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RESUMO  
 

A assistência à saúde, pelo Sistema Único de Saúde, tem a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) como responsável pela reorganização dos serviços de saúde na 
Atenção Primária (AP). Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são os profissionais 
integrantes da equipe Saúde de Família (eSF) que contribuem para a integração e 
mediação da informação entre a equipe de saúde e a população. Ademais, têm como 
parte de suas atribuições, desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de 
doenças. Considerando a Competência em Informação (CoInfo), reconhecida como 
um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes relacionados à necessidade e 
ao uso de informação, e, levando em conta sua relevância em ambientes 
informacionais e de contexto social em relação às atribuições dos ACS, tendo a 
informação como papel central, este estudo busca responder: Como a Competência 
em Informação tem contribuído para os Agentes Comunitários de Saúde no 
reconhecimento e êxito de suas atribuições  como mediadores da informação no seu 
exercício profissional junto à população adscrita e equipe de saúde, sob a perspectiva 
do desenvolvimento local/regional? O objetivo principal é descrever a inter-relação e 
transversalidade entre atribuições específicas dos ACS, com os parâmetros e 
indicadores da Competência em Informação, estabelecidos por Belluzzo (2007). Foi 
realizado um estudo de campo, com a abordagem qualitativa e quantitativa, aplicada, 
descritiva, com os 48 agentes comunitários de saúde atuantes na cidade de Batatais-
SP. A maioria dos participantes, do sexo feminino, na faixa etária dos 41-50 anos, com 
pelo menos o ensino médio completo e tempo de profissão superior a 15 anos. 
Inicialmente, fez-se a inter-relação entre as principais atribuições do ACS com os 
indicadores de CoInfo, a fim de avaliar suas habilidades com relação à competência 
em comunicação e informação durante o processo de trabalho. Assim, os 
participantes da pesquisa mostraram que compreendem a finalidade de suas 
atribuições e que exercem sua função como mediadores da informação junto à equipe 
e à comunidade, sendo assim, pode-se considerá-los como sendo competentes em 
informações nessas atribuições. Ainda que, com relação a atribuições de orientação 
e educação em saúde, os participantes demonstraram comunicar informações 
necessárias com objetivo de construir políticas institucionais de forma coletiva sobre 
os agravos à saúde, destacando sua contribuição ao desenvolvimento humano, social 
e econômico de sua localidade. Como contribuição do estudo, além de enfatizar a 
importância da mediação da informação no processo-doença, destaca-se a 
necessidade de capacitações em Competência em Informação junto a equipe de 
saúde, a fim de reforçar a geração de informações sobre saúde de uma localidade 
para elaboração de Políticas Públicas que contemplem a melhoria dos níveis de 
saneamento e saúde da comunidade, questões centrais para contribuir com o 
Desenvolvimento Regional. 
 
Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde. Competência em Informação. 
Mediação da informação. Desenvolvimento Regional. 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT   
 

Health care, by the Unified Health System, has the Family Health Strategy (ESF) as 
responsible for the reorganization of health services in Primary Care (AP). Community 
Health Agents (CHA) are the professionals who are part of the Family Health team 
(eSF) who contribute to the integration and mediation of information between the 
health team and the population. In addition, they have as part of their attributions, to 
develop health promotion and disease prevention actions. Considering Information 
Competence (CoInfo), recognized as a set of skills, knowledge and attitudes related to 
the need and use of information, and, taking into account its relevance in informational 
environments and social context in relation to the attributions of ACS, having 
information as a central role, this study seeks to answer: How Information Competence 
has contributed to Community Health Agents in the recognition and success of their 
attributions as mediators of information in their professional practice with the enrolled 
population and the health team, under the perspective of local/regional development? 
The main objective is to describe the interrelation and transversality between specific 
attributions of the ACS, with the parameters and indicators of the Information 
Competence, established by Belluzzo (2007). A field study was carried out, with a 
qualitative and quantitative approach, applied, descriptive, with 48 community health 
agents working in the city of Batatais-SP. Most participants were female, aged between 
41-50 years, with at least completed high school and more than 15 years of 
professional experience. Initially, there was an interrelationship between the main 
attributions of the ACS with the CoInfo indicators, in order to assess their skills in 
relation to competence in communication and information during the work process. 
Thus, the research participants showed that they understand the purpose of their 
attributions and that they exercise their function as mediators of information with the 
team and the community, thus, they can be considered as being competent in 
information in these attributions. Although, regarding the attributions of orientation and 
health education, the participants demonstrated to communicate necessary 
information in order to build institutional policies collectively on health problems, 
highlighting their contribution to the human, social and economic development of their 
locality. As a contribution of the study, in addition to emphasizing the importance of 
information mediation in the disease process, the need for training in Information 
Competence with the health team is highlighted, in order to reinforce the generation of 
health information from a locality to elaboration of Public Policies that contemplate the 
improvement of the sanitation and health levels of the community, central issues to 
contribute to the Regional Development. 
 
 
 
Keywords: Community Health Agent. Information Competency. Information 
mediation. Regional Development. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Dentre as condições de vida mais importantes do indivíduo, encontra-se 

a saúde, a qual foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1947, 

como sendo “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas 

a ausência de doença ou enfermidade”. Seu papel na vida humana está relacionado 

com as oportunidades de as pessoas adquirirem uma vida saudável, garantindo a 

diminuição ou ausência de agravos à saúde. Para isso, os indivíduos precisam ser os 

agentes com liberdade de decisão sobre seus valores de acordo com suas 

necessidades (SEN, 2010). 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 

reunida na Declaração de Alma-Ata, de 1978, reafirma a saúde ser um direito humano 

fundamental, e tem como meta social mundial alcançar o mais alto nível possível de 

saúde. Considera-se que, para alcançar o desenvolvimento econômico e social, 

esperam-se ações conjuntas dos setores econômicos, sociais e de saúde, tendo em 

vista a promoção e proteção da saúde dos povos, contribuindo com a qualidade de 

vida das pessoas. Os governos, portanto, têm a responsabilidade de proporcionar 

ações adequadas sanitárias e sociais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).  

Os cuidados primários são considerados essenciais à saúde; 

cientificamente fundamentados e socialmente aceitáveis, devem ser colocados ao 

alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade. Nesse sentido, a Atenção 

Primária à Saúde ficou definida, pela Conferência de Alma-Ata, como os cuidados 

essenciais baseados em métodos de trabalho e tecnologias de natureza prática, 

aceitáveis socialmente, acessíveis aos indivíduos e famílias, com a sua participação 

e a um custo razoável para a comunidade (BRASIL, p. 26, 2015). 

No Brasil, a Constituição Federal Brasileira de 1988 garante a saúde 

como direito universal e o dever do Estado, através de políticas públicas sociais e 

econômicas (BRASIL, 2010). A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida 

como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre a organização e regulamentação das 

ações e dos serviços de saúde em todo o território nacional, formalizando o Sistema 

Único de Saúde (SUS), garantindo o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 

de assistência à saúde. Assim, a assistência à saúde pelo SUS abrange tanto as 

ações assistenciais curativas, assim como as atividades de promoção da saúde e 

prevenção de doenças. 
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Desta maneira, a promoção da saúde, definida na 1ª Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, como um processo em que os indivíduos e 

comunidades possam ter a capacidade de controlar sua própria saúde, sendo, para 

isso, necessária a mobilização de recursos pessoais e sociais. No entanto, para a 

efetivação da promoção da saúde, espera-se a participação crítica e efetiva das 

pessoas nas problematizações da realidade, tendo como finalidade ampliar o controle 

de suas ações que possam resultar em melhores condições de vida (SOUZA et al., 

2014). 

Nesse contexto, a promoção da saúde é o termo usado para se referir 

ao processo de capacitação da população para atuar na melhoria de sua saúde e de 

sua qualidade de vida, incentivando uma maior participação no controle deste 

processo (BRASIL, 2002). Portanto, representa uma estratégia para enfrentar os 

vários agravos à saúde que afetam a população e, através de articulações entre 

saberes técnicos e populares, propõe-se mobilização de ações para o enfrentamento 

e resolução dos problemas relacionadas a saúde (BUSS, 2000).  

A Carta de Ottawa, documento originário da primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em novembro 

de 1986, apresenta intenções que contribuem para alcançar a saúde dos povos. Diz 

respeito a um conjunto de valores, como a qualidade de vida, solidariedade, equidade, 

democracia, desenvolvimento, com a participação do Estado, da comunidade, dos 

serviços de saúde e parceiros intersetoriais, representando responsabilizações 

múltiplas. Como pré-requisitos para alcançar a saúde são necessárias algumas 

condições, como, habitação, educação, alimentação, renda, justiça social e 

ecossistema saudável (BRASIL, 2002).  

Esse documento expõe como primordial a necessidade de alcançar a 

equidade em saúde para que todos tenham a possibilidade de conquistar o potencial 

máximo de sua saúde. Uma estratégia para atingir a promoção da saúde e o 

empoderamento das pessoas com relação aos cuidados de saúde, é desenvolver 

habilidades pessoais e sociais, no acesso e uso de informações e educação para a 

saúde (GARBIN; GUILAM; NETO, 2011).  

As estratégias da promoção da saúde precisam estar adaptadas às 

necessidades locais, considerando as diferenças culturais, sociais e econômicas de 

cada região. Isso demanda ações coordenadas entre vários setores da sociedade. 

Além disso, para que informações sobre a promoção da saúde alcancem a população 
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de maneira efetiva e segura, há a necessidade da mediação por profissionais da 

saúde, grupos sociais, gestores e mídia.	 

A transição epidemiológica representa as mudanças demográficas, 

sociais e econômicas ocorridas ao longo do tempo, com reflexos na frequência, 

magnitude e distribuição das condições de saúde, considerando os dados como, 

morbidade, invalidez e morte, de uma população específica (BRASIL, 2015, p. 13). 

Considera-se fundamental conhecer as mudanças de situações de saúde de uma 

região a fim de organizar os sistemas de saúde.  

No Brasil, o modelo de transição apresenta superposição ou acumulação 

das fases epidemiológicas, ou seja, uma tripla carga de doenças, caracterizada pela 

persistência de doenças infecciosas e carenciais com o aumento de doenças crônicas. 

A partir de experiências internacionais e, considerando a situação de saúde brasileira, 

o SUS tende a modificar o modelo de atenção à saúde, de fragmentado, voltado para 

eventos agudos, para sistemas integrados de saúde ou as Redes de Atenção à Saúde 

(BRASIL, 2015). 

Assim sendo, foram implantadas no país, as Redes de Atenção à Saúde 

(RAS), através da Portaria GM/MS n. 4.279/2010, na forma de redes temáticas de 

linhas de cuidados. São organizadas em ações e serviços de saúde, de diferentes 

necessidades e densidades tecnológicas, que são integradas por meio de apoio 

técnico, logístico e de gestão, garantindo a integralidade do cuidado (BRASIL, 2015). 

Para que a RAS cumpra seu papel na organização e coordenação do 

cuidado integral à saúde, foi operacionalizada a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), que estabelece que a Atenção Básica (AB), organizada em Redes de 

Atenção à Saúde (RAS), fica responsável pelo cuidado integral da pessoa em sua 

singularidade e na sua inserção sociocultural, incorporando as ações de vigilância em 

saúde (BRASIL, 2012). Ademais, estabelece que a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), que tem composição mínima por um médico, um enfermeiro, auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, como a estratégia prioritária 

de atenção à saúde, responsável pela reorganização da Atenção Básica (BRASIL, 

2017). 

Os profissionais de saúde, integrantes da ESF e responsáveis por 

desenvolver ações que visem à promoção e prevenção, através da integração entre 

a equipe de saúde e a comunidade, são os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

Dentre suas atribuições, devem estar em contato permanente com as famílias, 
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desenvolver ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das 

doenças, além de acompanhamento das pessoas com problemas de saúde e 

identificação dos indivíduos expostos a situações de risco (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, os ACS têm importante papel na comunidade como 

educadores em saúde, uma vez que são sujeitos estratégicos na complementação 

dos processos de informação, educação e comunicação, nas ações de promoção da 

saúde junto aos indivíduos, famílias e comunidades (PAIXÃO, 2011). Esperam-se, 

então, como resultado do trabalho dos ACS, alterações significativas, por meio de 

projetos e ações de promoção da saúde, na ampliação da capacidade dos indivíduos, 

famílias e comunidades de cuidarem de forma autônoma de sua saúde. 

