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RESUMO: A Atenção Domiciliar é definida como nova modalidade de atenção à saúde, que 
é substitutiva ou complementar às já existentes, e que é caracterizada por um conjunto de 
ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas 
em domicílio, que prima pela garantia de continuidade de cuidados de forma integrada 
às redes de atenção à saúde. Seu maior objetivo é propor condições de reorganização 
do processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, 
ambulatorial e hospitalar, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/
ou redução do período de permanência de usuários internados, a humanização da atenção, 
a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários. Descrever a vivência da 
Atenção Médico Domiciliar desenvolvida por alunos do curso de Medicina. São realizadas 
visitas semanais aos casos repassados para visita. São visitas realizadas as terças-feiras 
de manhã, com 2 alunos da Liga Acadêmica de Atenção Básica à Família e Comunidade do 
curso de Medicina da UNAERP (LAABFC) e 1 docente do curso de Medicina da UNAERP que 
é médica de família e comunidade. São realizadas visitas a diversos pacientes que possuam 
problemas de saúde controlados/compensados, com dificuldade ou impossibilidade física 
de locomoção e que necessitem de cuidados de menor complexidade até uma unidade de 
saúde. Os benefícios da atenção domiciliar são voltados ao usuário do SUS, às famílias e ao 
sistema de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Serviços de Assistência Domiciliar, Promoção da Saúde, Qualidade da 
Assistência à Saúde.

HOME HEALTH CARE: FROM THEORY TO PRACTICE
ABSTRACT: Home Care is defined as a new modality of health care, which is substitutive 
or complementary to the existing ones, and which is characterized by a set of actions to 
promote health, prevention and treatment of diseases and rehabilitation provided at home, 
which strives for the ensuring continuity of care in an integrated manner with health care 
networks. Its main objective is to propose conditions for reorganizing the work process of 
teams that provide home care in primary, outpatient and hospital care, with a view to reducing 
the demand for hospital care and / or reducing the length of stay of hospitalized users, the 
humanization of attention, deinstitutionalization and expansion of users’ autonomy. Describe 
the experience of Home Medical Care developed by medical students. Weekly visits are made 
to cases forwarded for visit. Visits are carried out on Tuesday mornings, with 2 students from 
the Academic League of Primary Care for the Family and Community of the UNAERP Medicine 
course (LAABFC) and 1 professor from the UNAERP Medicine course who is a family and 
community doctor. Visits are made to several patients who have controlled / compensated 
health problems, with physical difficulty or impossibility of mobility and who need less complex 
care to a health unit. The benefits of home care are aimed at SUS users, families and the 
health system.
KEYWORDS: Home Care Services, Health Promotion, Quality of Health Care.
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1 |  INTRODUÇÃO
Atender as demandas populacionais, gerir o cuidado ofertado a essa população, 

demanda da condição do profissional, serviço de saúde, ou responsável pelo atendimento, 
prover ou disponibilizar tecnologias de saúde de acordo com as necessidades de cada 
pessoa ao longo da vida, visando ao seu bem-estar, segurança e autonomia para seguir 
com uma vida produtiva e feliz (CECÍLIO, 2009).

A gestão do cuidado em saúde proporciona o foco tanto em uma unidade como na 
trajetória do usuário/paciente, e para isso, considera tanto o “planejamento de recursos 
(físicos, materiais, de organização da força de trabalho), adoção de dispositivos, ferramentas 
e regulamentos, avaliação da qualidade das ações empreendidas”, quanto “correção das 
insuficiências, com formulação de novos planos e propostas” (GRABOIS, 2011, p. 161).

Então, é perceptível que oferecer um cuidado com qualidade não se dá de forma 
espontânea, natural e automática. É necessário realizar a combinação de algumas 
características como a intencionalidade e a capacidade (GRABOIS, 2011). A intencionalidade 
é fundamental para se concretizar um modelo de atenção voltado às necessidades e riscos 
dos pacientes. Já a capacidade de identificar recursos, é a característica que possibilitará 
combinar esses recursos com as centenas de variações possíveis de usá-lo. 

Como a proposta de cada ação demanda de planejamento e pactuação entre os 
responsáveis, há a possibilidade do protagonismo de diversos atores ficar mais evidente. 
Cada ação vai se completando e complementando na gestão do cuidado, e ao longo dos 
anos é possível perceber que surgiram mudanças nas necessidades de saúde da população 
(BRASIL, 2020), o que provocou a busca de respostas cada vez mais adequadas a estas 
diferentes necessidades, seja pelo profissionais de saúde, pelo sistema de saúde e até 
mesmo pelos usuários do serviço. 

