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RESUMO

Osavangos da tecnologia tém reflexo direto na medicina realizada dentro do Exército Brasileiro.

O sistema PACS(Picture Archiving Communication Sistem) tem evoluido desde a sua criagao

na década de 80, permitindo que a pratica da radiologia esteja mais proxima do médico

especialista que solicitou o exame, que também podeter acesso as imagense ao laudo através
do sistema em qualquer computadordo hospital, sem a necessidadede referir-se ao setor de

imagem. A integracdo de sistemas PACS-RIS-HIS, permite uma interagao nas informagées a

respeito do paciente, bem como melhora na performance da equipe de radiologistas com maior

aproveitamento do tempo, diminuigao de custos com insumos e com o adequado arquivamento

das imagense laudos dospacientes para possiveis consultas posteriores.
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Picture Archiving Communication Sistem.

ABSTRACT

The technological advancements have impact in Brazilian Army medicine. PACS Sistem ( Picture

Archiving Communication Sistem) have evolved since its creation in the 80’s, allowing the

fadiologist practice to be closer to the specialist who asked for the exam, who also can access

the images andthe report from any computerin the hospital, without the need to refer to the

Radiology Sector. The intergration of PACS-RIS-HIS sistems allows interaction of information

about the pacient, as well as an improvementin the radiologists performance like time and
decrease in input costs besides the adequate archiving system of imaging and reports for further

consultation.
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1 INTRODUCAO

O Hospital Geral de Santa Maria ( HGeSM)é umaorganizacao militar de

satde de grande importancia estratégica no Rio Grande do Sul, em virtude da

sua localizacao central, com acesso relativamente facil a muitas guarnicées

do estado. A prépria guarnigaéo de Santa Maria é a segunda maior do pais,

contando com 22 quartéis. O hospital conta com 25leitos, bloco cirurgico, UTI,

pronto atendimento, ambulatério de especialidades diversas, além do

Satendimento odontoldgico e defisioterapia.
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Figura 1 fonte: mapps.com

Em 2019, o HGeSM completou 100 anos deatividade ininterruptas. Foi

criado no dia 18 de junho de 1919, quando o entao Presidente da Republica

 



Prudente de Morais assinou decreto presidencial que autorizava o

funcionamento do Hospital Militar de Santa Maria, que passoua utilizar as

atuais instalagdes no ano de 1922. Desde entdo, este nosocémio tem

acompanhado acontecimentos historicos como a Revoluc&o Integralista de

1932, quando em uma manobrainédita na hist6ria, o hospital passou a servigo

da comunidade civil enquanto os médicos militares deslocavam-se para o

campode batalha. Mais recentemente 0 hospital prestou importante apoio no

resgate e atendimento asvitimas do incéndio da Boate Kiss, uma tragédia que

foi noticiada em todo o mundo. Neste contexto, prova-se a importancia social

e€ hist6rica do HGeSM nacidade de Santa Maria e na regiao.

Desde quefoi algado a categoria de hospital geral em 2017, houve um

aumento nas guarnigoes assistidas, tendo por consequéncia elevacao no

numero de atendimentos. Neste periodo foi adquirido um aparelho de

tomografia de 64 canais, que melhorou a performance do servico, oferecendo

uma gama maior de exames aos usuarios, sem necessidade de

encaminhamento externo. A inauguragao da UTI também aumentou a

demanda de exames de imagem, bem como a implantagao do servigo de

oncologia do hospital, para citar alguns exemplos.

No HGeSM s4o realizados mensalmente cerca de 2000 exames

mensais, entre RX convencionais, mamografias, ultrassonografias e

tomografias computadorizadas de pacientesinternos e externos. Todos estes

exames geram um laudo composto da parte descritiva com a impressao

diagnéstica e descrigao dos achados de imagem, bem como as imagens

propriamente ditas, que devem constar do resultado a ser entregue ao

paciente e arquivados por um periodo de 20 anos, quando em suporte de

Papel, ou permanentemente, quando em sistema informatizado, segundo

orientagao do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagndstico por Imagem,

regulamentado pela Resolugao CFM n° 1821, de 23/11/2007.