Diante deste contexto, a presente pesquisa surge do interesse da autora, 

após a experiência de anos de atuação como médica generalista nos serviços de 

saúde pública, especialmente na Atenção Básica. Uma inquietude decorrente do ato 

de observar a forma com que os membros da equipe de saúde, em especial os 

Agentes Comunitários de Saúde, se comunicam e se relacionam, assim como 

promovem a mediação da informação com os usuários do Sistema Único de Saúde, 

na Atenção Primária de Saúde. Acredita-se que quando os pacientes desenvolvem 

capacidades de entendimento sobre seu processo saúde-doença, podem alcançar o 

empoderamento e a autonomia. Consequentemente, um paciente com engajamento 

nas ações de promoção de saúde, tem uma melhor aderência ao tratamento 

adequado. No entanto, muitas vezes, para que seja bem orientado, o paciente precisa 

ter a mediação da informação, papel que é atribuído ao ACS.  

Essa condição demanda dos profissionais da saúde envolvidos, novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes para que ampliem a capacidade de reconhecer 

a necessidade de buscar, identificar, avaliar e usar eficazmente a informação e 

contribuir para a tomada de decisão autônoma dos indivíduos com relação ao cuidar 

da saúde (MENDONÇA et al., 2009).  

Atualmente, as estruturas e as relações sociais vêm sendo alteradas e 

condicionadas por uma revolução tecnológica, uma economia globalizada e 

informacional, caracterizando a sociedade contemporânea. Essa nova sociedade é 

estruturada em redes de informação e comunicação, onde as formas de produção e 

consumo de conhecimentos vêm se modificando e estimulando novas necessidades 

e novas atitudes (BELLUZZO, 2007). 
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Com a rapidez da geração e acumulação de conhecimento, no contexto 

da sociedade da Informação, há a necessidade de essa informação ser 

adequadamente assimilada, assumindo papel primordial como fonte alimentadora 

para produtividade, uma vez que está associada ao desenvolvimento e à liberdade 

individual (BELLUZZO, 2007). Assim, a informação é considerada como um recurso 

básico para o desenvolvimento em qualquer campo do conhecimento e da atividade 

humana.  

Com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação e (TICs), 

houve um aumento do contingente de informações disponíveis, com o acesso 

facilitado. No entanto, muitas dessas informações podem ser conflitantes, 

tendenciosas e não confiáveis. Neste sentido, ter habilidades em reconhecer as 

necessidades em buscar, selecionar, avaliar criticamente e compartilhar a informação 

é fundamental para aprimorar o pensamento crítico e analítico dos indivíduos em 

relação ao universo informacional (BELLUZZO, 2014).  

Por conseguinte, a mobilização de habilidades, conhecimentos e 

atitudes direcionadas ao processo construtivo de significados a partir da informação, 

do conhecimento e do aprendizado é conhecida como Competência em Informação 

(DUDZIAK, 2008).  

 As características da Competência em Informação (CoInfo) incluem: as 

habilidades que se interligam e constroem conhecimento a partir de uma série de 

informações acumuladas ao longo da vida e que permitam entender o mundo; possuir 

habilidades para saber como fazer algo produtivo a partir do conhecimento adquirido; 

e atitude com relação aos aspectos sociais e afetivos que determinam o 

comportamento em relação a pessoas, coisas e fatos (BELLUZZO, 2007, p. 32-33). 

A mediação da informação pode ser considerada como inerente à 

competência em informação, uma vez que envolve o aperfeiçoamento de atitudes 

relativas à busca, recuperação, avaliação e disseminação da informação, sendo, 

portanto, uma ação de interferência. Assim, mediar a informação permite a interação 

entre mediador e mediado, incentivando e potencializando a construção do 

conhecimento pelos mediados. Esse processo de mediação modifica e transforma os 

estímulos do mediado, promovendo uma postura ativa, reflexiva, crítica e reflexiva 

diante de informações para a satisfação de necessidades informacionais (BELLUZZO, 

2014). 
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Neste contexto, e considerando a relevância da CoInfo em ambientes 

informacionais e de contexto social em relação às atribuições dos agentes 

comunitários de saúde (ACS) como profissionais responsáveis por desenvolver ações 

que busquem a integração entre a equipe de Saúde da Família (eSF) na Atenção 

Básica e a população, tendo a informação como papel central, este estudo busca 

responder: Como a Competência em Informação tem contribuído para os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) no reconhecimento e êxito de suas atribuições 

profissionais como mediadores da informação no seu exercício profissional, junto à 

população adscrita e equipe de saúde, sob a perspectiva do desenvolvimento 

local/regional? 

Para responder ao problema de pesquisa, tem-se como objetivo 

principal, descrever a inter-relação e transversalidade entre atribuições específicas 

dos agentes comunitários de saúde, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, PNAB 

em 2011 e 2017, com os parâmetros e indicadores de desempenho da Competência 

em Informação, estabelecidos por Belluzzo (2007). 

Como objetivos secundários, descrever o perfil profissional do agente 

comunitário de saúde entrevistado; entender o processo de mediação da informação 

em saúde entre os ACS com a equipe Saúde da Família e a comunidade, 

correlacionando informações sobre níveis de saúde local, com Políticas Públicas em 

saúde e o Desenvolvimento Regional; compreender a percepção e a motivação do 

agente comunitário de saúde sobre suas ações no processo de trabalho; identificar a 

sua visão sobre seu papel como intermediador na comunicação entre equipe de saúde 

e usuários. 

A intenção do estudo parte do pressuposto de que o agente comunitário 

de saúde, com habilidades em mobilizar informações e conhecimentos dentro de suas 

atribuições, tenha atitudes direcionadas e exerça sua função como mediador da 

informação junto à equipe e à comunidade, e, através de ações em saúde, contribua 

para o desenvolvimento social e local. 

A pesquisa se justifica, ao considerar que o alcance dos objetivos 

destacados visa à construção de propostas que possam promover atividades e 

capacitações, voltadas aos ACS e para toda a equipe de saúde com relação à 

relevância do desenvolvimento de habilidades com a busca, uso, análise e 

compartilhamento da informação para alavancar a contribuição social da Estratégia 

de Saúde da Família. 
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Para atingir os objetivos de pesquisa, inicialmente, foi realizada a revisão 

bibliográfica sobre os temas: Desenvolvimento Regional, Estratégias Saúde da 

Família, Agentes Comunitários da Saúde, Competência em Informação e Mediação 

da Informação. 

Realizou-se um estudo de campo com os agentes comunitários de 

saúde de Estratégias Saúde da Família (ESF), da cidade de Batatais-SP. A pesquisa 

é aplicada, descritiva e explicativa, com abordagem quantitativa e qualitativa.  

A pesquisa tem relação com a linha de pesquisa “Dinâmicas Territoriais 

e Desenvolvimento Regional”, tendo em vista que o objeto de estudo é a Estratégia 

Saúde da Família, na Atenção Básica, vinculada ao Sistema Único de Saúde, 

instituição com determinantes tipos de interações e diferentes formas de atuação, 

relevantes no processo de desenvolvimento de determinada comunidade, condição 

que justifica conhecer os meandros das interações e atuação desta instituição.  

Como contribuições da pesquisa, enseja-se que o entendimento da 

importância do processo de mediação da informação na rotina de trabalho do ACS, 

possa fortalecer a comunicação entre todos os membros da equipe da ESF, e, assim, 

desenvolverem em conjunto, propostas e ações de prevenção e promoção da saúde 

junto à comunidade.   

  O trabalho está estruturado em X Seções, sendo a presente introdução 

a 1ª. Seção. Inicialmente foram apresentadas as discussões conceituais - na 2ª. 

Seção sobre a trajetória do Sistema Único de Saúde (SUS) e o novo modelo da 

atenção à saúde. Na 3ª. Seção são apresentadas a Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB) e as diretrizes para a organização da Atenção Básica. Na 4ª. Seção 

são apresentados o perfil, a formação e as atribuições do Agente Comunitário de 

Saúde. Na 5ª. Seção os Agentes Comunitários de Saúde são apresentados como 

mediadores relevantes na Estratégia Saúde da Família, foram discutidos a 

comunicação, educação e competência em informação nas práticas em saúde. Na 6ª. 

Seção são apresentadas discussões conceituais para a construção da a inter-relação 

e transversalidade entre atribuições específicas dos agentes comunitários de saúde, 

com os parâmetros da Competência em Informação (CoInfo) a partir de Belluzzo 

(2007). Na 7ª. Seção apresentam-se discussões da dinâmica entre saúde e 

competência em informação como contribuição para o desenvolvimento regional. 

Após a apresentação do referencial teórico e para adentrar na pesquisa de campo, na 

8ª. Seção são apresentados os Procedimentos Metodológicos. Na 9ª. Seção são 
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apresentados os dados e análise da pesquisa de campo realizada na cidade de 

Batatais (SP) com os Agentes Comunitários de Saúde, revelando o retrato local da 

competência e mediação da informação em suas atribuições e, seu potencial para 

contribuir com o desenvolvimento local. E, por fim, na 10ª. Seção, pode-se observar 

as considerações finais em torno do objetivo proposto pela presente pesquisa. 
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2. A TRAJETÓRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E O NOVO 
MODELO DA ATENÇÃO À SAÚDE  

 
Na década de setenta, com a migração populacional para as periferias 

urbanas das grandes cidades, intensifica-se a concentração de renda e a consequente 

tensão social, tornando-se necessário o aumento da oferta de serviços sociais 

básicos, ficando a responsabilidade para os municípios. Portanto, já nessa época, na 

área da saúde, vários municípios, através das Secretarias Municipais de Saúde 

(SMS), constituíram as Unidades Básicas de Saúde (UBS), visando à atenção integral, 

universal e equitativa (SANTOS, 2018). 

Como resultado, essas iniciativas convergiram para um movimento mais 

amplo de elaboração de políticas públicas destinadas ao direito da cidadania. Além 

disso, a mobilização de outros setores da sociedade, como o engajamento de 

acadêmicos e pesquisadores, assim como, o aporte de profissionais e técnicos dos 

Ministérios da Previdência e Saúde, culminam no Movimento da Reforma Sanitária 

Brasileira (MRSB) (SANTOS, 2018).  

Desta forma, a partir da organização do MRSB, foram realizados o I e o 

II Simpósio Nacional de Política de Saúde, em 1979 e 1982, respectivamente, com 

reflexos nas decisões da 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986 

(SANTOS, 2018). Em seu relatório final, a CNS deixa evidentes as necessárias 

modificações no setor da saúde, com a necessidade de ampliar os conceitos de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Considera a saúde como direito, e 

resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, lazer e acesso aos serviços de saúde. Ademais, enfatiza que: 

 
[...] o direito a saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas 
de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, 
proteção, recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os 
habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser 
humano em sua individualidade (BRASIL, 1986). 

 

Assim sendo, a Constituição Federal de 1988 estabelece a saúde como 

direito universal e garantido pelo Estado por meio de políticas públicas sociais e 

econômicas. Através da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como a Lei 

Orgânica da Saúde, dispõe sobre a organização e regulamentação das ações e 

serviços de saúde em todo o território nacional e, formaliza o Sistema Único de Saúde 
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(SUS), garantindo acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência a 

saúde. O SUS deve abranger tanto as ações assistenciais curativas e atividades de 

promoção da saúde e prevenção de doenças (BRASIL, 2009). 

Portanto, o SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas 

sociais da Constituição de 1988, uma vez que visa à democratização, à universalidade 

e à descentralização nas ações e nos serviços de saúde (BRASIL, 2000). Dentre os 

seus principais princípios e diretrizes, destacam-se a universalidade de acesso aos 

serviços de saúde em todos os níveis de assistência, a integralidade e a igualdade da 

assistência em saúde. Além disso, garante a preservação da autonomia das pessoas 

na defesa de sua integridade física e moral, o direito à informação às pessoas 

assistidas sobre sua saúde, participação da comunidade e descentralização político-

administrativa, com direção em cada esfera de governo (MATTA, 2007). 

A prestação de seus serviços deve ser garantida por órgãos e 

instituições públicas, federais, estaduais e municipais, com a participação da iniciativa 

privada de maneira complementar (BRASIL, 2000).  

A organização da prestação da assistência no SUS, baseada nos 

princípios de regionalização e hierarquização, estabeleceu que as ações e os 

procedimentos se dividissem entre a atenção básica e os serviços de média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar. Assim, espera-se garantir a integralidade da 

assistência à saúde no SUS, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos em todos os 

níveis de complexidade (CONASS, 2007). 

