dados internacionais como Medline, Lilacs, 

PubMed e Paho e nacionais, como Periódicos Capes, Scielo e Biblioteca Virtual em 

Saúde sobre o assunto Telemedicina, pandemia, desafios e legislações específicas 

sobre o tema. 

A pesquisa é de natureza básica, e pode ser considerada como 

descritiva com corte transversal. Foi utilizada a abordagem quantitativa e qualitativa 

de pesquisa, a partir das repostas objetivas dos questionários. 

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionários 

objetivos e estruturados que foram enviados para médicos, pacientes e gestores 

hospitalares através da ferramenta do Google Forms (em que não é necessária a 

identificação do pesquisado), nos meses de maio e junho de 2022. Os questionários 

estão expostos nos Apêndices 1, 2 e 3, respectivamente. Observa-se que a presente 

pesquisa foi apresentada ao Comitê de Ética do Centro Universitário Municipal de 

Franca, com o número de aprovação CAAE:57570122.6.0000.5384. 

Devido ao fato de a pesquisa ser respondida online, pelo Google 

Forms, a condição para o aceite em participar da pesquisa foi assinalar no 
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questionário a opção “concordo” para validar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Os questionários foram compostos por questões fechadas e abertas de 

acordo com os objetivos do trabalho, com o foco nas variáveis relativas ao uso e a 

opinião quanto à Telemedicina. A pesquisa ofereceu a oportunidade de os 

participantes exporem suas considerações livremente, relativas às dificuldades, 

críticas e sugestões com relação à Telemedicina.  

A amostra foi não probabilística por conveniência, constituída pelos 

pacientes que foram atendidos durante o segundo ano, de instalação do serviço de 

Telemedicina em uma Operadora de Saúde Suplementar, da cidade de Franca-SP, 

além dos médicos que já atendiam pela Telemedicina antes da pandemia do Covid-

19 e gestores hospitalares desta operadora. A amostra de médicos e gestores foi 

escolhida de acordo com a experiência dos profissionais em torno da aplicação da 

Telemedicina.  

O número de amostra da pesquisa com gestores foi de 5 (cinco) 

respondentes, devido ser somente este número serem os responsáveis diretos pela 

implantação da Telemedicina, objeto do estudo. Para os gestores da operadora de 

saúde, o questionário foi composto por 12 questões de múltipla escolha e 3 abertas 

respondendo as dificuldades, críticas e sugestões das questões objetivas. As 

questões de múltipla escolha encontram se apêndice 3, e abordaram as seguintes 

variáveis: investimentos para apoiar as mudanças organizacionais necessárias para 

adotar a telemedicina; custo-efetivo da implantação na visão da gestão hospitalar; a 

viabilidade de manter a Telemedicina como forma de atendimento no momento pós 

Pandemia; dificuldades técnicas no acesso da teleconsulta por parte dos pacientes; 

se a Telemedicina conseguiu diminuir os números de atendimentos na Unidade de 

Emergência do hospital; se houve uma redução dos custos hospitalares com a 

Telemedicina; se a Telemedicina uma ferramenta efetiva em relação a resolutividade 

dos casos dos pacientes; se a adaptação da Telemedicina pelos médicos 

prestadores deste serviço foi satisfatória; opinião quanto a Telemedicina ser uma 

arma importante contra a desassistências nos planos saúde e principalmente no 

SUS; atendimento e avaliação da experiência da Telemedicina. As questões abertas 

abordaram se houve dificuldades na adaptação, as críticas e as sugestões com 

relação à Telemedicina. 
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A amostra da pesquisa com os médicos teve um total de 12 (doze) 

respondentes, os mesmos que preencheram a escala de plantão nestes dois 

referidos meses pesquisados. O questionário enviado para os médicos da operadora 

de saúde foi composto de 15 questões fechadas e 3 abertas, respondendo as 

dificuldades, críticas e sugestões das questões objetivas. As questões de múltipla 

escolha encontram se apêndice 2. Além dos dados descritivos como idade e 

especialidade, as questões fechadas abordaram as seguintes variáveis: Tempo de 

atuação na Telemedicina; realização de curso de capacitação; dificuldade para 

exercer o trabalho na Telemedicina; evidência de dificuldades por parte dos 

pacientes no atendimento pela Telemedicina; satisfação com o atendimento 

prestado pela Telemedicina; pretensão de manter a Telemedicina como forma de 

atendimento médico e visão quanto a ser o momento ideal para a regulamentação 

da telemedicina; percepção quanto a Telemedicina causar a falta da possibilidade do 

exame físico direto no paciente e mudança na maneira de atendimento; os impactos 

financeiros; a importância e eficiência da Telemedicina durante a Pandemia Covid-

19 e a melhora na qualidade dos serviços de saúde pública. As questões abertas 

abordaram as dificuldades, críticas e sugestões relativas à Telemedicina. 

Foram enviados o questionário aleatoriamente para 600 pacientes 

atendidos nestes 2 meses de pesquisa (maio/junho 2022), dos quais 186 

questionários foram retornados, sendo que 7 responderam que não concordavam 

em responder e 179 concordaram em responder através do TCLE e os demais 

pacientes não se manifestaram. Portanto o tamanho da amostra final de pacientes 

que concordaram em responder foi de 179 respondentes, o que, considerando um 

nível de confiança de 95%, gera uma margem de erro aproximadamente de 7%. O 

questionário aplicado aos pacientes foi composto por 11 questões fechadas, com as 

seguintes variáveis: motivo para a realização da teleconsulta e do atendimento na 

telemedicina; avaliação sobre o atendimento médico realizado e a interação 

paciente/médico em sua teleconsulta; visão sobre a contribuição na melhoria dos 

serviços de saúde; se a plataforma utilizada pela Telemedicina foi de fácil acesso; 

visão quanto à consulta remota  prejudicar a comunicação presencial entre o médico 

e o paciente; se a Telemedicina conseguiu resolver o problema; se o paciente 

deixou de procurar o pronto socorro após o atendimento realizado pela 

Telemedicina; se tem acesso fácil a internet e qual tipo de consulta você prefere. 
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Todos os dados coletados foram analisados por meio de estatística 

descritiva, analisados a partir dos objetivos específicos da pesquisa, especialmente 

com o uso da análise de frequências, absolutas e relativas, para as variáveis 

quantitativas, também apresentados de forma gráfica, ideal para este tipo de análise 