Frente ao crescente aumento dos atendimentos à população idosa, às pessoas com 
doenças crônicas degenerativas ou com sequelas provenientes de doenças ou acidentes, 
além da dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a Atenção Domiciliar (AD) destaca-
se como importante possibilidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 
2020).

A Atenção Domiciliar é definida como nova modalidade de atenção à saúde, que é 
substitutiva ou complementar às já existentes, e que é caracterizada por um conjunto de 
ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas 
em domicílio, que prima pela garantia de continuidade de cuidados de forma integrada às 
redes de atenção à saúde (BRASIL, 2013b).

Uma vez que o Brasil é um país de grande diversidade e extensão territorial, a 
classificação da complexidade assistencial em Atenção Domiciliar baseia-se na tentativa de 
se propor parâmetros que permitam a delimitação do foco de atenção, e que esse priorize 
os casos que demandam maiores recursos dos serviços de saúde, e o acompanhamento 
da equipe multiprofissional (BRASIL, 2013a). 
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Com essas medidas, torna-se possível o planejamento da assistência com qualidade, 
assim como impactar na redução da duplicidade de atendimento na rede pública, o que 
favorece que as ações sejam mais resolutivas.

Cada vez mais a Atenção Domiciliar ganha espaço, sendo possível ter clareza de 
sua indicação. Ela é indicada, no Sistema Único de Saúde, para:

[...] Pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção 
à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária 
ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é 
considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e 
prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, 
família e cuidador (BRASIL, 2017, art. 535).

E para atender essa população, a Atenção Domiciliar, segundo Art. 536 (BRASIL, 
2017), é organizada em três modalidades que posteriormente serão melhor detalhadas: 

I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); 
II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); 
III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3). 
Para que o início do atendimento ocorre da melhor forma possível, é necessário que 

haja a avaliação de condições para Atenção Domiciliar (AD). Essa avaliação é fundamental 
não só para início do atendimento, que deve começar tão logo os critérios de elegibilidade 
de usuários sejam preenchidos, quanto para a adequada finalização, quando deixarem de 
existir ou quando os objetivos da intervenção forem alcançados (BRASIL, 2020). 

 Entretanto, de uma maneira geral, as condições clínicas que justificam a adoção 
desta abordagem são de caráter crônico, 

o que dificulta a clareza a respeito do momento da alta, neste caso, 
correspondendo ao final do acompanhamento domiciliar. Para que diminua a 
situação de dúvida, é importante que a assistência seja bem planejada, com 
objetivos claramente delimitados (tanto para a equipe quanto para o usuário 
e família), que, uma vez atingidos, possibilitarão o estabelecimento de novas 
metas, ou direcionarão a alta adequadamente (BRASIL, 2020, p.15).

As diferentes modalidades ou perfis de elegibilidade para Atenção Domiciliar 
(Figura 1) graduadas em relação à complexidade de assistência, à periodicidade necessária 
das visitas e ao tipo de equipe responsável pelo cuidado, mencionando tanto as equipes de 
APS quanto serviços específicos.
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Figura 1. Perfis de elegibilidade para AD, Adaptado de Brasil (2017).

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) deve organizar seu processo de trabalho 
de tal forma que pacientes e cuidadores, assim como os demais profissionais envolvidos 
no atendimento, uma vez deparando-se com alterações na situação clínica do paciente, 
tenham um canal de comunicação ágil com sua Equipe Multiprofissional de Atenção 
Domiciliar (Emad) ou equipe de Atenção Básica (BRASIL, 2013a). 

Focando a discussão no Serviço de Atenção Domiciliar, é importante ressaltar 
alguns outros pontos presentes na Portaria de consolidação nº 5 de 28 de setembro de 
2017 (BRASIL, 2017). Os principais pontos aqui descritos são referentes aos objetivos 
dos Serviços de Atenção Domiciliar (Quadro 1), diretrizes dos Serviços de Atenção 
Domiciliar (Quadro 2), indicação e modalidade de Atenção Domiciliar(Quadro 3), critérios 
de elegibilidade (Quadro 4) e inelegibilidade (Quadro 5) para a Atenção Domiciliar.