Com 0 aumento da frequéncia dasolicitagao de examesde determinados

pacientes, especialmente pacientes oncolégicos, o armazenamento de dados

€ imagens para comparagéesposteriores adquire uma grande importancia no

acompanhamento terapéutico destesindividuos.



O HGeS\M,comotodainstituigao de satde, esta sujeito a demandas

judiciais, necessitando de um respaldo documental robusto em seus arquivos,

bem como nas atuagdes de junta médica de satide que acontecem na

guarnigao, onde torna-se necessaria a revisio de exames anteriores dos

demandantes.

1.1 PROBLEMA

A exemplo de grandes organizagoesde satide, o HGeSM tem crescido

em tecnologia e em numero de atendimentos, necessitando, portanto,

adequar-se aos novos tempos. O PACS (Picture Archiving and

Comunication System) é uma tecnologia avancada de centralizacao e

armazenamento de imagense laudos radiolégicos e de outros exames de

imagem como ultrassom, por exemplo. O PACS também possibilita o

acesso a miltiplas estagdes de trabalho simultaneamente para a tomada

de decis6esclinicas e cuidado do paciente.

Atualmente 0 HGeSM nao dispde desta tecnologia. Frente a esta

situagao, foi formulado o seguinte problema:

Quais os beneficios que a implantacao do sistema PACStraria para o

Hospital Geral de Santa Maria?

1.2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é fazer uma revisao bibliografica para mostrar

Os beneficios que o sistema PACS pode trazer ao HGeSM em termos de

tapidez no tempo de laudo, acuracia, reducgao de custos e seguranga. E



Para que também possa servir de argumento para que nofuturo adquira-se,

ou até mesmo desenvolva-se, um sistema semelhante.

Para viabilizar a execugao do objetivo geral deste estudo, foram

formulados objetivos especificos, abaixo relacionados, que permitam

responder 0 problema proposto:

a) Mostrar a tendéncia mundial em informatizagao das informacées em

satide dentro de hospitais ou mesmoclinicas especializadas;

b) Familiarizaro leitor, mesmo nao sendo da area da satide, em especial

a radiologia, a respeito das terminologiasutilizadas em tais sistemas;

c) Explicar como funciona e interage o sistema PACS com as suas

fontes de alimentagao (examesrealizados);

d) Salientar a interagao do sistema PACS com

o

restante dasclinicas e

unidades da organizago de satide;

e) Elencar os possiveis beneficios da implantagaéo do sistema em

termosjuridicos, organizacionais e econdémicos.

2. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

Atualmente o HGeSMnaodispée desta tecnologia, o que acarreta

algumasdificuldades,tais como: maior gasto com impressao desnecessaria

de exames de pacientes internos da unidade. Estes pacientes estao

internados nas dependéncias do hospital e nado tém necessidade de

levarem consigo seus exames apésa alta hospitalar, ja que na maioria das

vezes sao solicitados em funcao da internacaoatual. Outra dificuldade é a

nao disponibilizagao de exames anteriores para comparagao,

especialmente exames de pacientes oncolégicos aos quais as condutas

terapéuticas sao, muitas vezes, determinadas de acordo coma evolugado da

imagem. As imagens e os laudos fadiolégicos possuem determinacao

propria para o armazenamento, o que nao ocorre atualmente por falta de

espacofisico.



Podemoscitar também

0

dificil acesso as imagens pelo médico

solicitante fora do setor de Imagem do hospital, uma vez que o mesmo nao

tecebe os resultados no seu ambulatorio ou no Pronto Atendimento, tendo

que deslocar-se até o referido setor, o que ocasiona perda de tempo do

profissional, que deixa de atender um outro usuario neste interim. Para

finalizar, a nao existéncia de um padrao de laudos através de um sistema,

faz com queosprofissionais tenham que executd-los em word, pondo em

risco a qualidade do servico ofertado.