(SILVA, 2015), uma vez que os gráficos traduzem as informações e revelam, através 

da filtragem da planilha disponibilizada, uma gama de resultados pertinentes aos 

objetivos.  
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4. RESULTADOS   

 

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA COM OS GESTORES 

 

A primeira questão retrata os investimentos financeiros/estruturais que 

foram feitos para apoiar as mudanças organizacionais necessárias para adotar a 

telemedicina. Todos os respondentes afirmaram que foram necessários 

investimentos para realizar as mudanças organizacionais necessárias para adotar a 

telemedicina. A adoção de novas tecnologias é um importante desafio para a 

tomada de decisão para a área de saúde, entretanto, conforme o gráfico 1, para 

60% dos gestores, a implantação da telemedicina gerou um custo-efetivo na gestão 

hospitalar, 20% afirmaram que foi uma alternativa durante a pandemia e 20% 

afirmaram outras respostas. 

 
Gráfico 1 – Visão dos gestores com relação ao Custo efetivo 

Fonte: O autor, 2022. 

 

A telemedicina foi regulamentada em maio de 2022, neste sentido, 

todos os gestores concordam que poderá se tornar uma opção viável pós-pandemia, 

mesmo com as dificuldades técnicas no acesso às teleconsultas por parte dos 

pacientes. Os gestores com base nos relatórios administrativos da operadora de 

saúde, afirmaram que com a implantação da telemedicina houve a diminuição de 

atendimentos na unidade de emergência do hospital. 

O atendimento em telemedicina pode reduzir os custos em saúde com 

a realização de cortes de gastos em atendimentos presenciais. Para 60% dos 

gestores houve redução dos custos hospitalares com a telemedicina, 40% afirmaram 

60% 20% 

20% 

Custo-efetivo Alternativa durante a pandemia Outro
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que não houve diminuição (Gráfico 2). Todos os gestores consideram que a 

telemedicina é uma ferramenta efetiva em relação a resolução dos casos dos 

pacientes. 

 

Gráfico 2 – Visão dos gestores da redução dos custos hospitalares 
Fonte: O autor, 2022. 

 

Na visão dos gestores, a adaptação da telemedicina pelos médicos 

prestadores deste serviço foi satisfatória para 60%, enquanto que para 40% houve 

dificuldade de adaptação (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Adaptação dos médicos em relação a telemedicina 
Fonte: O autor, 2022. 

 

Em relação a adaptação no uso da telemedicina, os gestores 

afirmaram que houve dificuldades em trabalhar com essa nova forma de 

atendimento, tanto as ferramentas como também as normas de funcionamento do 
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40% 

Sim Não

60% 

40% 
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setor e ao modelo da ferramenta. Apesar disso, acreditam que a telemedicina pode 

ser um recurso importante contra o desamparo nos planos de saúde e, 

principalmente no SUS. No gráfico 4, mostra que a maioria dos gestores (80%) e 

seus familiares já foram atendidos por telemedicina. 

 

Gráfico 4 – Atendimento dos gestores pela telemedicina 
Fonte: O autor, 2022. 

 

 

O gráfico 5, mostra a avaliação dos gestores no atendimento pela 

telemedicina, 75% relataram ficaram satisfeitos com essa forma de interação e o uso 

da tecnologia de comunicação e 25% afirmaram que foi uma boa experiência. Este 

resultado revela positivamente a telemedicina, o que lhes dá uma visão de como o 

paciente se sente ao usar o serviço. 

 

 

Gráfico 5 – Experiência dos gestores com a telemedicina 
Fonte: O autor, 2022. 
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Com relação às críticas feitas pelos gestores sobre a telemedicina, a 

principal foi a comunicação. Encontrar a plataforma digital ideal pode ser um dos 

desafios apontados, pois se não tiver uma boa conexão de internet dificulta a 

qualidade do atendimento. 

Os provedores devem confiar nos relatos dos próprios pacientes 

durante as sessões(consultas), o que pode exigir que os médicos façam mais 

perguntas para garantir um histórico de saúde mais abrangente. Se um paciente 

deixar de relatar um sintoma que pode ter sido perceptível durante o atendimento 

presencial, poderá no caso, a telemedicina comprometer o tratamento. 

Os gestores também apontaram que é importante investir em 

treinamento para os atendentes no auxílio ao paciente, pois as dificuldades e a falta 

de cultura para adoção de ferramentas tecnológicas na assistência à saúde são 

imprescindíveis, cabe também aos médicos treinamento específicos para atender as 

demandas exigidas pela Lei geral de proteção de Dados. 

 

 

4.2 RESULTADOS DA PESQUISA COM OS MÉDICOS 

 

 

Como mencionado, para os médicos da operadora de saúde foi 

enviando um questionário com 15 questões. No total, dos 15 médicos que foram 

enviado o questionário, 12 concordaram em participar e responder as questões. A 

identificação da idade dos respondentes é ilustrada no gráfico 6. A média de idade é 

de aproximadamente 44 anos, com um desvio padrão de 12 anos. Os profissionais 

de saúde que responderam ao questionário são na maioria pessoas jovens, o que 

pode ser um elemento facilitador na aquisição prévia de habilidades com recursos 

tecnológicos de informação. 
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Gráfico 6 – Idade dos médicos da amostra 

Fonte: O autor, 2022. 

 

Quando questionados sobre o tempo de atuação com a telemedicina, 

os médicos afirmaram que 41,7% já trabalham a mais de 2 anos (bem antes da 

pandemia acontecer), 25% entre 1 e 2 anos e 33,33% menos de um ano (Gráfico 7). 

O resultado mostra que a maioria dos médicos entrevistados têm um relativo 

conhecimento com a Telemedicina, o que reforça o fato de que têm embasamento 

para expressar opinião com relação ao serviço, uma vez que já experimentaram o 

mesmo. 

 

Gráfico 7 – Experiência dos médicos em telemedicina 
Fonte: O autor, 2022. 
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Em relação à capacitação dos médicos para atender em telemedicina 

58,3% afirmaram já terem participado de algum curso e 41,7% não ainda não 

participou de nenhum curso ou treinamento. Por outro lado, somente 33,3% 

disseram ter dificuldades para exercer o trabalho na telemedicina (Gráfico 9) e 

apontaram que muitas vezes o paciente não compreende os problemas que ocorre 

com a falhas na conexão da tecnologia como por exemplo, a falha no sinal da 

internet.  