Art. 533. O SAD tem como objetivos
I - redução da demanda por atendimento hospitalar; 
II - redução do período de permanência de usuários internados; 
III - humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários; e
IV - a desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAS. 

Quadro 1: Objetivos do Serviço de Atenção Domiciliar segundo Portaria de consolidação nº 5 
de 28 de setembro de 2017.
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Art. 534. A AD seguirá as seguintes diretrizes:
I - ser estruturada de acordo com os princípios de ampliação e equidade do acesso, acolhimento, 
humanização e integralidade da assistência, na perspectiva da Rede de Atenção à Saúde (RAS); 
II - estar incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com os outros pontos de atenção à 
saúde;
III - adotar linhas de cuidado por meio de práticas clínicas cuidadoras baseadas nas necessidades do 
usuário, reduzindo a fragmentação da assistência e valorizando o trabalho em equipes multiprofissionais 
e interdisciplinares; e 
IV - estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, do usuário, da família e do(s) 
cuidador(es).

Quadro 2: Diretrizes do Serviço de Atenção Domiciliar segundo Portaria de consolidação nº 5 
de 28 de setembro de 2017

Da indicação e das modalidades de Atenção Domiciliar
Art. 537. Nas três modalidades de AD (AD 1;AD 2; AD 3), as equipes responsáveis pela assistência têm 
como atribuição: 
I - trabalhar em equipe multiprofissional integrada à RAS; 
II - identificar, orientar e capacitar o(s) cuidador(es) do usuário em atendimento, envolvendo-o(s) na 
realização de cuidados, respeitando seus limites e potencialidades, considerando-o(s) como sujeito(s) do 
processo; 
III - acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários, familiares ou cuidadores; 
IV - promover espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e familiares; 
V - utilizar linguagem acessível, considerando o contexto; 
VI - pactuar fluxos para atestado de óbito, devendo ser preferencialmente emitido por médico da EMAD ou 
da Equipe de Atenção Básica do respectivo território; 
VII - articular, com os demais estabelecimentos da RAS, fluxos para admissão e alta dos usuários em AD, 
por meio de ações como busca ativa e reuniões periódicas; e 
VIII - participar dos processos de educação permanente e capacitações pertinentes.

Quadro 3: Indicação e modalidade de Atenção Domiciliar segundo Portaria de consolidação nº 
5 de 28 de setembro de 2017.

Art. 538, Art. 539 e Art. 540 – Critérios de elegibilidade na modalidade AD 1, 2 e 3

Art. 538. Considera-se 
elegível na modalidade 

AD 1

O usuário que, tendo indicação de AD, requeira cuidados com menor 
frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, 
uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos 
cuidadores. 
§ 1º A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é 
de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de 
acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades 
de cada caso. 
§ 2º As equipes de atenção básica que executarem as ações na modalidade 
AD 1 devem ser apoiadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 
ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação. 

Art. 539. Considera-se 
elegível na modalidade 

AD 2

O usuário que, tendo indicação de AD, e com o fim de abreviar ou evitar 
hospitalização, apresente: 
I - afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados 
intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação; 
II - afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento 
causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal; 
III - necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no 
mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário; ou 
IV - prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho 
ponderal. 
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Art. 540. Considera-se 
elegível, na modalidade 

AD 3

O usuário com qualquer das situações listadas na modalidade AD 2, 
quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de 
equipamento(s) ou agregação de procedimento(s) de maior complexidade
(por exemplo, ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição 
parenteral e transfusão sanguínea), usualmente demandando períodos 
maiores de acompanhamento domiciliar.

Quadro 4: Critérios de elegibilidade das modalidades de Atenção Domiciliar segundo Portaria 
de consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017.

Art. 541. O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 e AD 3 é de 
responsabilidade do SAD. 

Parágrafo Único. Fica facultado à EMAD Tipo 2 prestar assistência apenas na 
modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução da 
modalidade AD 3. 

Art. 544. Será inelegível para a AD o usuário que apresentar pelo menos uma das seguintes 
situações:

I - necessidade de monitorização contínua; 
II - necessidade de assistência contínua de enfermagem; 
III - necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para a realização de vários 
procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência; 
IV - necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência; ou 
V - necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva, nos casos em que a equipe não estiver apta a 
realizar tal procedimento. 

Quadro 5: Critérios de Inelegibilidade para a Atenção Domiciliar segundo Portaria de 
consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017.