Na política de atenção, os serviços de saúde convivem com diferentes 

tipos organizativos, divididos em atenção primária ou atenção básica e atenção de 

média e alta complexidades. Desta forma, os serviços de saúde são oferecidos de 

acordo com a hierarquia dos três níveis de atenção, tendo como pressupostos as 

ações em saúde focadas em agravos e não na integralidade da atenção (GONDIN et 

al., 2011). 

Assim, a assistência em saúde estruturada em especialidades e serviços 

diagnósticos e terapêuticos, de acordo com os procedimentos de média e alta 

complexidades, proporciona um estrangulamento na rede de serviços de saúde. Essa 

fragmentação da atenção esbarra na baixa resolutividade dos primeiros níveis de 

atenção e a dificuldade para o acesso aos níveis maiores de complexidade (GONDIN 

et al., 2011).  
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Com a consolidação do modelo de atenção primária, novas práticas 

profissionais e tecnologias, e rearranjos organizativos são capazes de proporcionar 

qualidade e identificação de riscos individuais e coletivos, ambientais ou sanitários e 

diagnósticos precoces (GONDIN et al., 2011).   

A atenção primária ou atenção básica constitui-se no primeiro ponto de 
atenção à saúde e tem, como um de seus objetivos, o alcance de certo grau 
de resolução de problemas, que possa, além de prevenir, evitar a evolução 
de agravos, com vistas à redução de situações mórbidas que demandem 
ações de maior complexidade (GONDIN et al., p. 95, 2011).   

Como consequência, espera-se que quando a atenção básica realiza 

diagnóstico precoce de situações de risco, que excede a capacidade de resolução, 

proceda com o encaminhamento para atendimentos mais complexos, otimizando a 

melhoria da assistência e estabelecendo uma continuidade à atenção (GONDIN et al., 

2011). 

Figura 1 - A mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de 
               atenção à saúde 

                                 
Fonte: Elaborada pela autora, baseado em CONASS, 2007. 

 

Santos (2018) comenta sobre os avanços e resolutividade dos serviços 

prestados na prática pelo SUS. Com relação às necessidades e aos direitos da 

população, tem proporcionado a interação das ações promotoras, protetoras e 

recuperadoras da saúde, principalmente no que concerne aos diagnósticos 

epidemiológicos, sociais, à formação profissional e aos processos de trabalho em 

equipe.  

Em 1991, foi implementado pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), com a finalidade de contribuir para a 
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redução da mortalidade materno-infantil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, 

através da extensão de cobertura dos serviços de saúde para áreas carentes e 

desassistidas. A partir de então, o MS reconhece a importância dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) nos serviços básicos de saúde e inicia, em 1994, o 

Programa Saúde da Família (PSF).  

Com a finalidade assistencial às famílias de comunidades desassistidas, 

o Programa Saúde da Família passa a ser uma estratégia, que visa atender o 

indivíduo e a família de forma integral e contínua, desenvolvendo ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Desta forma, configurou o modelo de composição 

de equipe e de organização do trabalho em saúde, definindo o território.  O objetivo 

geral da Estratégia Saúde da Família é contribuir para a reorientação do modelo 

assistencial, que até então era focado no modelo tecnicista/hospitalocêntrico, e passa 

para um exemplo de Atenção Primária à Saúde (APS), objetivando as necessidades 

básicas de saúde, incluindo ações tradicionais na saúde pública como no saneamento 

do meio, desenvolvimento nutricional, vacinação, informação em saúde e as 

demandas clínicas, como prevenção, profilaxia e o tratamento de doenças (ROSA; 

LABATE, 2005).  

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978), os cuidados primários 

com a saúde são aqueles cuidados essenciais de saúde e fundamentados 

cientificamente com métodos e tecnologias práticas, aceitos socialmente, de alcance 

universal e com a participação da comunidade e dos governos. Desta maneira, a 

atenção primária à saúde representa o primeiro acesso dos indivíduos e comunidade 

com o sistema nacional de saúde. Portanto, os cuidados primários com a saúde 

podem refletir as características políticas, socioculturais e econômicas de um país 

(BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, é de acordo com os principais problemas de saúde da 

comunidade que devem ser proporcionados serviços de proteção, prevenção, 

tratamento e reabilitação em saúde. Ademais, dentre os cuidados essenciais com a 

saúde, devem ser incluídos, a educação em saúde, o saneamento básico, a 

prevenção de endemias, programas materno-infantil e de imunização, a distribuição 

de medicamentos essenciais e a valorização de práticas complementares (BRASIL, 

2002). 

Portanto, a atenção básica pode ser definida como um conjunto de 

ações de saúde, individual e coletiva, englobando:  
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[...] a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte 
na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012, p. 19).  
 
 

Assim, orientada pelos princípios de universalidade equidade, 

acessibilidade, integralidade da atenção e participação social, a Atenção Básica 

fundamenta-se em diretrizes. Dentre elas, a adstrição de território, que permite o 

planejamento de ações em saúde e saneamento; permitir o acesso universal e 

contínuo da população aos serviços de saúde, que garanta a integralidade dos 

serviços; a adscrição dos usuários, com o objetivo de incentivar o vínculo e a 

responsabilização entre a população e equipe de saúde; estimular a participação do 

indivíduo de maneira a aumentar a sua autonomia no processo saúde-doença. 

Também, tem o propósito de coordenar a integralidade das ações de promoção à 

saúde, prevenção de agravos e vigilância em saúde, tratamento e reabilitação 

(BRASIL, 2012).  

A Atenção Primária à Saúde corresponde às ações assistenciais de 

baixa complexidade, mas de alta frequência, alocadas em unidades básicas de saúde, 

consideradas como porta de entrada para um sistema de saúde hierarquizado de 

acordo com níveis de complexidade (BARROS et al., 2010). 

A organização da Atenção à Saúde em redes tem a finalidade 

estratégica do cuidado integral e é direcionada de acordo com as necessidades de 

saúde da população.  

Para isso, a implementação de redes de atenção a saúde propõe uma 

nova maneira de organizar o sistema de atenção a saúde em sistemas integrados, 

com a finalidade de responder com efetividade, qualidade e equidade, às condições 

de saúde das pessoas. Portanto, as Redes de Atenção à Saúde (RAS) “são arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, 

que integradas por meio se sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão buscam 

garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 2015, p. 19).  
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3 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB) E AS 
DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

 
Considerando a Atenção Básica (AB) ou Atenção Primária a Saúde 

(APS), termos considerados equivalentes nas atuais concepções da PNAB (2017), 

como a principal porta de entrada, como o centro de comunicação da Redes de 

Atenção a Saúde e coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços 

disponibilizados na rede, é definida assim:   

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 
coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância 
em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em 
território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 
sanitária (BRASIL,2017).  

A partir disso, a Atenção Básica envolve um conjunto de intervenções de 

saúde no âmbito individual e coletivo que envolve: promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação, através de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e 

participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 

bem delimitadas, sob sua responsabilidade (CONASS, 2004, p. 7). 

De acordo com Mendes (2002), a Atenção Primária à Saúde objetiva 

revolver a maioria dos problemas de saúde da população, além de ser responsável 

pela organização dos fluxos e contrafluxos dos usuários pelas redes e serviços de 

saúde ofertados pelo SUS. 

A primeira edição da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) foi em 

2006, revisada na Portaria n° 2.488, de 21 de outubro de 2011, e posteriormente pela 

Portaria n° 2436, de 21 de setembro de 2017. A PNAB, considerada como resultado 

da experiência no desenvolvimento e consolidação do SUS, aprova e estabelece a 

revisão de diretrizes e normas para a organização em redes da Atenção Básica 

(BRASIL, 2017).  

Dessa forma, a Atenção Básica (AB) tem a responsabilidade de 

desenvolver ações individuais e coletivas, visando à promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos 

e a manutenção da saúde. Portanto, espera-se que desenvolva atendimento integral 

que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas nos determinantes de 

saúde. Para que essas ações aconteçam, são desenvolvidas práticas de cuidado e 
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gestão participativa e democrática, na forma de trabalho em equipes direcionadas a 

uma determinada população adstrita (BRASIL, 2012). 

A PNAB é orientada pelos princípios da universalidade, acessibilidade, 

integralidade e continuidade do cuidado e sustenta os seguintes Princípios: 

• Universalidade: possibilita o acesso universal e contínuo a serviços de 

qualidade e que sejam resolutivos. A RAS, como porta de entrada e 

acolhimento das pessoas, e tem a finalidade de promover o vínculo e a 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde;  

• Equidade: oferecer o cuidado, baseado nas diferenças de condições de vida e 

saúde, de acordo com as necessidades das pessoas, garantindo o direito à 

saúde pela diferenciação social, mas que deva atender a toda e qualquer 

diversidade. Fica proibida a exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, 

nacionalidade, etnia, orientação sexual, condição socioeconômica, entre 

outras. 

• Integralidade: ofertar e executar o conjunto de serviços que atendam às 

necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e 

manutenção da saúde, prevenção de doenças e agravos, da cura, da 

reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos.  

Com relação às Diretrizes, a PNAB (2017) estabelece:   

I. Regionalização e Hierarquização, como recorte espacial e estratégico 

de regiões de saúde para fins de planejamento, organização e gestão de redes de 

ações e serviços de saúde; 

II. Territorialização e Adstrição do território, considerado esse como a 

unidade geográfica, de construção descentralizada do SUS na execução das ações 

estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

Tem a finalidade de identificar a situação epidemiológica, social, cultural e econômica 

de cada área, a fim de planejamento e o desenvolvimento de ações em saúde; 

III. População Adscrita:  usuários dos serviços de saúde prestados pelo 

SUS.  

IV. O Cuidado Centrado na Pessoa, de forma singularizada para auxiliar 

as pessoas a desenvolverem conhecimentos, aptidões, competências e confiança 

necessária para gerir e tomar decisões sobre sua própria saúde; 
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V. Resolutividade: a AB deve ser capaz de resolver a maioria dos 

problemas de saúde da população, utilizando e articulando diferentes pontos da RAS, 

no cuidado individual e coletivo.  

VI. Longitudinalidade do cuidado: garantir a continuidade da relação do 

cuidado, baseado na construção de vínculo e na responsabilização entre profissionais 

e usuários ao longo do tempo, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde; 

VII. Coordenar o cuidado, através da elaboração, acompanhamento e 

organização do fluxo dos usuários entre os diversos pontos da atenção das RAS. 

Assim, mantendo a integralidade dos serviços de saúde, de modo que possam ser 

desenvolvidas ações de vigilância e promoção à saúde, prevenção de agravos, 

tratamento e a reabilitação. 

VIII. Ordenar as redes de maneira que consiga identificar as 

necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, para o planejamento 

das ações e programação dos serviços de saúde. 

IX. Participação da comunidade, incentivando a participação das 

pessoas nas ações que possam aumentar sua autonomia e capacidade de alterar os 

determinantes do processo saúde-doença. 

Ademais, a PNAB de 2011 dispõe sobre as competências e as 

responsabilidades de todas as esferas de Governo, a infraestrutura e funcionamento 

da AB, da educação permanente do processo de trabalho da equipe da AB e das 

atribuições de cada membro da equipe de saúde (BRASIL, 2011).  

Considerando a ESF a responsável pela reorganização da atenção 

básica, são necessários alguns requisitos, como uma equipe multiprofissional, 

composta por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem 

e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescida de profissionais de saúde 

bucal (BRASIL, 2011).  

A PNAB (2011) recomenda que cada equipe de Saúde da Família deve 

ser responsável em média por 3.000 e no máximo 4.000 pessoas, devendo considerar 

o número de famílias em vulnerabilidade do território. A fim de cobrir 100% da 

população cadastrada, ela recomenda o número de 12 ACS por equipe de Saúde da 

Família, com no máximo 750 pessoas acompanhadas por ACS (BRASIL, 2011).  

Com relação às recomendações do processo de trabalho dos ACS, a 

PNAB (2011) define atribuições comuns a todos os membros da equipe de saúde e 
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as atribuições específicas de cada profissional da equipe, que são descritas no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de atenção básica 
         e as atribuições específicas do ACS, de acordo com a PNAB (2011) 

Atribuições comuns a todos os 
profissionais da equipe de atenção básica 

Atribuições específicas do Agente 
Comunitário de Saúde 

Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação, identificando 
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos 
e vulnerabilidades 

Adscrição e cadastro de todas as famílias em 
base geográfica definida, a microárea 

Manter atualizado o cadastro das famílias no 
sistema de informação indicado pelo gestor 
municipal 

Orientar as famílias quanto à utilização dos 
serviços de saúde disponíveis 

Utilizar os dados para avaliar as situações de 
saúde e epidemiológicas da área a fim de 
priorizar condições a serem acompanhadas. 

Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea e acompanhar todas as 
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, 
por meio de visita domiciliar 

Manter o cuidado de saúde da população nas 
próprias unidades de saúde, nos domicílios 
através da visita domiciliar e em espaços 
comunitários 

Desenvolver ações que busquem a integração 
entre a equipe de saúde e a população  

Realizar ações de educação em saúde à 
população adstrita, conforme planejamento da 
equipe 

Desenvolver atividades de promoção da saúde, 
de prevenção das doenças e agravos e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas 
domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas nos domicílios e na comunidade  

Promover a mobilização e a participação da 
comunidade, procurando efetivar o controle 
social 

Estar em contato permanente com as famílias, 
desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde, à prevenção das doenças  

Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, 
integrando áreas técnicas e profissionais de 
diferentes formações 

Manter o acompanhamento das pessoas com 
problemas de saúde, bem como os usuários de 
programas de transferência de renda e 
enfrentamento de vulnerabilidade 

Fonte: Elaborada pela autora, baseada em BRASIL, PNAB, 2012. 
 

Em 21 de setembro de 2017, foi publicada a Portaria n° 2.436 sobre a 

operacionalização da PNAB. Fica recomendado que a população adscrita por equipe 

de Atenção Básica seja de 2.000 pessoas, e da ESF, de 2.000 a 3.500 indivíduos 

dentro de seu território (BRASIL, 2017).  

Com relação aos tipos de equipes de saúde: 

Equipe de Saúde da Família (eSF): considerada a estratégia prioritária. 

Composta por no mínimo um médico e um enfermeiro, ambos preferencialmente com 

especialidade em saúde da família; um auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente 

comunitário de saúde. Pode fazer parte da equipe, o agente de controle às endemias 

(ACE) e os profissionais de saúde bucal (cirurgião dentista e auxiliar e/ou técnico em 

saúde bucal). O número estipulado de ACS para cada equipe deverá ser definido com 
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base populacional, critérios demográficos e epidemiológicos, ficando cada ACS 

responsável por no máximo 750 pessoas. A carga horária estipulada e obrigatória 

para todos os membros da equipe deverá ser de quarenta horas semanais. 

Equipe de Atenção Básica (eAB): fica a cargo da gestão municipal a 

composição da eAB, conforme as características e necessidades do município, já que 

a ESF é o modelo principal. Recomenda-se a composição mínima por médicos, 

enfermeiros auxiliares e/ou técnicos de enfermagem, além de outros profissionais, 

como dentistas e profissionais da saúde bucal, agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias. A carga horária mínima deverá ser de dez horas 

semanais por categoria profissional, com máximo de três profissionais por categoria, 

somando no mínimo 40 horas/semanais. 

Equipe de Saúde Bucal (eSB): composta por cirurgião dentista e auxiliar 

e/ou técnico em saúde bucal, vinculados a uma equipe de Atenção Básica ou equipe 

de Saúde da Família. 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB): 

constituído por equipe multiprofissional e interdisciplinar da área da saúde (assistente 

social, professor de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

especialistas médicos, terapeuta ocupacional), com o objetivo de auxiliar e dar suporte 

clínico, sanitário e pedagógico, aos profissionais das equipes de Saúde da Família e 

Atenção Básica.  

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS): estratégia nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) como possibilidade de reorganização inicial da AB, 

tendo em vista a implementação gradual da ESF. 

De acordo com a PNAB de 2017, todos os profissionais das equipes de 

saúde que atuam na Atenção Básica devem seguir as normativas orientadas pelo 

Ministério da Saúde com relação aos protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas. 

Desta forma, dispõe e define tanto as atribuições comuns a todos os membros da 

equipe de saúde, assim como as específicas para cada categoria de profissional da 

AB.  As atribuições estão agrupadas e descritas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de atenção básica 
         e as atribuições complementares do ACS, de acordo com a PNAB de 2017 

Fonte: Elaborada pela autora, baseado em fontes do BRASIL, PNAB, 2017. 
 

Para Giovanella, Franco e Almeida (2020), a PNAB 2017 traz alguns 

retrocessos nas políticas do modelo assistencial da eSF, pois estabelece a 

possibilidade de as equipes de Saúde da Família conterem apenas um ACS, e até 

mesmo equipes sem agentes. Os autores consideram prejuízo no modelo assistencial, 

uma vez que, a mediação das ações de promoção de saúde é desenvolvida 

principalmente pelo ACS. 

Quanto à comparação dos aspectos organizativos e funcionais das 

equipes e unidades de saúde entre a PNAB de 2011 e a de 2017, Melo et al. (2018) 

veem como continuidades a permanência da ESF como modalidade prioritária de 

Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de Atenção Básica 
Participar do processo de territorização, mapeamento da área e cadastro de todos os membros 
da família;  
Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, através de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, conforme a necessidade local 
Realizar o acolhimento e o acompanhamento dos usuários, identificando as situações de 
necessidades de intervenções de riscos e cuidados 
Realizar ações de educação em saúde da população adscrita e incentivar a mobilização e a 
participação da comunidade nos conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, 
profissionais de saúde e usuários na gestão da UBS 
Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos, surtos de doenças, acidentes, violências, 
situações sanitárias e ambientais; busca ativa de internações e atendimento de urgência por 
causas sensíveis a AB 
Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos e atenção domiciliar a pessoas com 
problemas de saúde  
Realizar a gestão das filas de espera de consultas e exames complementares e contribuir para o 
processo de regulação de acesso a partir da AB  

Atribuições comuns aos ACS e ACE 
Fazer o diagnóstico demográfico, epidemiológico, social, cultural, ambiental e sanitário do 
território de atuação  
Desenvolver atividades de promoção da saúde, prevenção de agravos e doenças  
Programar e realizar visitas domiciliares com periodicidade, identificando e registrando situações 
e casos suspeitos de doenças e agravos 
Orientar a população sobre riscos, sintomas de doenças transmissíveis e medidas de prevenção 
de saúde e mobilizar a população a desenvolver medidas de manejo ambiental para controle de 
vetores de doenças 
Incentivar a participação da comunidade nas políticas públicas a voltadas para a saúde 
Orientar as pessoas com relação à utilização dos serviços de saúde disponíveis 

Atribuições complementares do ACS 
Adscrição das famílias em base geográfica definida 
Usar instrumentos para a coleta e registro de informações que apoiem o diagnóstico demográfico 
e que contribuam para o planejamento de ações de saúde 
Buscar desenvolver ações que contribuam com a interação entre equipe de saúde e a população 
adscrita 
Auxiliar os usuários sobre datas e horários de consultas e exames agendados 
Exercer outras atribuições (aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar, realização 
de curativos) de caráter excepcional, assistidas por profissional de saúde com nível superior  
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implementação da AB e a composição das equipes com os mesmos tipos de 

profissionais e mesmas atribuições, com exceção dos ACS. Ademais, possibilita a 

incorporação do Agente de Combate a Endemias (ACE) como parte das equipes e 

novas atribuições para o ACS, desde que por meio de formação específica e 

assistidos por profissional de nível superior. 

No entanto, consideram como descontinuidade na PNAB de 2017, a 

possibilidade de outras formas de organização da AB, além da saúde da família. 

Também, houve alteração do número de pessoas a serem acompanhadas pelas 

equipes de ESF, que passa a ser de 2.000 a 3.500 (a média na PNAB anterior era de 

3.000 pessoas/equipe, com máximo de 4.000/equipe, sem mínimo). A nova PNAB não 

deixa claro o número de ACS por equipe, mas Melo et al. (2018) entendem que passa 

a ser de 1 ACS/equipe, sendo que esses profissionais passam a cobrir 100% da 

população em condições de maior risco e vulnerabilidade e não mais 100% de toda a 

população da ESF. 

Permanece a ESF como a estratégia de reorientação de modelo de 

atenção à saúde, garantindo o acesso aos serviços de saúde. No entanto, para 

Morosini, Fonseca e Lima (2018), ainda são necessárias reorganizações e 

modificações no que se refere a qualificação de trabalhadores de todos os níveis de 

formação que compõem as equipes ESF; na organização dos processos de trabalho 

precisam ser mais participativos e democráticos; na melhor definição das ações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças; na gestão do trabalho e dos serviços 

da APS. 
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4. O PERFIL, A FORMAÇÃO E AS ATRIBUIÇÕES DO AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

  
 

Com a finalidade de contribuir para a redução dos índices de mortalidade 

materno-infantil nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, foi criado, em 1991, o 

Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PNACS). Em 1992, o PNACS 

teve o reconhecimento do Ministério da Saúde, que o transformou no Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), e o integrou ao Programa Saúde da Família 

em 1994 (MARTINS, 2012).  

Assim, a inserção do ACS como membro da equipe de saúde 

redirecionou seu processo de trabalho, que passou a ter como foco as famílias sob 

responsabilidade das equipes, as APS, com prioridade na promoção, proteção e 

recuperação da saúde, de forma integral, continuada e coordenada do cuidado em 

saúde (MACIEL et al., 2020). 

Entretanto, a primeira regularização da atividade do ACS ocorreu 

somente em 1999, com o Decreto 3.189/99 e a criação da profissão de ACS, em 2002, 

com a Lei n°10.507, quando fica definida a contratação por meio de processo seletivo 

público e seu exercício exclusivamente no âmbito do SUS e sob a supervisão de um 

gestor local (BRASIL, 2004). Em 2006, a Lei n°11.350 estabelece o regime jurídico da 

Consolidação das Leis de Trabalho para os ACS (BRASIL, 2016).  

Reconhecendo o ACS como profissional atuante tanto na área da saúde, 

assim como na área da ação social, foi organizado em 2003 o Perfil de Competências 

Profissionais do ACS, integrando-o à Política de Formação e Desenvolvimento para o 

SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde. Desta forma, a fim de 

contribuir para a formação e disseminação da formação do ACS, o Ministério da 

Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, publicou em 2004 o Referencial 

Curricular para o Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde (BRASIL, 2016). 

A estruturação do curso técnico do ACS consiste em três etapas 

sequenciais, totalizando uma carga horária mínima de 1.200 horas e deve ficar sob a 

responsabilidade dos estados e municípios em parceria com as Escolas Técnicas do 

SUS. No entanto, a formação do ACS dever ser gradual e permanente, uma vez que 

há a necessidade de ser considerado o contexto de rotina de trabalho do ACS. Ainda, 

a responsabilidade da formação é do gestor local com a participação de todos os 
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profissionais da equipe de saúde no acompanhamento e reorientações das ações 

(BRASIL, 2016). 

Então, ficou definido pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias 

Municipais de Saúde que, independentemente do nível de escolaridade, os ACS 

deveriam cumprir os seguintes requisitos iniciais: residir há pelo menos dois anos na 

comunidade onde atuaria, ter no mínimo 18 anos, saber ler e escrever e ter 

disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades. Eles podem participar 

de uma Unidade Básica de Saúde ainda não organizada na lógica de Saúde da 

Família ou estar ligados a uma unidade básica de saúde da família como membro da 

equipe (BRASIL, 2004, p. 13). 

Refletindo sobre a importância do ACS no aprimoramento e 

consolidação da ESF, através de suas ações de saúde e considerando que recebem 

capacitações incipientes, faz-se necessário incentivar a educação permanente a fim 

de suprir as lacunas identificadas no cotidiano do trabalho (QUEIROZ, 2014).   

Portanto, com a finalidade de contribuir com a consolidação e o 

aprimoramento dos serviços da AB, a PNAB (2011) propõe a qualificação das práticas 

de cuidado, gestão e participação popular. Portanto, reconhece que 

 
[...] o redirecionamento do modelo de atenção impõe claramente a 
necessidade de transformação permanente do funcionamento dos serviços e 
do processo de trabalho das equipes, exigindo de seus atores (trabalhadores, 
gestores e usuários) maior capacidade de análise, intervenção e autonomia 
para o estabelecimento de práticas transformadoras, a gestão e autonomia 
dos elos entre concepção e execução do trabalho (BRASIL, 2012). 
 
 

Por definição, educação permanente é aquela em que a aprendizagem 

está vinculada ao processo de trabalho, incorporando o cotidiano das organizações e 

possibilitando transformar as práticas profissionais, de acordo com as necessidades 

locais. Sendo assim, a educação permanente, conhecida como aprendizagem-

trabalho, propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde 

aconteçam a partir da problematização do processo de trabalho, decorrentes dos 

problemas enfrentados na realidade (BRASIL, 2009). 