 

Gráfico 8 – Capacitação dos médicos em telemedicina 
Fonte: O autor, 2022. 

 

Os médicos relataram que sentem falta do exame físico no paciente, os 

profissionais afirmam que algumas informações importantes para o diagnóstico só 

podem ser realizadas com a medicina presencial e utilização de procedimentos e 

exames específicos, neste caso, quando necessário, encaminham para a unidade 

de urgência do hospital.  

Em relação aos pacientes, um terço dos médicos afirmou que não 

apresentaram dificuldade no atendimento com a telemedicina, observa-se, deste 

modo que 66,7% (dois terços dos médicos) disseram que os pacientes tiveram 

problemas no atendimento. Geralmente, os pacientes não sabem acessar as 

tecnologias e tem falhas de conexão com a internet, fazendo que a consulta seja 

interrompida a todo momento. Para os médicos, alguns pacientes não compreendem 

a telemedicina e pensam que estão fisicamente na presença do médico.  

58,3% 

41,7% 
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Gráfico 9 – Dificuldades dos médicos para exercer telemedicina 
Fonte: O autor, 2022. 

 

Todos respondentes concordaram que este era o momento ideal para a 

regulamentação da atividade da telemedicina e, 58,3% responderam que preferem 

mantê-la como forma de atendimento médico em suas atividades e 41,7% irão 

adota-la como atividade complementar. A perda do contato presencial parece afetar 

a relação médico-paciente, uma das bases dos atendimentos médicos, assim a 

maioria deles preferem atender o paciente presencialmente nos consultórios 

(91,7%). 

 

 

Gráfico 10 – Visão dos médicos da diminuição da receita médica  
Fonte: O autor, 2022. 
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Além da falta de possibilidade do exame físico direto no paciente, a 

preocupação dos médicos em relação à telemedicina é a maneira do atendimento, 

ou seja, 91,7% acreditam que vai diminuir os atendimentos presenciais nos 

consultórios. O gráfico 10 mostra a opinião dos médicos em relação a diminuição de 

sua receita com a prática da telemedicina.  

Mesmo acreditando no impacto financeiro que irão sofrer, 75% dos 

médicos entrevistados pretendem implantar a telemedicina em seus consultórios. 

Durante a pandemia a telemedicina foi uma ferramenta importante, segundo todos 

os médicos. 

O gráfico 11 mostra que dos médicos respondentes, 91,7% acreditam 

que a telemedicina pode ter uma melhora na qualidade dos serviços de saúde 

pública (acesso, agilidade e melhor acompanhamento), principalmente na atenção 

primária de saúde. 

 

Gráfico 11 – Melhora nos serviços de saúde com a telemedicina 

Fonte: O autor, 2022. 

 

Por ser um serviço novo, a telemedicina sente a dificuldade na 

implantação nos serviços de saúde, assim afirmaram 33,3% dos respondentes 

(Gráfico 12). Os motivos alegados são adaptação da equipe e falhas na internet, boa 

parte dos pacientes não sabem utilizar de forma eficiente a telemedicina, talvez por 

despreparo ou falta de informações. A dificuldade de conexão e os sistemas ainda 

são deficientes. 
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Gráfico 12 – Dificuldades na implantação da telemedicina 
Fonte: O autor, 2022. 

 

Na análise dos médicos, 91,7% consideram resolutivo seu atendimento 

prestado na telemedicina e todos concordam que é uma ferramenta efetiva no 

atendimento, apesar das dificuldades (Gráfico 13). Os médicos relatam que a 

telemedicina serve para dar uma folga no plantão presencial como trocas de 

receitas, atestados, dúvidas sobre exames, etc. Afirmam que jamais a telemedicina 

poderá ser um sistema ambulatorial, onde a existência clínica juntamente com o 

exame físico e complementar é essencial no diagnóstico. 

 

 

Gráfico 13 – Resolução no atendimento da telemedicina 
Fonte: O autor, 2022. 
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4.3 RESULTADOS DA PESQUISA COM OS PACIENTES 

 

O questionário enviando aos pacientes foi composto por 11 questões. 

Foram 179 pessoas que responderam e 7 não concordaram em participar da 

pesquisa. 

 

 

Gráfico 14 – Número de pacientes participantes 
Fonte: O autor, 2022. 

 

 

 

Dos pacientes que concordaram em participar da pesquisa, 137 são do 

sexo feminino e 42 do sexo masculino, o que mostra uma maioria de mulheres na 

amostra. 

 

 

Gráfico 15 – Pacientes da amostra por sexo 
Fonte: O autor, 2022. 
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A teleconsulta pode ser entendida como uma consulta onde uma 

tecnologia, como uma chamada de vídeo, é o meio de comunicação entre o médico 

e o paciente. Dentre os motivos apontados pelos pacientes para realizar a 

teleconsulta, 82 afirmaram que optaram devido a rapidez e a agilidade, 70 estavam 

em isolamento domiciliar e 27 porque preferem esse tipo de atendimento, conforme 

o gráfico 16. 

 

 

Gráfico 16 – Motivos dos pacientes para realizar a teleconsulta 
Fonte: O autor, 2022. 

 

Em situações em que o contato pessoal deve ser limitado, como é o 

caso da atual pandemia da Covid-19, a telemedicina foi extremamente útil, para 

proteger tanto o paciente quanto o médico que presta atendimento, esse foi o motivo 

que 105 pessoas alegaram para a procura da teleconsulta e 74 para outras áreas da 

medicina. 

 

 

Gráfico 17 – Especialidade da procura pela teleconsulta 
Fonte: O autor, 2022. 

 

Os participantes avaliaram o atendimento na teleconsulta como ótimo 

(118); bom (49), regular (10) e péssimo (2). Nota-se que a maioria absoluta (93,3%) 

considerou a teleconsulta como positiva. 
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Gráfico 18 – Avaliação da teleconsulta pelo paciente 
Fonte: O autor, 2022.  