3. METODOLOGIA DA REVISAO BIBLIOGRAFICA

Foi realizada umarevisao bibliografica como metodologia.

3.1 ESTRATEGIA DE BUSCA

Foram realizadas buscas em bancos de dados deliteratura cientifica

como Pubmed,Springer Link e Google Académico entre junho e julho de
2019 usando como palavra chave “PACS” ou “Picture Archiving and

Communication System”. Foram excluidos artigos duplicados ou anteriores

a 1990.

4. RESULTADOSE DISCUSSAO

O Exército Brasileiro notabiliza-se pelo alto nivel do seu sistema de

satide desde seusprimdrdios. E impossivelcontar-se a historia da medicina

no Brasil sem fazer referéncia a primeira anestesia geral realizada no
Hospital Militar do Rio de Janeiro (atual Hospital Central do Exército) em



1847. Atualmente temos equipamentos de ponta e pessoal altamente

capacitado em nossasunidadesde satide, nao sendo diferente no HGeSM,

onde desde a sua criagao tem acompanhado a evolugdo da ciéncia como

ela se da, rapida

e

eficiente.

Nos dias de hoje os hospitais estéo mais digitalizados, procurando

armazenar a menor quantidade de papéis possivel para facilitar seus

processos e também o fluxo de armazenamento. O Sistema Hospitalar de

Informagao (HIS) e o Sistema de Informagao Radiolégica (RIS), andam

juntos para formar o PACS, que integrados com o ja existente SIGH

(Sistema Interno de Gestéo Hospitalar) nos fornecem informagdes

integradas a respeito dos registros de satide de nosso usuario, se estao

completos, corretos e adequados.

No entanto, o armazenamento de imagens necessita de um

Processamento um pouco peculiar, pois ele arquiva e processa imagens de

diversasfontes, seja RX, ultrassom ou tomografia por exemplo. O objetivo

do sistema é methorara rotina do setor de imagem, integrando o setor de

imagem aos outros setores do hospital como enfermaria, UTI, Pronto

Atendimento e Ambulatérios. As imagens ficam acessiveis a qualquer

estagao de trabalho do hospital. Por exemplo: o médico oncologista realiza

um novociclo de quimioterapia em uma determinada paciente e deseja ver

se o tamanho dotumor regrediu. Ele pode conferir as imagense laudos de

exames anteriores e no mesmo momento instaurar ou alterar conduta,

melhorando em muito a qualidade do atendimento do paciente que nao

precisa retornar em outro momento para mostrar exames.

Estudos mostram que 0 uso do PACS na execugao do laudo reduz tempo

€ fadiga do radiologista, além de conferir maior seguranca do laudo fornecido.

Aoinvés de perder-se tempotirando filmes de envelopes e fixando em um

negatoscopio, simplesmente abre-se o arquivo o paciente, com seus exames

anteriores, se for 0 caso, passiveis de comparacao. Aldosari et al (2017),

comprovou através de estudo transversal com 160 usuarios do PACS que

houve um impacto positivo no andamento dos servicos que o adotaram, na

Arabia Saudita. Os recursos do sistema também auxiliam a trabalhar a imagem



para melhorvisualizagéo de estruturas que podem fazer grande diferenga, com

microcalcificagdes mamarias por exempio.

© problema da capacidade de armazenamento também pode ser

resolvido com o sistema PACS. No ambito do Exército Brasileiro sao

corriqueiras as sindicancias em processos de juntas de satide. Faz-se

necessario 0 arquivamento adequado de laudos e imagenssolicitados nestas

demandas,para a protegao da propria instituicao.