Art. 545. O descumprimento dos acordos assistenciais entre a equipe multiprofissional 
e o usuário, familiar(es) ou cuidador(es) poderá acarretar a exclusão do usuário do SAD, 
ocasião na qual o atendimento do usuário se dará em outro serviço adequado ao seu caso, 
conforme regulação local. 

Do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) tem-se:
Art. 546. As equipes que compõem o SAD são: 
I - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD), que pode ser constituída 

como: 
a) EMAD Tipo 1; ou 
b) EMAD Tipo 2; e 
II - Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP). 
§ 1º A EMAD e a EMAP devem ser cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES), conforme as normativas de cadastramento vigentes.
§ 2º A EMAD é pré-requisito para constituição de um SAD, não sendo possível a 

implantação de uma EMAP sem a existência prévia de uma EMAD. 
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Art. 547. A EMAD terá a seguinte composição mínima: 
I - EMAD Tipo 1: 
a) profissional(is) médico(s) com somatório de carga horária semanal (CHS) de, no 

mínimo, 40 (quarenta) horas de trabalho por equipe; 
b) profissional(is) enfermeiro(s) com somatório de CHS de, no mínimo, 40 (quarenta) 

horas de trabalho por equipe; 
c) profissional(is) fisioterapeuta(s) ou assistente(s) social(is) com somatório de CHS 

de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho por equipe; e 
d) profissionais auxiliares ou técnicos de enfermagem, com somatório de CHS de, 

no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de trabalho por equipe; 
II - EMAD Tipo 2: 
a) profissional médico com CHS de, no mínimo, 20 (vinte) horas de trabalho; 
b) profissional enfermeiro com CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho;
c) profissional fisioterapeuta ou assistente social com somatório de CHS de, no 

mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; e 
d) profissionais auxiliares ou técnicos de enfermagem, com somatório de CHS de, 

no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de trabalho. 
Parágrafo Único. Nenhum profissional componente de EMAD poderá ter CHS 

inferior a 20 (vinte) horas de trabalho. 
Art. 548. A EMAP terá composição mínima de 3 (três) profissionais de nível superior, 

escolhidos entre as ocupações listadas a seguir, cuja soma das CHS de seus componentes 
será de, no mínimo, 90 (noventa) horas de trabalho: 

I - assistente social; 
II - fisioterapeuta; 
III - fonoaudiólogo; 
IV - nutricionista;
V - odontólogo; 
VI - psicólogo;
VII - farmacêutico; ou 
VIII - terapeuta ocupacional. 
Parágrafo Único. Nenhum profissional componente da EMAP poderá ter CHS inferior 

a 20 (vinte) horas de trabalho. 
Do Funcionamento do SAD:
Art. 549. O SAD será organizado a partir de uma base territorial, sendo referência 

em atenção domiciliar para uma população definida e se relacionará com os demais 
serviços de saúde que compõem a RAS, em especial com a atenção básica, atuando como 
matriciadores dessas equipes, quando necessário. 

§ 1º A EMAD realizará atendimento, no mínimo, 1 (uma) vez por semana a cada 
usuário.
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§ 2º A EMAP será acionada somente a partir da indicação clínica da EMAD, para dar 
suporte e complementar suas ações. 

§ 3º Durante o período em que o usuário estiver sob os cuidados do SAD, a equipe 
de atenção básica de sua referência deverá compartilhar o cuidado, participando na 
elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS) daquele usuário. 

§ 4º O SAD deverá articular-se com os outros serviços da RAS, principalmente 
hospitais, serviços de urgência e Atenção Básica, buscando evitar demanda direta dos 
usuários. 

Art. 550. A admissão do usuário ao SAD exigirá a sua prévia concordância e de 
seu familiar ou, na inexistência de familiar, de seu cuidador, com assinatura de termo de 
esclarecimento e responsabilidade. 

Art. 552. Estima-se, em média, o atendimento de 60 (sessenta) usuários para cada 
EMAD Tipo 1 e 30 (trinta) usuários para cada EMAD Tipo 2, mensalmente. 

Art. 553. O SAD ofertará, no mínimo, 12 (doze) horas/dia de funcionamento, de 
modo que o trabalho da EMAD seja no formato de cuidado horizontal (diarista) em dias 
úteis e nos finais de semana e feriados, de forma a assegurar a continuidade da atenção 
em saúde, podendo utilizar, nestas ocasiões, o regime de plantão. 