 

 

 

Quanto à avaliação dos pacientes em relação a interação 

paciente/médico na teleconsulta, também foi positiva, sendo que 105 responderam 

que foi ótima, 63 disseram que foi boa, 8 regular e 3 péssima, em um total de 93,9% 

de avaliações positivas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 – Avaliação da interação médico-paciente 
Fonte: O autor, 2022. 
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Para responder à questão de como a telemedicina pode contribuir na 

melhoria dos serviços de saúde, 99 (55,3% dos casos) pacientes disseram que na 

rapidez e agilidade na marcação da consulta, 92 afirmaram é devido o acesso 

remoto ocorrer de qualquer lugar (51,4% dos casos), 87 afirmaram por ser a 

facilidade na consulta (54,2% dos casos) e 42 (23,5% dos casos), a tecnologia. 

 

 

 

Gráfico 20 – Telemedicina nos serviços de saúde 
Fonte: O autor, 2022 

 

 

No que diz respeito à abordagem geral dos pacientes por meio de 

ferramentas de telemedicina, para 165 pacientes, a plataforma utilizada pela 

telemedicina foi de fácil acesso e, 14 afirmaram que não. 
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Gráfico 21 – Facilidade de acesso a telemedicina 

Fonte: O autor, 2022 

 

Questionados se a teleconsulta por ser uma consulta remota, prejudica 

a comunicação presencial entre o médico e o paciente, 28 pacientes afirmaram que 

prejudica e 151 disseram que não. 

 

 

Gráfico 22 – Comunicação médico-paciente na teleconsulta 
Fonte: O autor, 2022 

 

A telemedicina oferece abordagens centradas no paciente, como 

melhor pontualidade no atendimento. Isso é fundamental para a qualidade do 

atendimento ao paciente, pois podem resolver problemas de saúde rapidamente 

com consultas de atendimento urgente em tempo real e aprender sobre as opções 

de tratamento em poucos minutos. O gráfico 23 evidencia que telemedicina 

conseguiu resolver o problema de 143 pacientes, 28 resolveu em parte e de 8 

pessoas não foi resolvido. 

 

 

 

92,2% 

7,8% 

15,6% 

84,4% 



64 

 

 

Gráfico 23 – Teleconsulta na resolução do problema 
Fonte: O autor, 2022 

 

Os pacientes estão procurando maneiras mais convenientes de 

acessar atendimento médico virtual. Visitas desnecessárias e não urgentes ao 

pronto-socorro podem ser eliminados com o uso da telemedicina que, por sua vez, 

ajuda os pacientes a economizar em despesas de transporte e custos mais altos de 

visitas presenciais. Os respondentes afirmaram que após o atendimento da 

telemedicina, 147 deixaram de procurar o pronto socorro e 32 disseram foram ao 

pronto socorro, conforme mostra o gráfico 24. 

 

 

Gráfico 24 – Procura do pronto-socorro.  
Fonte: O autor, 2022 

 

O acesso à internet é considerado uma barreira para o sucesso da 

telemedicina. A falta de conectividade pode dificultar o acesso às conexões de vídeo 

ao vivo entre provedores, médicos e pacientes. Chamadas perdidas e atrasos nos 

feeds de vídeo podem interromper a prestação de cuidados e levar à insatisfação do 

paciente com a telemedicina. Os pacientes relataram que se tem acesso fácil a 

internet, 173 afirmaram que sim e 6 disseram que o acesso é mais ou menos. 
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Gráfico 25 – Acesso à internet 
Fonte: O autor, 2022 

 

Perguntados que tipo de consulta é da preferência, 92 pacientes 

afirmaram que preferem a consulta presencial e 87 optaram pela telemedicina. 

 

Gráfico 26 – Preferência no tipo de consulta 
Fonte: O autor, 2022 

 

Os médicos devem esclarecer aos pacientes as diferenças entre as 

consultas de telemedicina e as presenciais, pois a satisfação do paciente é cada vez 

mais considerada um componente importante da qualidade dos cuidados de saúde. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Para atender a um paciente distante, a telemedicina emprega uma 

variedade de meios de comunicação como o uso de tecnologias sem fio, laptops e 

smartphones. Na maioria dos casos, a videoconferência é a mais usada. De acordo 

com a análise e os resultados da pesquisa, provedores, gestores hospitalares e 

médicos deverão ser treinados em práticas operacionais e de comunicação de 

atendimento virtual para oferecer uma experiência consistente e de várias 

especialidades aos pacientes. 

Há poucos estudos de avaliação econômica sobre a telemedicina. Em 

revisão sistemática, encontraram resultados conclusivos sobre a análises de custos, 

e afirmaram que o serviço de Telemedicina representou uma economia para a fonte 

pagadora por causar redução de custos (CAJITA, GLEASON e HAN, 2016; LIN, 

YUAN e HUANG, 2017). 

De acordo com Ford, Alagoz e Dinauer (2015), na adoção de 

tecnologia de telemedicina exigirá uma série de mudanças nas operações das 

organizações prestadoras de serviços de saúde, que para o sucesso deverão 

desenvolver planos de adoção que abordam o envolvimento de funcionários e 

pacientes, procedimentos organizacionais e modelo de negócios.  

Apesar de a telemedicina inicialmente exigir investimentos estruturais e 

financeiros para a implantação, as instituições de saúde podem ter um bom retorno 

sobre o investimento a longo prazo devido a diminuição no atendimento de 

emergência resultando em economia de custos. Os gestores afirmaram que foram 

necessários investimentos para realizar as mudanças organizacionais necessárias 

para adotar a telemedicina, corroborando com o estudo de Ford, Alagoz e Dinauer 

(2015), que enfatizaram a importância de encontrar mecanismos financeiros para 

apoiar as mudanças organizacionais necessárias para adotar a telemedicina. 

Segundo a análise da pesquisa, para os gestores e médicos, a 

telemedicina não pode ser vista apenas como uma alternativa emergencial 

temporária, mas como uma forma conveniente, segura e eficaz de prestar cuidados 

de saúde e aumentar o acesso a cuidados de qualidade. Para os médicos, com a 

regulamentação da telemedicina pela Lei n. 2.314, aprovada em 5 de maio de 2022, 

a telemedicina poderá ser uma opção viável, pois com a regulamentação facilitara o 
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acesso da população aos serviços de saúde e desafogar prontos-socorros e a fila do 

SUS.  