A educação permanente em saúde inclui, além da dimensão 

pedagógica, que consiste na aquisição e atualização de conhecimentos e habilidades, 

uma estratégia de gestão, a fim de provocar modificações no cotidiano dos serviços 

com relação às práticas de saúde dos usuários. Ademais, também considera como 
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parte desse processo, o aprendizado a partir dos problemas e desafios enfrentados 

no processo de trabalho (BRASIL, 2012). 

Desta forma, a educação permanente contribui para o planejamento e 

programação de atividades educativas, uma vez que permite a análise dos processos 

de trabalho, identificando situações críticas a serem enfrentadas na atenção ou 

gestão. Com isso, possibilita o planejamento de estratégias que promovam políticas 

de acordo com os problemas locais (BRASIL, 2012). 

A reponsabilidade de desenvolver ações para o aperfeiçoamento de 

políticas para a formação, educação permanente, valorização do trabalhador e 

democratização das relações de trabalho no SUS, é designada à Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). Também, fica a cargo da SGTES 

desenvolver políticas e programas que visam ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços de saúde. Além do mais, há o objetivo de assegurar a gestão do 

trabalho e da educação quanto à qualificação dos trabalhadores e pela organização 

do trabalho em saúde, atendendo às necessidades de saúde da população (BRASIL, 

2011).  

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

destinada a trabalhadores da rede de serviços do SUS, por meio da implementação 

da educação permanente dos trabalhadores do SUS, tem por finalidade garantir a 

qualidade e resolubilidade da atenção à saúde prestada à população. O Programa de 

Profissionalização dos Trabalhadores de Nível Médio da Área da Saúde qualifica os 

agentes comunitários de saúde na sua formação inicial. Fica a cargo dos gestores 

municipais e estaduais identificar instituições formadoras de ensino médio para 

articulação e implementação desses cursos (BRASIL, 2011).  

Uma das principais funções do ACS é desenvolver ações que busquem 

integração entre a equipe de saúde e a população. Suas atribuições consistem em 

estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, 

visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das 

pessoas com problemas de saúde, identificar e cadastrar famílias e indivíduos 

expostos a situações de risco, realizar visitas domiciliares; promover a educação e a 

mobilização comunitária com relação às condições sanitárias e orientar as famílias 

quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis (BRASIL, 2012). 

Por serem residentes na área onde atuam, os ACS se assemelham nas 

características culturais e nos anseios da comunidade, e, assim, conseguem 
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identificar as principais necessidades da população (SILVA; DALMASO, 2002). Nota 

técnica nº 546/2021, especifica a legislação regulamentadora do exercício das 

atividades dos ACS no âmbito do SUS, quanto ao tipo de vínculo com os órgãos ou 

entidades da administração, para fins de transferência dos incentivos financeiros pela 

União e as regras sobre o cadastro destes profissionais em estabelecimentos da 

Atenção Primária à Saúde. Assim sendo, o ACS é considerado uma categoria 

profissional essencial para o processo de implementação do SUS, por fortalecer a 

integração entre os serviços de saúde da APS com a comunidade, contribuindo para 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

De acordo com a PNAB (2017), a territorização e adstrição são maneiras 

de permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de 

ações setoriais e intersetoriais de um território específico, com repercussão nos 

condicionantes e determinantes de saúde das pessoas e coletividades.  

As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção 

Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, assim como as 

definições de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras 

normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal (BRASIL, 2017). Desta forma, com relação às atribuições dos ACS, 

listam-se: 

I. Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida 

e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no 

sistema de informação da AB vigente. Para isso, contar com o apoio da equipe, 

para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 

priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;  

II. Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico 

demográfico e sociocultural da comunidade;  

III. Registrar as ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e 

outros agravos à saúde, para fins de planejamento e acompanhamento 

garantido o sigilo ético;  

IV. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 

população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do 

trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;  
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V. Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames 

agendados;  

VI. Participar dos processos de regulação a partir da AB para acompanhamento 

das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou 

desistências de consultas e exames solicitados;  

VII. Exercer outras funções que lhes sejam atribuídas por legislação específica da 

categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do 

Distrito Federal.  

Ainda, as ações a seguir podem ser consideradas como atividades do 

ACS, a serem realizadas em forma excepcional, assistidas por profissional de saúde 

de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de 

equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o 

paciente para a unidade de saúde de referência.  

I. Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover 
saúde e prevenir doenças e agravos;  

II. Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o 

acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo 

projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na AB;  

III. Aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar; 

IV. Realizar técnicas limpas de curativo; 

V. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento da pessoa;  

VI. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e em conjunto 

com os outros membros da equipe; 

VII. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de 

atuação. 

Nesse contexto, para que o ACS exerça suas funções de maneira eficaz, 

são necessárias habilidades para manter um bom relacionamento e boa comunicação 

com a comunidade, além de boa relação interpessoal com os outros membros da 

equipe. Ademais, ele precisa ter conhecimento sobre os serviços que a rede dispõe e 

ser vigilante e atuante na sua área de atuação. Assim, com esses atributos, o ACS 

terá condições para colaborar com o desenvolvimento de ações que possam trazer 

melhorias à qualidade da assistência na atenção básica (SPERONI et al., 2016). 
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Portanto, diante da complexidade e potencialidade do trabalho, o ACS 

se depara com várias situações que podem motivar e outras que desmotivam o 

desenvolvimento das suas atribuições. O reconhecimento e valorização de suas 

ações interfere fortemente em seu trabalho; no entanto, as limitações e dificuldades 

para resolver os problemas que a comunidade enfrenta causam frustações nesses 

profissionais (SPERONI et al., 2016). 

O estudo de Costa et al. (2013) sobre as atribuições do ACS, demonstra 

que quase a totalidade dos agentes comunitários de saúde pesquisados realiza o 

cadastro das famílias. Com relação às visitas domiciliares, a maioria dos agentes 

realiza a visitação na totalidade da população cadastrada. Em geral, o número de 

visita domiciliar semanal por ACS foi de 40, e o tempo destinado às visitas de 120 

horas mensais. Os motivos daqueles que visitam somente parte das famílias, colocam 

como critério de escolha a condição de risco social familiar. E como dificuldades para 

executar a função, a disponibilidade de tempo do agente, o fato de não encontrar a 

família no horário da visita e a não aceitação da família.  

Nesse mesmo estudo, a maioria dos agentes identifica a situação de 

risco das famílias visitadas e informa à sua equipe de saúde, assim como orienta as 

famílias quanto à utilização dos serviços de saúde. Ainda dentro de suas atribuições, 

86,2% dos agentes pesquisados promovem as ações de educação e vigilância em 

saúde com ênfase na promoção e prevenção de saúde; 71,8 % incentivam a educação 

e mobilização da comunidade objetivando ações de saneamento e melhoria do meio 

ambiente (COSTA et al., 2013). 

Para Speroni et al. (2016), o desvio na função do ACS, como atividades 

burocráticas e administrativas no âmbito das unidades de saúde que não lhe 

competem, modifica o modelo assistencial de saúde, diminuindo o tempo destinado 

ao contato com a comunidade. Desta forma, a figura do ACS fica descaracterizada 

frente à população adscrita, prejudicando a mediação da informação e as ações em 

saúde. 

Para Silva e Dalmaso (2002), identificam-se nos ACS duas dimensões 

de atuações, uma estritamente técnica e outra política. Na primeira, relacionado com 

o atendimento aos indivíduos, intervindo para a prevenção de agravos e 

monitoramento de grupos ou problemas específicos, e na segunda, como agente 

organizador e transformador da comunidade, firmando-se como apoiador nos 

processos de autocuidado dos indivíduos.  
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Portanto, deve-se incluir, dentre as atribuições, a competência cultural e 

a orientação comunitária dos ACS, como eixo principal de trabalho, abrangendo desde 

o reconhecimento das características culturais dos grupos sociais e de suas 

necessidades no processo-doença, até a capacidade de unir conhecimentos 

epidemiológicas e clínicos com o propósito de respaldar programas para melhor 

reconhecimento das demandas da população adscrita (MACIEL et al., 2020). Assim 

sendo, pode-se considerar como função primordial do ACS a de integrar a 

comunidade aos serviços de saúde, atuando como facilitador na comunicação desse 

processo.  

Recentemente, diante da pandemia pela COVID-19, faz-se necessária a 

reorganização dos trabalhos dos ACS junto à equipe de saúde e à população, pois 

em eventos de emergência em saúde pública são necessárias novas formas de 

comportamentos social, adequação e desenvolvimentos de estratégias metodológicas 

de trabalho na atuação dos ACS (MACIEL et al., 2020). 

Desta maneira, a atuação dos ACS, no que compete a prevenção, 

promoção e controle de agravos nesse momento de pandemia, é fundamental para 

auxiliar na contenção da transmissão do vírus, oferecendo informações adequadas, 

apoiando a identificação e a vigilância ativa para o cuidado de pessoas e grupos de 

risco em seu território. A reorganização dos serviços dos ACS deve incluir medidas 

de prevenção, orientação sobre quando e onde procurar ajuda em situações de casos 

suspeitos e/ou confirmados e, ainda, dar continuidade aos cuidados de pessoas com 

doenças crônicas (SOUZA et al., 2020).  

Com a finalidade de orientação, o Ministério da Saúde tem publicado 

manuais de orientações aos ACS sobre recomendações de atividades na comunidade 

e nos serviços de saúde. Dentre as competências dos ACS durante a pandemia, 

constam: orientar a população sobre a doença, medidas de prevenção, 

reconhecimento de sinais e sintomas da Covid-19, auxiliar a equipe na identificação e 

monitoramento de casos suspeitos e confirmados (preferencialmente por telefone) e 

ajudar na organização do fluxo de atendimento/acolhimento de pacientes sintomáticos 

(MACIEL et al., 2020). 

As visitas domiciliares, consideradas uma importante ferramenta para 

informar, fazer busca ativa de suspeitos e acompanhamento de casos, quando 

necessário, estará limitada apenas à área peridomiciliar e devem-se garantir cuidados 

de segurança do paciente e do profissional. Deverá ser priorizada a visita aos 
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pacientes de risco (pessoas com 60 anos ou mais, com doenças crônicas não 

transmissíveis como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, doença renal crônica, 

asma, doenças pulmonares e imunossuprimidos (MACIEL et al., 2020). 

Diante desse contexto, os ACS, responsáveis pela vigilância em saúde, 

podem ser considerados como os principais profissionais responsáveis pelo 

reconhecimento das demandas e peculiaridades do território de sua demanda 

(MACIEL et al., 2020).  

Além disso, entende-se que o trabalho dos ACS transpassa as ações 

em necessidade em saúde, e inclui novas demandas, que exigem aperfeiçoamento 

de práticas e utilização de novas ferramentas, como as tecnologias da informação e 

comunicação e as mídias (MACIEL et al., 2020). 
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5. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COMO MEDIADORES 
ESTRATÉGICOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILÍA: 
COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMPETÊNCIA EM 
INFORMAÇÃO NAS PRÁTICAS EM SAÚDE 

 
 

A comunicação, considerada componente fundamental para o 

desenvolvimento da cultura de grupo, permite a criação de meios e canais de diálogo 

aberto e efetivo, oferecendo às pessoas oportunidades para compartilharem seus 

desafios e conquistas gerados na rotina de trabalho. A capacidade de se comunicar, 

de forma escrita ou oral e, de maneira efetiva, clara e assertiva, contribui para um bom 

relacionamento entre colegas de equipe, com profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento e com os usuários do SUS (MARTINELLI, 2021). 

No Brasil, a comunicação em saúde surge na década de vinte do século 

passado, através da criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, que 

utilizava a propaganda e a educação sanitária como estratégias para orientar a 

população sobre medidas higiênicas diante das epidemias. Posteriormente, nos anos 

40, a comunicação em saúde era articulada com a educação, no sentido de uma 

cultura informativo-publicitária, em que as instituições governamentais eram as 

produtoras e emissoras das informações em saúde. Com a redemocratização do país, 

iniciou-se o debate sobre a necessidade de ampliar os canais de comunicação em 

saúde (MARTINELLI, 2021). 