Atualmente, o Serviço de Atendimento Domiciliar em Ribeirão Preto é composto por 
03 Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 01 Equipes Multiprofissionais 
de Apoio (EMAP) habilitadas e ativas. 

A articulação deste serviço com Universidades que possuem cursos de medicina é 
extremamente importante e este documento visa descrever a vivência da Atenção Médico 
Domiciliar desenvolvida por alunos do curso de Medicina junto a pessoas acompanhadas 
pelo SAD.

2 |  ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EXPERIÊNCIA

A formação de profissionais da área de saúde, precisa contemplar os indivíduos 
em sua totalidade, não restringindo o cuidado apenas aos que agendam consultas em 
unidades de saúde. 

A Atenção Médico Domiciliar visa proporcionar esse atendimento em domicílio, 
proporcionando, pelo lado dos alunos, entender o contexto onde transcorre a vida das 
pessoas, o impacto disso na sua situação de saúde e a adequação do cuidado as demandas 
locais. Já pelo lado do usuário do serviço, a pessoa acompanhada, há uma redução no 
tempo de espera, caso fossem acompanhados exclusivamente pela equipe do SAD. 
Outro ponto importante é que reduzindo esse tempo de espera, também se impacta nos 
indicadores de atendimento hospitalar e período de permanência de usuários internados. 

Os alunos do cursos de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), 
pertencentes a Liga Acadêmica de Atenção Básica à Família e Comunidade (LAABFC) 
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tiveram  como cenário de práticas, de 2016 à 2019, as residências de pessoas acompanhadas 
pelo SAD municipal. 

Foram realizadas visitas semanais, a pessoas registradas na Unidade de Saúde 
Castelo Branco, e casos originados do Hospital Electro Bonini. A visitação aconteceu as 
terças-feiras de manhã, com dois alunos da Liga e um docente do curso de Medicina da 
UNAERP (médica de família e comunidade). 

Foram realizadas visitas a diversos pacientes que possuíam problemas de saúde 
controlados/compensados, com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até 
uma unidade de saúde e que necessitassem de cuidados de menor complexidade.

Todas as famílias seguiam os critérios de elegibilidade estabelecidos pelo SAD do 
município de Ribeirão Preto/SP.

As famílias eram previamente avisadas através de contato telefónico, e após a 
primeira visita, eram estabelecidos os retornos e tempo de acompanhamento pelos alunos, 
deixando-se claro que o acompanhamento era concomitante entre o SAD e os alunos.

Demandas que ocorressem eram repassadas ao SAD para discussão de melhor 
conduta a ser adotada.

3 |  RESULTADOS
Durante o acompanhamento realizado, mais de 50 pessoas foram acompanhadas. 

Algumas habilidades e competências foram as mais desenvolvidas com os alunos durante 
as consultas: 

• trabalhar em equipe multiprofissional, de forma integrada à rede de atenção à 
saúde; 

• identificar e treinar os familiares e/ou cuidador dos usuários, envolvendo-os na 
realização de cuidados, respeitando os seus limites e potencialidades; 

• abordar o cuidador como sujeito do processo e executor das ações; 

• acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários e familiares e/ou cuidador 
como parte do processo de Atenção Domiciliar; 

• elaborar reuniões para cuidadores e familiares; entre outras.

Como uma boa parcela das pessoas visitadas eram idosas, foi possível também 
aplicar os conceitos relacionados à Atenção Domiciliar na Saúde do Idoso (Figura 2).
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Figura 2. Ilustração estática com esquema de conceitos relacionados à Atenção Domiciliar na 
Saúde do Idoso (UNASUS, 2015).

O perfil dos pacientes atendidos foram: pacientes com mal de Parkinson, mal de 
Alzheimer, osteoartrose generalizada, fratura de fêmur, depressão maior, e outras doenças 
crônico-degenerativas próprias da senilidade, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
mellitus tipo 2, dislipidemia, sobrepeso ou obesidade, entre outros.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os benefícios da atenção domiciliar são voltados ao usuário do SUS, às famílias e 

ao sistema de saúde. 
O SAD favorece o sistema de saúde no processo de reestruturação da atenção 

básica, conforme os princípios do SUS, e a incorporação de atendimentos desta lógica, com 
inserção de alunos, mostra-se relevante para formação de novos profissionais médicos. 

É o momento oportuno de o aluno entender a importância do cuidado, a família e o 
cuidador como unidade de cuidado, e seu papel como elemento importante neste contexto.
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