Nesta pesquisa, os gestores apontaram a telemedicina como uma 

ferramenta efetiva na resolução dos problemas dos pacientes e na redução dos 

custos hospitalares. DeWorsop, Creatura e Bluez (2016) e Lee e Billings (2016) que 

relataram a importância da relação custo-benefício para promover a adoção de 

intervenções em telemedicina. Porém, para melhor implementação da telemedicina 

deve-se adquirir tecnologia apropriada e treinar funcionários e médicos para usá-la.  

A qualidade de uma boa interação de telemedicina depende da 

conexão estabelecida entre os sites envolvidos na chamada. Portanto, a 

organização deve fornecer banda larga adequada para atender às necessidades dos 

objetivos do programa de telessaúde. 

Embora os avanços na medicina tenham facilitado o uso da tecnologia, 

as interrupções de dispositivos ocorrem de tempos em tempos. Neste sentido, 

gestores e médicos assinalaram que o treinamento é necessário para ajuda-los a 

fornecer assistência remota eficaz, o que requer conhecimento e qualificação para o 

uso da tecnologia e equipamentos virtuais. Ainda que a telemedicina seja fornecida 

por meio de dispositivos inteligentes, a tecnologia geralmente exige que o paciente e 

o médico aprendam a usar essas plataformas corretamente. Neste sentido, as 

pesquisas de Ford, Alagoz e Dinauer (2015) relatam que os provedores precisarão 

desenvolver estratégias para envolver funcionários e pacientes no uso contínuo dos 

aplicativos. Também precisarão retrabalhar os processos de negócios para 

acomodar as mudanças na frequência e no estilo de comunicação, aprender a usar 

os dados do aplicativo para a tomada de decisões. 

Dentre as desvantagens apontadas pelos gestores e médicos incluem 

a falta de recursos tecnológicos disponíveis, problemas com a segurança dos dados 

do paciente, dificuldades na adaptação com a ferramenta devido as normas de 

funcionamento e nas estratégias adotadas pela instituição pesquisada para atender 

as demandas da lei de proteção de dados. Nesse sentido, é importante estabelecer 

certas medidas para a proteção dos dados pessoais dos pacientes. Dentre essas 

medidas, seriam, o consentimento qualificado do paciente e os sistemas de gestão e 

segurança de dados. 

O exame físico mesmo com o uso de videochamada não apresentará 

todas as informações que são colhidas numa consulta tradicional, presencial. Assim, 
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as principais preocupações dos médicos em relação ao uso da telemedicina são a 

incapacidade de concluir um exame físico em relação ao presencial e a instabilidade 

do sistema em tecnologia da telemedicina. De acordo com Kapadia e Ariani (2015), 

os profissionais de saúde relatam uma preferência pela comunicação face a face em 

relação aos sistemas digitais de longa distância. 

Diante disso, durante a consulta, os médicos devem informar aos 

pacientes todas as limitações no atendimento na telemedicina, principalmente, a 

impossibilidade de realização de exame físico. Caso um paciente não relate um 

sintoma perceptível durante o atendimento digital, poderá comprometer o 

tratamento. 

No geral, a avaliação dos gestores e médicos sobre a telemedicina é 

positiva, pois a maioria está disposto a adotá-la, entretanto, as críticas são no 

sentido que a telemedicina não poderá ser um sistema ambulatorial, onde a 

existência da clínica junto com o exame físico (palpação e ausculta) e complementar 

é essencial no diagnóstico. Segundo Celuppi, Lima e Rossi (2021), sabe-se que 

para sua implantação em um cenário não pandêmico haverá muitos desafios. 

Os médicos sugerem que haja mais divulgação da telemedicina junto à 

população para que os pacientes entendam a real função da telemedicina e quão 

resolutivo é esse sistema. 

Aproveitar o tempo de forma eficiente, estar no ambiente do próprio 

paciente durante uma teleconsulta, economizar tempo e dinheiro, evitar o risco de 

contágio e as longas esperas do hospital e resolver o problema de saúde são as 

vantagens da telemedicina apontadas pela maioria dos pacientes. Poucos disseram 

que a teleconsulta, por ser uma consulta remota, prejudica a comunicação 

presencial entre o médico e o paciente  

Nos estudos de Celuppi, Lima e Rossi (2021) foi verificado que o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas de manejo clínico do paciente foram 

ferramentas eficazes na minimização dos impactos da Covid-19 nos sistemas de 

saúde, de modo que ocorreu à diminuição da aglomeração de pessoas e facilitou o 

acesso aos serviços em saúde. Do mesmo modo, na pesquisa, os pacientes 

relataram que para conseguir uma consulta com um médico especialista pode ser 

um desafio, contudo, na pandemia a telemedicina não precisarão ficar em longas 

filas e os médicos poderão acessar as informações de forma mais conveniente e 

eficiente com arquivos eletrônicos e eliminando os tempos de espera. 
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Na era da pandemia do Covid-19, onde a interação física se tornou 

arriscada e com o isolamento domiciliar, as pessoas que optaram pela telemedicina 

escolheram pelo fato de a consulta ser rápida e ágil. Assim, os pacientes 

responderam que as consultas e a interação médico-paciente foram consideradas 

ótimas e boas, por causa da facilidade em marcar consulta e com fácil acesso 

remoto de qualquer lugar, o que acreditam que a telemedicina poderá contribuir na 

melhoria no atendimento do sistema de saúde. 

Na avaliação de Taylor et al. (202), as novas práticas de cuidado que 

emergiram com a pandemia revolucionaram a forma de “fazer saúde”, o que enfatiza 

alguns desafios a serem enfrentados. Baseando-se em experiências internacionais, 

destacam-se orientações para a implantação de tecnologias de cuidado não 

presencial, com enfoque no treinamento e supervisão de profissionais, licenciamento 

profissional para atendimento em âmbito nacional, estabelecimento de mecanismos 

de segurança digital, proteção à privacidade e avaliação contínua das intervenções 

realizadas nesse novo modelo de atendimento 

Na análise dos pacientes a telemedicina não prejudica a consulta 

presencial e resolve os problemas deixando de procurar o pronto socorro para 

atendimento, contudo, a maioria e ainda prefere a consulta presencial. 