O direito universal à saúde é garantido na Constituição Federal de 1988, 

dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde e na 8° Conferência Nacional de 

Saúde, de 1986, quando foi pactuada a comunicação como possibilidade de 

participação e garantindo o direito à educação, às informações plenas, à liberdade, à 

livre organização e expressão. Além disso, criava-se a proposta de um sistema 

nacional de informações, que garantisse o acesso da população às informações 

necessárias ao controle social dos serviços. Nesse sentido, a comunicação pública:  

 
[...] é aquela em que a maior diversidade possível de vozes tem a 
oportunidade de interagir e constituir um espaço de compartilhamento e 
negociação dos mais diferentes interesses e sentidos, privilegiando o direito 
humano de comunicar além do simples acesso à informação, num processo 
dialógico e participativo (CARDOSO; ROCHA, 2018). 

 
A concepção de comunicação em saúde deve envolver, além de um 

conjunto de serviços e tecnologias na área, processo de produção, circulação, e 
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apropriação de sentidos que permitam a indivíduos e coletividades constituírem a si 

próprios, os acontecimentos no mundo e na sociedade que habitam. Nesse sentido, 

a comunicação não pode ser entendida como persuasão ou divulgação e nem ficar 

restrita aos meios de que pode se valer, como as ações, produtos técnicos e 

categorias profissionais que os produzem (CARDOSO; ROCHA, 2018).  

A comunicação, considerada ato de compartilhamento e ajuda entre 

profissionais da saúde e o usuário assistido, permite a interação entre esses atores e 

serve como instrumento laboral, uma vez que a implementação de uma comunicação 

dialógica, pautada no intercâmbio e na troca de saberes, permite melhores práticas 

de promoção de saúde e no processo terapêutico (CORIOLANO-MARINUS et al., 

2014).  

Portanto, o processo comunicativo baseado por atitudes de 

sensibilidade, empatia e aceitação entre os sujeitos, excluindo as relações de poder, 

e com transmissão de mensagens claras e objetivas, estabelece melhores relações 

terapêuticas entre profissionais de saúde e pacientes. Esse encontro entre cuidador 

e o indivíduo a ser cuidado precisa levar em consideração todos os sentidos para 

reconhecer e interpretar os sinais emitidos pelo usuário, seus antecedentes de vida e 

cultura, a maneira como transmite uma mensagem, suas emoções e expectativas 

(OLIVEIRA et al., 2006). 

A relação dialógica entre profissionais da saúde e usuários dos serviços 

do SUS permite a transmissão de informações que possam persuadir a mudança de 

comportamento, ensinar, ajudar as pessoas a enfrentar situações de agravos à saúde, 

temporárias ou permanentes, contribuindo, assim, no processo terapêutico. Além 

disso, essa prática comunicativa colaborativa, baseada no intercâmbio de saberes, 

incentiva atitudes de autocuidado, permitindo que o indivíduo tenha maiores 

capacidades de decisão sobre ações de cuidados em saúde (CORIOLANO-MARINUS 

et al., 2014).  

Sendo assim, nas práticas profissionais em saúde, a comunicação 

correta tem influência no diagnóstico adequado de agravos à saúde e na aderência a 

tratamentos propostos, uma vez que propicia a construção de vínculo e confiança na 

relação entre profissionais de saúde e os pacientes (MARTINELLI, 2021).  

No entanto, com relação às barreiras no processo de comunicação no 

âmbito da saúde, encontram-se as dificuldades decorrentes de linguagem e saberes 

diversos entre os interlocutores, muitas vezes inacessíveis; a imposição de valores e 
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ideias, com postura autoritária e coercitiva nas orientações sobre agravos à saúde; 

limitações de entendimento do receptor; sugestões que não podem ser cumpridas por 

questões socioeconômicas; além de diferenças de ordem sociocultural e de 

desenvolvimentos cognitivo e intelectual dos comunicadores (MARTINELLI, 2021).  

Ademais, a comunicação é fundamental para o desenvolvimento da 

cultura de grupo, possibilitando a colaboração interprofissional efetiva. Assim, no 

campo da saúde, se reconhece que o trabalho em equipe é baseado na estratégia da 

colaboração interprofissional. Consiste na convivência de diferentes profissionais, “em 

uma modalidade de trabalho coletivo que se desenvolve no cotidiano de encontros e 

diálogos em busca de articulações necessárias à integração de suas ações no ato de 

cuidar” (MARTINELLI, 2021).  

O trabalho em equipe de saúde, de acordo com Martinelli (2021), 

“consiste num modelo de organização das práticas para abordagem ampliada das 

necessidades de saúde, na perspectiva da integralidade preconizada pelo SUS”. 

Desta forma, o trabalho em equipe interprofissional colaborativo contribui na qualidade 

da atenção à saúde, na satisfação dos profissionais de saúde e pacientes, e na 

segurança das ações relacionadas. 

De acordo com Nogueira e Rodrigues (2015), a comunicação e o 

trabalho de equipe interdisciplinar de saúde são fundamentais como determinantes de 

qualidade e segurança na prestação de cuidados aos indivíduos. Essas autoras 

apontam que estudos mostram que deficiências no trabalho em equipe e na 

comunicação entre os profissionais de saúde contribuem para erros médicos, eventos 

adversos e diminuição da qualidade do cuidado. Dentre as falhas no trabalho em 

equipe, e que interferem na comunicação interdisciplinar no contexto de trabalho no 

campo da saúde, encontram-se as diferenças hierárquicas, conflitos de poder e 

dificuldade de alguns profissionais se expressarem frente aos seus colegas de 

trabalho. Assim, as categorias profissionais acabam por atuar em paralelo, em 

detrimento do trabalho em equipe.  

A fim de alcançar uma comunicação efetiva entre os membros de uma 

equipe de assistência à saúde, incentivam-se atitudes que contribuem para o trabalho 

em equipe, como uma escuta ativa, confirmação da compreensão da mensagem, 

envolvimento de todos os membros da equipe, liderança clara e discussões saudáveis 

com informações pertinentes. Também, outras ferramentas importantes que 

contribuem com o trabalho em equipe: reuniões frequentes da equipe de saúde; 
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autocorreção dos membros da equipe; compartilhamento de problemas, metas e 

estratégias. Portanto, são sugeridos protocolos de comunicação estruturados de 

execução de procedimento, onde são discutidos assuntos que podem gerar 

problemas e conflitos relacionados à rotina de trabalho da equipe antes de 

procedimentos e ações em saúde (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015).  

Então, educação em saúde pode ser entendida como um conjunto de 

saberes e práticas orientados para prevenção de doenças e promoção de saúde. 

Refere-se à maneira como o conhecimento cientificamente produzido no campo da 

saúde e intermediado pelos profissionais de saúde atinge a vida cotidiana das 

pessoas, a fim de fazer entender os determinantes do processo saúde-doença, 

oferecendo subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde (ALVES, 

2004/2005).  

De acordo com o Ministério da Saúde, a educação em saúde é de 

responsabilidade de todos que compõem a equipe da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), seguindo o princípio da integralidade, uma vez que permite à equipe, 

juntamente com a comunidade, identificar situações que coloquem em riscos as 

famílias acompanhadas. Dessa maneira, através de processos educativos, podem 

enfrentar de forma compartilhada os determinantes do processo saúde-doença-

cuidado, incentivando a autonomia, o autocuidado e a responsabilidade do indivíduo 

neste processo (CARDOSO e NASCIMENTO, 2010).  

Os serviços de saúde na atenção básica são considerados serviços 

fundamentais para o desenvolvimento de práticas educativas em saúde devido à 

maior proximidade com a população e suas ações preventivas e promocionais 

(ALVES, 2004/2005). E, os ACS têm importante papel na comunidade como 

educadores em saúde, uma vez que são sujeitos estratégicos na complementação 

dos processos de informação, educação e comunicação, nas ações de promoção da 

saúde, junto aos indivíduos, famílias e comunidades (PAIXÃO, 2011).  

As práticas de educação em saúde, de acordo com Alves (2004/2005), 

podem ser delineadas em dois modelos, o tradicional e o dialógico, que se encontram 

em polos extremos. Normalmente, no modelo tradicional, as práticas de educação em 

saúde tendem a apresentar um discurso biologicista, autoritário e normatizador, que 

reduz a participação do indivíduo no processo saúde-doença, uma vez que não 

considera as particularidades individuais, como condições de vida e de trabalho. As 

estratégias desse modelo incluem informações verticalizadas, que determinam 
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comportamentos a serem adotados para a manutenção da saúde. A relação 

estabelecida pelos profissionais de saúde e usuários dos serviços públicos de saúde 

é assimétrica, uma vez que um detém um saber técnico-científico, enquanto o outro 

precisa ser informado, assumindo a comunicação profissional-usuário, caráter 

puramente informativo. Desta maneira, pressupõe-se que a partir da informação 

recebida, os usuários seriam capazes de tomar decisões para prevenção de doenças 

e agravos, e assumir novos hábitos. No entanto, faz-se crítica a esse modelo de 

educação, uma vez que não são considerados determinantes psicossociais e culturais 

dos comportamentos de saúde. 

Já o modelo dialógico propõe práticas de educação em saúde sensíveis, 

baseadas nas necessidades subjetivas e culturais dos usuários. Na orientação das 

ações de saúde, é necessário conhecer o indivíduo, suas crenças, hábitos e 

condições em que vive. Além disso, deve-se envolver os indivíduos nas ações e 

considerá-los como sujeitos portadores de um saber; mesmo não sendo técnico-

científico, não pode ser deslegitimado. Deste modo, o objetivo da educação dialógica 

não é somente informar, mas transformar saberes existentes, buscando a autonomia 

e a responsabilidade dos indivíduos no cuidado com a saúde, tornando 

emancipatórias essas práticas em saúde. A partir desse intercâmbio de saberes 

técnico-científicos e populares, profissionais de saúde e usuários podem compartilhar 

condutas no processo saúde-doença, fortalecendo suas relações. Nesse modelo, as 

mudanças de hábitos e comportamentos para a saúde, têm se mostrado mais 

duradouras, pela construção de novos sentidos e significados individuais e coletivos 

no processo saúde-doença (ALVES, 2004/2005). 

De acordo com Belluzzo (2007), visando ao exercício da cidadania e ao 

desenvolvimento social, há a necessidade de cooperação e o compartilhamento de 

informação e conhecimento na sociedade contemporânea. Para alcançar esse 

propósito, proporcionar novos caminhos e alternativas ao aprendizado de como 

acessar, usar a informação e se comunicar com os diversos meios de comunicação. 

A informação é reconhecida como um recurso básico para o 

desenvolvimento em qualquer campo do conhecimento e da atividade humana. Diante 

do aumento do contingente de informações disponíveis e da facilidade para o acesso, 

principalmente com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

muitas dessas informações podem ser conflitantes, tendenciosas e não confiáveis. 

Neste cenário, ter habilidades em reconhecer as necessidades em buscar, selecionar, 
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avaliar criticamente e compartilhar a informação é fundamental para aprimorar o 

pensamento crítico e analítico dos indivíduos em relação ao universo informacional 

(BELLUZZO, 2014).  

De acordo com Zarifian apud Belluzzo (2020), o conceito de 

competência pode ser comparado como a inteligência prática “para situações 

apoiadas em conhecimentos adquiridos e os transformam quanto maior a 

complexidade das situações que envolvem o contexto social”. Desta forma, é 

considerada uma pessoa competente aquela que consegue agir de maneira eficaz, 

apoiada em conhecimento, diante de situações complexas. Ou ainda, a competência 

envolve a “força propulsora que nos move na execução de ações com utilização de 

recursos adequados que direcionam as tomadas de decisões” (BELLUZZO, 2020).  

Em complementação conceitual, capacidade pode ser definida como o 

conhecimento tanto formal, quanto informal, adquirido pelas pessoas através de suas 

experiências ao longo da vida e constantemente em transformação. Já a habilidade, 

é a forma de executar, criticar e efetuar ações do presente que possam influir no 

resultado do futuro. E a atitude, é comportamento na realização da ação para alcançar 

os objetivos e metas idealizadas e colocadas em prática (BELLUZZO, 2020). 

Portanto, a Competência em Informação pode ser definida como “a 

mobilização de habilidades, conhecimentos e atitudes direcionadas ao processo 

construtivo de significados a partir da informação, conhecimento e do aprendizado” 

(DUDZIAK, 2008, p. 42). São consideradas dimensões da CoInfo, o domínio de 

saberes e habilidades de diversas naturezas que permitem a intervenção prática da 

realidade e uma visão crítica do alcance das ações (BELLUZZO, 2014).  

A Competência em Informação, de acordo com Belluzzo (2014, p. 55), 

teve origem na expressão information literacy, em 1974, quando era vinculada a ideia 

do uso eficaz da informação para resolução de problemas em ambientes de trabalho. 