Com a implantagao do sistema PACS podemos também ter uma redugao

significativa nos custos com filme, uma vez que passamos a usar a chamada

radiologia film-less, ou seja, sem filme. Pacientes internados geralmente nao

retiram seus exames, que acabam sendo descartados. No sistema PACS essas

imagens seriam acessadas nas estagées de trabalho, sem a necessidade de

impressao. No HGeSM temos um gasto mensal de cerca de 4000 reais com

filmes, entre tomografias, radiografias e mamografias, que poderia ter uma

tedugao de cerca de 20%(SILVA, 2008).

5. CONSIDERACOESFINAIS

Para a implantagao do sistema PACS ha a necessidade de integragao

de mais duas ferramentas: HIS (Hospital Information Systems) e RIS (Radiology

Information Systems) (KOVACSetal). SegundoSilva etal, dentre os beneficios

da integragaéo desses sistemas est&o: descentralizagao das atividades,

documentagaode textos e imagens associados,interface de comunicagao com

outros sistemas e menor tempo de espera pelo paciente, além da ja citada

reducao de custos.



 

Figura2 fonte:https://www.ricoh.co.in/solutions/industry-

solutions/healthcare/diagnostic-centre

Em tempos de cortes de verbas e aproveitamento da mao de obra,

acreditamos que a tecnologia venhacontribuir muito no trabalho dos hospitais,

nao apenasnos setores de imagem, mas também nossetores de prontuarios,

comona criagao dos prontuarios eletrénicos, que poupam tempo

e

pessoal,

além defacilitarem o acessoas informagées do usuario de maneira rapidae em

qualquer estacao de trabalho do hospital.

Outro aspecto que observamos com frequéncia em nosso servigo é a

solicitagao do mesmo exame mais de uma vez porprofissionais diferentes

dentro do hospital. A unificagao do sistemaevitaria esse tipo de acontecimento.

Muitas vezes o paciente vem ao pronto-atendimento, realiza determinado

examee é liberado. Se retorna nooutro dia, o outro plantonista muitas vezes

acabasolicitando o mesmo exame, que nao seria necessario.

O sistema PACSproporciona também o acesso remoto ao exame, sendo

que

o

radiologista pode dar um parecer a respeito de determinado examefora



do horario de expediente, evitando muitas vezes que o paciente tenha que ser

evacuado para um hospital conveniado em situagdo extrema. Ou mesmo

especialidades comocirurgia geral, toracica e clinica neurologica, as quais

atualmente contamos em nosso hospital, possam dispor desse acesso e

prestarem auxilio ao plantonista que tenha alguma demanda nessas

especialidades.

A medicina caminha a passos largos e nao retrocede. Em 2009 houve

um incentivo econémico nos Estados Unidos para o incremento no uso dos

prontuarios eletrénicos, tanto que desde entao a prevaléncia no seu uso

é

alta

(L.C. ROMANetal 2017). No Brasil, especialmente em hospitais ainda temos

algumas resisténcias, muito devido aos impasses tecnolégicos (dificuldades

com servidores, por exemplo), mas ha que fazer-se um esforco para a

implementacao desses sistemas, inclusive em prol da ciéncia, para melhoria da

coleta de dados para pesquisa. As Forcas Armadas de um modo geral reunem

boas condig6es para a realizagao de pesquisas de varias fontes. Com o uso do

PACS,para se falar apenas dos sistemas de imagem e pesquisas nessa area,

podemos quantificar as imagens das patologias mais prevalentes e tragar

planos de prevengao e conduta naforca.

Ha poucasestatisticas a respeito da satide de nossa tropa. O que temos

é fruto de observagéesindividuais. Sistemas informatizados nos auxiliam a

tragar estatisticas para prevermos numero de médicos especialistas para

determinadas areas, custos com terapia, e mesmo exames.

Finalizando, podemos vislumbrar um futuro onde teremos em nossas

maosfacilmente os dados de satide de todas as unidades. Porém, precisamos

iniciar dentro das unidades de satide, mais precisamente nos setores de

imagem,a organizagdo, economia e seguranga de todos os usuarios, que em

ultima andlise, somos todos nés.
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