Este modelo de interação médico-paciente cria um novo paradigma 

para a equipe de saúde e para os usuários. Essa mudança bem gerenciada pode 

contribuir para melhorar o relacionamento entre profissionais, bem como a relação 

médico-paciente, facilitando a comunicação entre ambos. Entende-se que este no 

paradigma, estudado do ponto de vista do sistema de saúde suplementar, pode ser 

um modelo para implantação no sistema público de saúde, contudo, observa-se que 

este modelo público tem suas particularidades que não foram observadas no 

presente trabalho. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O cenário causado pela pandemia da Covid-19 levou ao surgimento de 

demandas específicas para a população, originando a aplicação de soluções através 

de tecnológicas de informação e comunicação para manter e prestar o cuidado 

médico. A rede de atenção à saúde precisou reorganizar e reestruturar os modelos 

de atendimento. 

O presente trabalho buscou descrever as dificuldades na implantação 

do atendimento de telemedicina e verificar a sua taxa de efetividade em uma 

operadora de saúde suplementar. Para atender aos objetivos propostos analisou-se 

as vantagens e dificuldades do atendimento médico pela telemedicina na visão: da 

equipe médica, dos pacientes e da gestão hospitalar. A partir da análise das 

respostas dos questionários respondidos pelos gestores hospitalar, os médicos e os 

pacientes atendidos pela telemedicina, à luz da teoria obtida a partir da pesquisa 

bibliográfica, pode-se dizer que os objetivos propostos para a pesquisa foram 

alcançados.  

A telemedicina é a união entre medicina e tecnologia posta a serviço 

das pessoas, cada uma contribuindo com o melhor de seus avanços e 

conhecimentos, podendo otimizar a assistência tradicional, oferecer serviço eficiente 

e de qualidade, regular os custos sempre influentes na saúde e gerar maior 

satisfação dos médicos, equipe hospitalar e dos usuários. 

Com a prática da telemedicina é possível evitar deslocamentos 

desnecessários às idas aos hospitais e pronto-socorro, pois com os desafios globais 

da atual pandemia do Covid-19, esta tecnologia ofereceu uma oportunidade única 

para os médicos de se manterem próximos aos pacientes, garantindo assim a 

continuidade dos cuidados, mesmo à distância. 

Portanto, a prática da telemedicina tem como objetivo melhorar a 

qualidade dos cuidados em saúde com custo acessível, permite melhores escolhas 

de cuidados de saúde, aumenta a qualidade e o desempenho do serviço de 

emergência, reduz o tempo de diagnóstico e economiza custos para gestores, 

médicos e pacientes, otimizando os procedimentos clínicos e reduzindo as despesas 

de deslocamento para hospitais. 
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A velocidade com que a telemedicina está progredindo pode ter um 

efeito significativo no avanço da saúde no futuro, enxergando a crise atual como um 

desafio e uma oportunidade para avaliar o impacto das ferramentas digitais no 

acesso, na qualidade do atendimento e no custo financeiro no sistema de saúde. 

O estudo mostrou que os médicos consideraram que a telemedicina 

deve ser implementada não apenas como uma alternativa temporária durante a 

crise, mas também além do período pandêmico, entretanto, parece que, à curto 

prazo, não irá substituir as consultas médicas presenciais. Assim, a Telemedicina, é 

considerada uma atividade complementar, ou seja, não deve ser de forma definitiva 

e sim sequencial, facilitando também a relação harmônica entre o médico e o 

paciente. 

Na realização das teleconsultas, o médico precisa estar munido dos 

conhecimentos inerentes as ciências da saúde e da habilidade em utilizar as 

tecnologias, mas não para por aí, pois estabelecer e aplicar protocolos adequados 

são essenciais para que o raciocínio clínico seja eficiente e resolutivo, possibilitando 

uma prestação correta da assistência ou do monitoramento remoto, colaborando 

para uma eficaz tomada de decisão nas intervenções, tornando o atendimento mais 

seguro. 

Por outro lado, alguns requisitos são apontados para melhor eficácia da 

telemedicina: o treinamento para médicos e pacientes é imprescindível para 

melhorar a capacitação e agilizar o gerenciamento do consultório; a criação e a 

divulgação das diretrizes práticas para o uso clínico rotineiro da telemedicina em 

diferentes contextos; o aumento do nível de integração da telemedicina com os 

serviços tradicionais de saúde; e a melhora da conscientização e da disposição dos 

profissionais de saúde e dos pacientes para o uso da telemedicina. 

A telemedicina é relativamente nova no sistema de saúde. Há poucas 

pesquisas sobre o gerenciamento da adoção e implementação dessa modalidade de 

serviço de saúde. Implementando e vivenciando a telemedicina nos serviços de 

saúde, os médicos terão a chance de avaliar os resultados (tanto do ponto de vista 

clínico quanto do paciente) para definir os princípios do bom atendimento virtual. 

Com a regularização da Telemedicina no Brasil por meio da Resolução 

n. 2.314, de 5 de maio de 2022, publicada pelo CFM, e por meio da Portaria n. 

1.348, de 2 de junho de 2022, que regula serviços como consultas médicas online, 

por videochamada e telediagnósticos e as ações e serviços de telessaúde no âmbito 
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do SUS. Os resultados do presenta trabalho trouxeram à luz do ponto de vista da 

aplicação da Telemedicina no sistema de saúde suplementar, no entanto, entende-

se que pode ser um modelo para implantação no sistema público de saúde apesar 

de que o sistema público tem suas características próprias, deste modo, sugere-se 

futuramente novos estudos para avaliar como será o cenário da Telemedicina após 

sua regularização na rede pública de saúde (SUS) e em período pós Pandemia. 