E desde então, o termo information literacy, vem sendo utilizado e traduzido como 

competência informacional, letramento e alfabetização informacional e competência 

em informação. 

 No entanto, considera-se o termo mais adequado para a tradução do 

inglês, como Competência em Informação. Ademais, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) definiu a Competência em 

Informação (CoInfo) como sendo a terminologia mais adequada (BELLUZZO, 2014). 

A partir do exposto, a autora desta pesquisa opta pelo uso do termo Competência em 
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Informação (CoInfo). A figura 2, representa a relação entre a informação e a 

Competência em Informação. 

Atualmente, é um tema que tem mobilizado profissionais de várias áreas 

por ser um assunto que envolve todo e qualquer processo de aprendizado, desde a 

investigação, criação, resolução de problemas e tomada de decisões, dentro de 

contextos socioculturais (DUDZIAK, 2008).  

Na busca por uma sociedade mais equânime e inclusiva, muito tem-se 

avançado em direção a um entendimento mais dinâmico e complexo voltado ao 

desenvolvimento do indivíduo alfabetizado, uma vez que a educação conduz à 

formação de indivíduos emancipados, capazes de exercer seus direitos como 

cidadãos. E esse processo está vinculado ao acesso democrático à informação, tendo 

a competência em informação como elemento da inclusão social, do desenvolvimento 

socioeconômico e da promoção do bem-estar das pessoas (DUDZIAK, 2008). 

Figura 2 - A relação entre a Informação e a Competência em Informação  

 
Fonte: Elaborada pela autora, baseado em BELLUZZO (2014). 
 

Podem ser consideradas diferentes dimensões da CoInfo, como a 

dimensão das habilidades informacionais alcançadas pelo treino; a dimensão 

cognitiva de construção do conhecimento, apropriação de conteúdos e processos 
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reflexivos; e a dimensão das atitudes e dos valores, que diz respeito à construção de 

aspectos críticos, políticos e éticos das ações das pessoas (DUDZIAK, 2008). 

Neste contexto, como parte dos direitos humanos universais, para a 

manutenção da qualidade de vida e os cuidados com a saúde e serviços relacionadas, 

a CoInfo é essencial, uma vez que todos os cidadãos têm direito ao acesso às 

informações que são relevantes à sua saúde e à saúde da comunidade (DUDZIAK, 

2008).  

O desenvolvimento da CoInfo necessita da compreensão da informação 

em seu sentido amplo e das necessidades das sociedades humanas, 

fundamentalmente a educação. Além disso, preparar educadores e desenvolver 

profissionais especializados é fundamental para potencializar o aprendizado 

(BELLUZZO, 2014). 

 
Figura 3 - As duas dimensões de Competência em Informação, de acordo com 
                 BELLUZZO (2014) 

 
Fonte: Elaborada pela autora, baseada em BELLUZZO (2014). 

O acesso à informação envolve, também, formas e processo que 

permitam filtrar toda essa informação, considerando-se avaliação crítica, critérios de 

relevância, interpretação e organização. E para que as habilidades de busca, 

recuperação, avaliação e apropriação da informação se apliquem, a mediação da 

informação, considerada toda ação de interferência, direta ou indiretamente, 

consciente ou inconsciente, individual ou coletiva, proporciona a apropriação da 

informação, plena ou parcialmente, considerada uma necessidade informacional 

(BELLUZZO, 2014).  
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Portanto, a mediação da informação permite a interação entre o universo 

informacional e a comunidade servida, podendo ser entendida como disseminação ou 

distribuição da informação. São ações de interferência realizadas por mediadores no 

processo ensino-aprendizagem de competências e habilidades informacionais para 

que haja uma mobilização de conhecimentos. Desta forma, a informação pode ser 

mediada para que seja apropriada pela pessoa, pressupondo uma transformação, 

uma modificação do conhecimento (BELLUZZO, 2014). 

Assim, tem importância ressaltar que a mediação da informação 

apresenta estreita relação com a Competência em Informação e de acordo com 

Almeida Junior (2009, p.92) “mediação da informação é toda ação de interferência – 

realizada pelo profissional as informação – direta ou indireta; consciente ou 

inconsciente, individual ou coletiva; que propicia a apropriação da informação que 

satisfaça, plena ou parcialmente, uma necessidade informacional”, considerando-se 

aqui o profissional que atua como ACS.   

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para acesso à 

informação e ao conhecimento são importantes formas de integração social e têm 

propiciado a interconexão entre pessoas e instituições, permitindo o intercâmbio de 

saberes e práticas profissionais e sociais, individuais e coletiva de maneira interativa 

e veloz (PAIXÃO, 2011).  

Na área da saúde, a aplicabilidade das TICs, assume um papel de 

destaque no cotidiano profissional, pois o uso desses dispositivos contribui com o 

processo de mediação, uma vez que podem ser usados para desenvolver práticas 

educativas em saúde, disponibilizar e facilitar o fluxo de informações no processo de 

cuidar. As TICs também auxiliam na organização e no armazenamento de dados e 

informações de situações de saúde da comunidade, estabelece protocolos e rotina no 

cuidado à saúde e possibilita fazer avaliações e qualificações no processo de assistir. 

Ademais, o seu uso no âmbito da atenção básica garante uma prática assistencial 

transformadora, “de modo a instrumentalizar o usuário portador de doença crônica 

para o enfrentamento das múltiplas mudanças no processo do adoecer” (AZEVEDO 

et al., 2021).  

No entanto, diante da diversidade de fontes de informações, é preciso 

ter capacidade, conhecimento e atitudes que identifiquem a necessidade da 

informação, a habilidade de localizar e utilizar a informação efetivamente 

(EVANGELISTA et al., 2008).  
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Para Belluzzo (2006, p. 83), “é importante também que as pessoas 

possam conhecer como o conhecimento está organizado, como buscar a informação, 

como utilizá-la de modo inteligente e como proceder ao processo de comunicação do 

conhecimento gerado”. 

A criação de uma base teórica com a finalidade de aplicabilidade da 

CoInfo faz-se necessária, uma vez que é considerada um tema que transcende todo 

e qualquer processo de aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisões. 

Sendo assim, com a intenção de padronizar a avaliação de performance em 

Competência em Informação nas diversas áreas, Belluzzo (2007) propõe padrões 

básicos e indicadores. O Quadro 3, representa os padrões e/ou indicadores propostos 

por Belluzzo (2007), que tem por finalidade orientar outras áreas do conhecimento.  

 
Quadro 3 - Padrões e indicadores em Competência em Informação, de acordo com  
                  Belluzzo (2007) 

            (continua) 
Padrão Indicadores Resultados esperados 

PADRÃO 1: 
A pessoa 
competente em 
determinar a 
natureza e a 
extensão da 
necessidade de 
informação  

1.1 Define e 
reconhece a 
necessidade de 
informação  

1.1.1 Identifica um tópico de pesquisa ou outra 
informação necessária 
1.1.2 Elabora questões apropriadas baseado na 
informação necessária 
1.1.3 usa fontes de informação gerais ou 
específicas para aumentar o seu conhecimento 
sobre o tópico 
1.1.4 Modifica a informação necessária ou o tópico 
de pesquisa para concluir o foco sob controle  
1.1.5 identifica conceitos e palavras-chave que 
representam a informação necessária ou o tópico 
de pesquisa 

 

1.2 Identifica uma 
variedade de tipos de 
formatos de fontes de 
informação 
potenciais  

1.2.1 Identifica o valor e as diferenças de 
potencialidades de fontes em uma variedade de 
formatos  
1.2.2 Identifica o propósito e o tipo de informação a 
que se destinam as fontes 
1.2.3 Diferencia fontes primárias de secundárias 

 

 

1.3 Considera custos 
e benefícios da 
aquisição da 
informação 
necessária  

1.3.1 Determina a disponibilidade da informação 
necessária e toma decisões sobre estratégias de 
pesquisa da informação e uso de serviços de 
informação  
1.3.2 determina um planejamento exequível e um 
cronograma adequado para a obtenção da 
informação necessária  

PADRÃO 2:  
O acesso à 
informação 
necessária com 
efetividade  

2.1 Seleciona os 
métodos mais 
apropriados de busca 
e/ou sistema de 
recuperação da 
informação 
necessária  

2.1.1 Identifica os tipos de informação contidos em 
um sistema tradicional e os tipos de fontes 
indexadas eletronicamente 
2.1.2 Seleciona os sistemas de recuperação da 
informação para pesquisar o problema/tópico  
2.1.3 identifica outros métodos de pesquisa para 
obter informação  
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Quadro 3: Padrões e indicadores em Competência em Informação, de acordo 
                  com Belluzzo (2007) 

(continuação) 
Padrão Indicadores Resultados esperados 

 
2.2 Constrói e 
implementa 
estratégias de busca 
com efetividade 

2.2.1 Desenvolve plano de pesquisa 
2.2.2 Identifica palavras-chave, frases, sinônimos e 
termos relacionados com a informação necessária 
2.2.3 Seleciona vocabulário controlado e 
específico como instrumento de pesquisa 
2.2.4 Constrói e implementa uma estratégia de 
busca usando códigos e comandos de acordo com 
o sistema de recuperação  
2.2.5 utiliza a autoajuda dos sistemas de 
recuperação 

 
2.3 Busca a 
informação via 
eletrônica ou outros 
métodos 

2.3.1 Usa vários sistemas de recuperação da 
informação em uma variedade de formatos 
2.3.2 Diferencia pelas citações os vários tipos de 
documentos 
2.3.3 Utiliza vários esquemas de classificação ou 
outros sistemas para localizar as fontes de 
informação junto aos serviços de informação  
2.3.4 Utiliza serviços on-line ou pessoas 
disponíveis na instituição para recuperar a 
informação necessária   

 
2.4 Retrabalho e 
melhoria na 
estratégia de busca 
quando necessário  

2.4.1 Avalia a quantidade, qualidade e relevância 
dos resultados da pesquisa 
2.4.2 Identifica lacunas na informação diante dos 
resultados da pesquisa 
2.4.3 Revisa a estratégia de busca se for 
necessário obter mais informação  

 
2.5 Extração, registro 
e gerência da 
informação e suas 
fontes  

2.5.1 Registro de todas as informações com 
citações pertinentes 
2.5.2 Demonstra compreender como organizar e 
tratar a informação obtida 
2.5.3 Diferencia entre os tipos de fontes citadas e 
entende os elementos e a forma correta de citação  

PADRÃO 3: 
Avaliação crítica 
da informação e as 
suas fontes  

3.1 Demonstra 
conhecimento da 
maior parte das 
ideias da informação 
obtida 

3.1.1 Seleciona a informação relevante baseado 
na compreensão das ideias contidas nas fontes de 
informação  
3.1.2 Reformula conceitos com suas próprias 
palavras 
3.1.3 Identifica textualmente a informação que foi 
adequadamente transcrita ou parafraseada 

 
3.2 Articula e aplica 
critérios de avaliação 
para informação e as 
fontes 

3.2.1 Examina e compara a informação de várias 
fontes a fim de averiguar sua confiabilidade, 
validade, precisão, autoridade, atualidade 
3.2.2 avalia a lógica da argumentação da 
informação obtida 
3.2.3 Reconhece, descreve os aspectos e 
impactos e valor de uma fonte  
3.2.4 demonstra habilidade de encontrar 
informação sobre a autoridade e qualificação de 
autores 
3.2.5 Demonstra a compreensão e habilidade para 
interpretar referências bibliográficas ou créditos 
encontrados nas fontes 
3.2.6 Demonstra a compreensão da necessidade 
de verificar a precisão de dados ou fatos    
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Quadro 3 - Padrões e indicadores em Competência em Informação, de acordo 
                  com Belluzzo (2007) 

(conclusão) 
Padrão Indicadores Resultados esperados 

 

3.3 Compara o novo 
conhecimento com o 
conhecimento prévio, 
determinando o valor 
agregado, 
contradições ou outra 
característica da 
informação  

3.3.1 Determina se a informação obtida é 
suficiente e adequada ou se são necessárias mais 
informações  
3.3.2 Avalia se as fontes de informação são 
contraditórias   
3.3.3 Compara a nova informação com o 
conhecimento próprio e outras fontes consideradas 
como autoridades no assunto 
3.3.4 Seleciona a informação que traz evidências 
para o problema/tópico ou outra informação obtida   