Concluindo as hipóteses do estudo, o serviço de telemedicina pode 

ajudar a reduzir o custo total do sistema de saúde, diminuir o tempo de espera e 

melhorar a eficiência da utilização dos recursos de saúde. Melhores práticas de 

implantação e técnicas de adoção de telemedicina podem atuar como uma forte 

ferramenta e eficaz para revolucionar a prestação de serviços de saúde. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA – MÉDICOS 

 
Favor assinalar e aceitar o TCLE * 
 
Aceito participar da pesquisa “Os impactos da telemedicina no atendimento de 
pacientes no sistema de saúde suplementar como modelo para implantação no 
sistema público de saúde” 
Nome:______________________________________________________________ 
Idade:______________________________________________________________ 
Especialidade:________________________________________________________ 
 
1- Tempo de atuação na Telemedicina: 
Menos de 1 ano 
Entre 1 a 2 anos 
Mais de 2 anos 
 
2-Você fez algum curso de capacitação para fazer o atendimento em Telemedicina?  
Sim 
Não 
 
3-Evidenciou dificuldade para exercer o trabalho na Telemedicina? 
Sim 
Não 
Se sim, quais dificuldades? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4- Evidenciou dificuldades por parte dos pacientes no atendimento pela 
Telemedicina? 
Sim 
Não 
Se sim, quais dificuldades dos pacientes? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5- Você ficou satisfeito com o atendimento prestado pela Telemedicina ou, se fosse 
possível preferia atender o paciente presencialmente? 
Sim 
Não, prefiro presencial 
 
6- Caso seja regulamentado em lei a Telemedicina após a Pandemia, você pretende 
manter a Telemedicina como forma de atendimento médico nas suas atividades? 
Sim 
Não 
Atividade complementar 
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7- Você considera que agora é o momento ideal para a regulamentação da 
telemedicina? 
Sim 
Não 
 
8- Em algum atendimento pela Telemedicina, você sentiu falta da possibilidade do 
exame físico direto no paciente? 
Sim 
Não 
 
9- Você acha que a Telemedicina poderá mudar a maneira de atendimento, ou seja, 
diminuir os atendimentos presenciais nos consultórios? 
Sim 
Não 
 
10- Te preocupa sobre os impactos financeiros, diminuir sua receita? 
Sim 
Não 
 
11- Você pretende implantar a Telemedicina no seu consultório? 
Sim 
Não 
 
12- A Telemedicina foi importante durante a Pandemia? 
Sim 
Não 
 
13- Acredita que a Telemedicina poderia ter uma melhora na qualidade dos serviços 
de saúde público (acesso, agilidade e melhor acompanhamento), principalmente na 
atenção primária de saúde? 
Sim 
Não 
 
14- Percebeu dificuldade na implantação da Telemedicina no serviço onde trabalha? 
Sim 
Não 
Se sim, quais dificuldades? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
15- Na sua visão, você considera resolutivo seu atendimento prestado na 
Telemedicina? 
Sim 
Não 
Às vezes 
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16 - Você acha Telemedicina uma ferramenta efetiva no atendimento? 
Sim 
Não 
 
Quais suas críticas com relação à Telemedicina? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Quais suas sugestões com relação à Telemedicina? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA – PACIENTES 

 

Favor assinalar e aceitar o TCLE  
Aceito participar da pesquisa “Os impactos da telemedicina no atendimento de 
pacientes no sistema de saúde suplementar como modelo para implantação no 
sistema público de saúde” 
Profissão: __________________________________________________________ 
 
Sexo:  
( ) Masculino 
( ) Feminino 
Idade:  
 
1- Qual o motivo para a realização da teleconsulta? 
Isolamento domiciliar 
Preferência pelo atendimento remoto 
Rapidez e agilidade 
Outro: 
 
2- Qual o motivo do seu atendimento na telemedicina? 
Covid 19 e suas consequências 
Outras áreas da medicina 
Se foi em outras áreas, cite quais áreas/motivos? 
 
3- Qual a sua avaliação sobre o atendimento médico realizado na Teleconsulta? 
Ótimo 
Bom 
Regular 
Péssimo 
 
4- Como avalia a interação paciente/médico em sua teleconsulta? 
Ótimo 
Boa 
Regular 
Péssima 
 
5- O que a telemedicina pode contribuir na melhoria dos serviços de saúde? 
facilidade na consulta 
rapidez e agilidade na marcação 
acesso remoto de qualquer lugar 
tecnologia 
 
6- A plataforma utilizada pela Telemedicina foi de fácil acesso?  
Sim 
Não 
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7- A teleconsulta por ser uma consulta remota, prejudica a comunicação presencial 
entre o médico e o paciente? 
Sim 
Não 
 
8- A Telemedicina conseguiu resolver seu problema? 
Sim 
Em partes 
Não 
 
9- Você deixou de procurar o pronto socorro após o atendimento realizado pela 
Telemedicina? 
Sim 
Não 
 
10- Você tem acesso fácil a internet? 
Sim 
Não 
Em partes (mais ou menos) 
 
11- Qual tipo de consulta você prefere? 
Presencial 
Remota (Telemedicina) 
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APÊNDICE 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTÃO HOSPITALAR 

 

Favor assinalar e aceitar o TCLE * 
Aceito participar da pesquisa “Os impactos da telemedicina no atendimento de 
pacientes no sistema de saúde suplementar como modelo para implantação no 
sistema público de saúde” 
 
Nome: _____________________________________________________________ 
 
1-Foram feitos investimentos considerados financeiros/estruturais para apoiar as 
mudanças organizacionais necessárias para adotar a telemedicina? 
Sim 
Não 
 
2- A implantação da Telemedicina foi custo-efetivo na visão da gestão hospitalar, ou 
somente uma alternativa durante a Pandemia? 
Custo-efetivo 
Alternativa durante a Pandemia 
Outro: 
 
3- Desde que regulamentada em lei, seria viável manter a Telemedicina como forma 
de atendimento no momento pós Pandemia? 
Sim 
Não 
 
4- Foram evidenciadas dificuldades técnicas no acesso da teleconsulta por parte dos 
pacientes? 
Sim 
Não 
 
5- A Telemedicina conseguiu diminuir os números de atendimentos na Unidade de 
Emergência do hospital?  
Sim 
Não 
 
6- Houve uma redução dos custos hospitalares com a Telemedicina? 
Sim 
Não 
 
7- Vocês gestores da saúde, consideram neste momento a Telemedicina uma 
ferramenta efetiva em relação a resolutividade dos casos dos pacientes?  
Sim 
Não 
 
8- A adaptação da Telemedicina pelos médicos prestadores deste serviço foi 
satisfatória ou teve alguma dificuldade na adaptação? 
Satisfatória 
Dificuldade na adaptação 
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Se teve dificuldades na adaptação, cite quais? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9- Você acha que a Telemedicina pode ser uma arma importante contra a 
desassistências nos planos saúde e principalmente no SUS? 
Sim 
Não 
Se não, por quê? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
10-Você já foi atendido pela Telemedicina ou algum familiar?  
Sim 
Não 
 
11 Se sim, como foi sua experiência? 
Ótima 
Boa 
Regular 
Péssima 
 
12 Quais suas críticas com relação à Telemedicina? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
13 Quais suas sugestões com relação à Telemedicina? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(MÉDICOS E GESTORES) 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Os impactos da telemedicina no 

atendimento de pacientes no sistema de saúde suplementar como modelo para implantação no 
sistema público de saúde”, realizada pelo Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto, pertencente ao quadro de 
docente do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni- FACEF), e pelo médico e estudante de 
Mestrado Adriano Faleiros Pimenta, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Desenvolvimento Regional da Uni-FACEF, Franca-SP. 

Esta pesquisa tem por objetivo descrever as dificuldades na implantação do atendimento de 
telemedicina e verificar a sua taxa de efetividade em uma operadora de saúde suplementar. Para 
isso, busca analisar as vantagens e dificuldades do atendimento médico pela telemedicina na visão: 
da equipe médica, dos pacientes e da gestão hospitalar; avaliar as dificuldades de expansão do 
atendimento ao serviço público de saúde e observar a viabilidade da continuidade do serviço pós 
pandemia. 

Ao aceitar fazer parte desta pesquisa, você será convidado a responder ao questionário com 
questões objetivas com a finalidade de saber a opinião dos médicos e dos gestores sobre o 
desempenho do serviço de telemedicina no período da pandemia do Covid-19. Esse questionário 
será enviado através do Google Forms, aos pacientes que foram atendidos durante o primeiro ano de 
instalação do serviço de telemedicina em um hospital conveniado a uma operadora de saúde da 
cidade de Franca- SP. 

As informações reunidas serão utilizadas apenas com fins relacionados à presente pesquisa 
e sua identidade será sempre mantida em sigilo, sobretudo na divulgação ou publicação dos 
resultados. Sua participação nessa pesquisa é voluntária e você não receberá nenhuma remuneração 
para isso. Além disso, você poderá desistir de participar a qualquer momento, sem que isso lhe traga 
qualquer prejuízo. Esta pesquisa não apresenta riscos previsíveis para você, uma vez que sua 
participação acontecerá em uma atividade já normalmente oferecida pelo serviço. Você poderá entrar 
em contato com os pesquisadores em qualquer situação relacionada à sua participação ou quando 
julgar necessário. 

Esperamos que os resultados do presente estudo contribuam para que a telemedicina 
seja regulamentada em lei e que os provedores de saúde e médicos possam-se dedicar atenção aos 
serviços de telemedicina como forma de reduzir os custos no sistema de saúde. 
 

Esclarecido e concordando com o que foi colocado: 
 
Eu, ___________________________________________________________________, aceito 
participar da pesquisa “Os impactos da telemedicina no atendimento de pacientes no sistema de 
saúde suplementar como modelo para implantação no sistema público de saúde” 
 
 
Franca, ____ de ________________ de 202__. 
 
Assinatura do participante: ___________________________________________________ 
Telefone para contato: 
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________ 
Pesquisador: Adriano Faleiros Pimenta 
Endereço para contato com o pesquisador 
Rua Araucária 480 / Condomínio Rodrigo Salloum. 
Recanto Itambé. Franca(SP) CEP 14402-075 
Fones: (16) 3720-2392  
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(PACIENTES) 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Os impactos da telemedicina no 

atendimento de pacientes no sistema de saúde suplementar como modelo para implantação no 
sistema público de saúde”, realizada pelo Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto, pertencente ao quadro de 
docente do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni- FACEF), e pelo médico e estudante de 
Mestrado Adriano Faleiros Pimenta, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Desenvolvimento Regional da Uni-FACEF, Franca-SP. 

Esta pesquisa tem por objetivo descrever as dificuldades na implantação do atendimento de 
telemedicina e verificar a sua taxa de efetividade em uma operadora de saúde suplementar. Para 
isso, busca analisar as vantagens e dificuldades do atendimento médico pela telemedicina na visão: 
da equipe médica, dos pacientes e da gestão hospitalar; avaliar as dificuldades de expansão do 
atendimento ao serviço público de saúde e observar a viabilidade da continuidade do serviço pós 
pandemia. 

Ao aceitar fazer parte desta pesquisa, você será convidado a responder ao questionário com 
questões objetivas com a finalidade de saber opinião dos pacientes atendidos pelo serviço de 
telemedicina no período da pandemia do Covid-19. Esse questionário será enviado através do 
Google Forms, aos pacientes que foram atendidos durante o primeiro ano de instalação do serviço de 
telemedicina em um hospital conveniado a uma operadora de saúde da cidade de Franca- SP. 

As informações reunidas serão utilizadas apenas com fins relacionados à presente pesquisa 
e sua identidade será sempre mantida em sigilo, sobretudo na divulgação ou publicação dos 
resultados. Sua participação nessa pesquisa é voluntária e você não receberá nenhuma remuneração 
para isso. Além disso, você poderá desistir de participar a qualquer momento, sem que isso lhe traga 
qualquer prejuízo. Esta pesquisa não apresenta riscos previsíveis para você, uma vez que sua 
participação acontecerá em uma atividade já normalmente oferecida pelo serviço. Você poderá entrar 
em contato com os pesquisadores em qualquer situação relacionada à sua participação ou quando 
julgar necessário. 

Esperamos que os resultados do presente estudo contribuam para que a telemedicina 
seja regulamentada em lei e que os provedores de saúde e médicos possam-se dedicar atenção aos 
serviços de telemedicina como forma de reduzir os custos no sistema de saúde. 
 

Esclarecido e concordando com o que foi colocado: 
 
Eu, ___________________________________________________________________, aceito 
participar da pesquisa “Os impactos da telemedicina no atendimento de pacientes no sistema de 
saúde suplementar como modelo para implantação no sistema público de saúde” 
 
Franca, ____ de ________________ de 202__. 
 
Assinatura do participante: ___________________________________________________ 
Telefone para contato: 
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________ 
Pesquisador: Adriano Faleiros Pimenta 
Endereço para contato com o pesquisador 
Rua Araucária 480 / Condomínio Rodrigo Salloum. 
Recanto Itambé. Franca(SP) CEP 14402-075 
Fones: (16) 3720-2392 