 
4.2 Comunica os 
resultados do projeto 
com efetividade  

4.2.1 Utiliza as normas, o formato e estilo de uma 
documentação, apropriados para um projeto 
científico 
 

PADRÃO 5: 
Compreensão das 
questões 
econômicas, legais 
e sociais do uso da 
informação, 
acessando-a de 
maneira ética e 
legal 

5.1 Demonstra 
entendimento sobre 
questões legais, 
éticas e 
socioeconômicas que 
envolvem 
informação, 
comunicação e 
tecnologia  

5.1.1 Identifica e discute perguntas relacionadas 
ao livre acesso versus o acesso restrito e o 
pagamento de serviços de informação e 
comunicação  
5.1.2 Demonstra compreensão acerca das 
questões ligadas ao direito nacional e internacional 
de propriedade intelectual e as leis de imprensa 
5.1.3 Define e identifica exemplos de plágio 
5.1.4 Demonstra conhecer as políticas 
institucionais sobre o plágio e os direitos autorais 

 

5.2 Cumpre leis, 
regulamentos, 
políticas 
internacionais e 
normas relacionadas 
ao acesso e uso às 
fontes de informação  

5.2.1 Utiliza adequadamente os passwords para 
acesso às fontes de informação  
5.2.2 Obedece às políticas institucionais de acesso 
às fontes de informação  
5.2.3 Preserva a integridade das fontes de 
informação, equipamentos e instrumentos para o 
acesso e uso da informação  
5.2.4 Demonstra conhecimento do que é o plágio e 
como não utilizá-lo em suas comunicações  
5.2.5 Obtém permissão para copiar textos, 
imagens ou sons incluídos em seu produto final 

 
5.3 Indica as fontes 
de informação nas 
comunicações do 
produto ou resultados  

5.3.1 Utiliza estilo e forma de linguagem e de 
redação apropriados, com a indicação correta e 
consistente das fontes apropriadas 
5.3.2 Identifica elementos de citação para as 
fontes de informação consultadas em diferentes 
formatos 
5.3.3 Demonstra a compreensão das normas de 
documentação recomendadas para a sua área de 
pesquisa/estudo    

Fonte: Elaborada pela autora com base em Belluzzo (2007, p. 95-103). 
 

Os indicadores podem ser compreendidos como variáveis definidas para 

medir um conceito abstrato e com a finalidade de entender um fenômeno de interesse.  

Ademais, a CoInfo é resultado de processo de aprendizagem e que 

envolve outros conhecimentos e habilidades associados a valores de um contexto 
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social. Estes valores incluem questões éticas, de responsabilidade, de autonomia, de 

pensamento crítico. Desta forma, as pessoas passam a organizar o conhecimento, 

desde a atitude de busca pela informação, usando-a e transformando-a para produzir 

novo conhecimento e solução de problemas (BELLUZZO, 2007, p. 103). 
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6. A INTER-RELAÇÃO E TRANSVERSALIDADE ENTRE 
   ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
   SAÚDE, COM OS PARÂMETROS DA COMPETÊNCIA EM 
   INFORMAÇÃO 
 

De acordo com Belluzzo (2007), considera-se uma competência a 

capacidade de agir eficazmente, mobilizar, integrar, transferir conhecimento para 

enfrentar situações complexas. Ademais, envolve uma capacitação de atualização 

dos saberes. Assim, pode se dizer que:  

 
[...] as competências são capacidades que se apoiam em conhecimentos, 
sendo fundamental que as pessoas considerem a situação que envolve o seu 
desenvolvimento à medida que é preciso mobilizar saberes e a organização 
de novas capacidades, em virtude do processo que se desenvolve social, 
técnica e politicamente (BELLUZZO, 2007, p. 31-32).  
 
 

Ainda, são descritas três dimensões das competências: o conhecimento, 

a habilidade e a atitude. O conhecimento compreende as informações assimiladas e 

estruturadas pelas pessoas, que permitem entender o mundo (o saber que uma 

pessoa agrega ao longo da vida). Já a habilidade, refere-se à capacidade de 

transformar o saber em algo que pode ser aplicado de maneira inteligente e produtiva. 

E a atitude, tem relação com questões sociais e afetivas relacionadas ao ser humano, 

à medida em que afetam o comportamento em relação a pessoas, coisas e eventos 

(DURAND apud BELLUZZO, 2007, p. 32). 

Desta forma, a competência tem sido usada para avaliar a atuação de 

profissionais qualificados, principalmente com relação as suas capacidades de busca 

de um novo aprendizado, exigente com as mudanças socioeconômicas e demandas 

sociais aceleradas. Portanto, pode-se considerar que as competências são as 

capacidades que se apoiam em conhecimentos na medida em que são necessárias 

novas mobilizações de saberes (BELLUZZO, 2007).  

A fim de expandir a base teórica sobre a CoInfo nas diversas áreas do 

conhecimento, estudos sobre o tema vêm sendo apresentados, com propostas de 

construção de indicadores como ferramenta para a aplicabilidade da competência em 

informação.   

Neste contexto, a fim de desempenhar suas funções como educadores 

de saúde junto à comunidade, é fundamental que os ACS possam entender, 

interpretar e aplicar informações escritas ou faladas sobre saúde, uma vez que uma 
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pessoa com nível de letramento satisfatório teria melhor condição de saúde devido a 

melhor compreensão da importância das medidas preventivas e menor dificuldade de 

entender orientações sobre seu estado de saúde (PASSAMAI, 2012).  

Na área da saúde, a apropriação da informação promove mudanças e 

ações, influencia a relação ensino-aprendizado e promove a educação em saúde, 

possibilitando uma atuação de maneira mais participativa e responsável tanto dos 

profissionais de saúde quanto dos pacientes. Portanto, a informação em saúde pode 

ser entendida como a necessidade humana de comunicação em saúde, ou seja, a 

transmissão e/ou recepção de eventos relacionados aos cuidados de saúde 

(GUARALDO; SANTOS, 2019).  

No exercício de sua profissão, espera-se que o ACS exerça suas 

atribuições adequadamente e, para isso, precisa saber como interpretá-las e aplicá-

las. Considerando a importância das funções do ACS nos atributos de integrar a 

equipe de saúde com a comunidade, identificar situações de risco, incentivar a 

promoção de saúde, entre outras, faz-se necessário compreender a competência em 

informação desses profissionais. Sendo assim, a autora faz uma inter-relação teórica 

e uma transversalidade das principais das atribuições do ACS com os indicadores de 

desempenho de Belluzzo (2007).  

De acordo com a operacionalização da Política Nacional de Atenção 

Básica (2011 e 2017), todos os profissionais que atuam na Atenção Básica devem 

seguir as normativas específicas do Ministério da Saúde com relação às suas 

atribuições. O ACS possui atribuições comuns a todos os membros da equipe de 

saúde, atribuições comuns ao Agente de Combate a Endemias (ACE) e as atribuições 

específicas.  

A inter-relação e a transversalidade das funções do ACS com os 

parâmetros de desempenho de Belluzzo (2007) foram correlacionadas com as 

atribuições especificas do agente de saúde.  

Quanto à atribuição, adscrição das famílias através do registro em mapa 

do território, espera-se que o ACS tenha familiaridade com a região, saiba interpretar 

o mapa da região e registrar cada família nesse mapa de maneira organizada. Assim, 

permite a facilitação na identificação e na busca das famílias cadastradas, 

contribuindo com o planejamento de ações junto à comunidade e identificação de 

setores de risco. Desta forma, para alcançar o êxito nessa atribuição específica, o 
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ACS deve ser competente em informação detalhada e organizada, facilitando a 

estratégia de busca quando necessário.  

Espera-se que todo ACS faça o cadastro de todas as pessoas de sua 

microárea e os mantenha atualizados, utilizando instrumentos para a coleta de 

informações. O registro da ficha de cadastro do Sistema de Informação de Atenção 

Básica (SIAB) deve conter informações sobre cada membro da família, constando a 

análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, 

culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a 

serem acompanhadas no planejamento local. Atribuição importante na concepção 

baseada no controle da informação, com relação ao armazenamento, em forma de 

documento, utilizando sistema que assegure a recuperação da informação de modo 

rápido e fácil. Desta maneira, o instrumento para a coleta de informação sobre as 

famílias cadastradas se apoia no diagnóstico demográfico e sociocultural da 

comunidade, assim como, no planejamento e acompanhamento de ações de saúde. 

O ACS precisa ser capaz de reconhecer os diversos potenciais de 

agravos que possam colocar em risco o curso de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, identificando e registrando situações que interfiram no curso das 

doenças ou que tenham importância epidemiológica. Portanto, ser competente em 

avaliar a quantidade, qualidade e relevância dos resultados da pesquisa, identificar 

lacunas na informação necessária frente aos resultados da pesquisa e revisar 

estratégias de busca por mais informação.  

Na função de orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de 

saúde disponíveis pelo SUS, faz-se necessário ter o conhecimento sobre o 

funcionamento das ações e dos serviços de saúde integrados em Redes de Atenção 

à Saúde (RAS), com relação ao fluxo de encaminhamentos. Desta forma, o ACS 

consegue utilizar a informação com efetividade para alcançar um resultado, 

correspondendo ao indicador de desempenho de Belluzzo (2007), “comunica os 

resultados do projeto com efetividade”. 

Compartilhar informações com toda a equipe da ESF sobre sua 

população adscrita e desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de 

saúde e a população, são atribuições do ACS que podem exigir a capacidade de 

construir e implementar estratégias de busca delineadas com efetividade. Portanto, 

para alcançar essas atribuições, o ACS precisa desenvolver um plano de pesquisa de 

recuperação de informação e considerar os custos e benefícios da aquisição da 
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informação necessária, na tomada de decisões sobre estratégias de pesquisa da 

informação e o uso da informação. A partir disso, determinar um planejamento e um 

cronograma adequado para a obtenção da informação necessária.  

O ACS necessita estar em contato permanente com as famílias, 

desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das 

doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como 

ao acompanhamento das condicionantes de programas de transferência de renda e 

enfrentamento de vulnerabilidade. Consequentemente, precisa ser capaz de sintetizar 

a informação para desenvolver ou completar um projeto, concepção baseada na 

construção e na extensão do conhecimento: capacidade de construção de uma base 

pessoal de conhecimento e a utilização da informação, incluindo a capacidade de 

intuição e criação, proporcionando novas ideias e soluções. 

Quadro 4 - A transversalidade das principais atribuições dos ACS e os indicadores de 
         desempenho de Belluzzo (2007) 

(Continua) 

Atribuições 
específicas do ACS - 
Ministério da Saúde, 
PNAB, 2011 e 2017 
 

Parâmetros de Competência 
em Informação (CoInfo) de 
Belluzzo (2007) em 
transversalidade com as 
atribuições dos Agentes 
 

Indicadores de desempenho 
(Beluzzo, 2007) desejáveis do ACS 
no uso e comunicação das 
informações para integração entre 
a equipe de saúde e a população 
adscrita à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) sob a perspectiva da 
cidadania social 

I. Adscrição de famílias 
em base geográfica 
definida, a microárea. 
 

Define e reconhece a 
necessidade de informação para 
fazer a leitura de um mapa de 
localização da área adscrita; 
registrar e localizar as 
residências das famílias 
cadastradas 

1.1.2. Formula questões apropriadas 
baseado na informação necessária 
ou tópico de pesquisa  
1.1.3. Usa fontes de informações 
gerais ou específicas para aumentar 
o seu conhecimento sobre o tópico.  
1.3.2 Determina planejamento 
exequível e cronograma adequado 
para a obtenção das informações 
necessárias 

II. Cadastrar todas as 
pessoas de sua 
microárea e manter os 
cadastros atualizados, 
utilizando instrumentos 
para a coleta de 
informações  

Define e reconhece a 
necessidade de informação a 
fim de registrar na ficha de 
cadastro do Sistema de 
Informação de Atenção Básica 
(SIAB), informações sobre cada 
membro da família, constando a 
análise da situação de saúde, 
considerando as características 
sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas 
do território, e priorizando as 
situações a serem 
acompanhadas no planejamento 
local 

2.5 A pessoa competente em 
informação extrai, registra e 
gerencia a informação e suas fontes 
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Quadro 4 - A transversalidade das principais atribuições dos ACS e os indicadores 
                   de desempenho de Belluzzo (2007) 

(Continua) 

Atribuições 
específicas do ACS - 
Ministério da Saúde, 
PNAB, 2011 e 2017 
 

Parâmetros de Competência 
em Informação (CoInfo) de 
Belluzzo (2007) em 
transversalidade com as 
atribuições dos Agentes 
 

Indicadores de desempenho 
(Beluzzo, 2007) desejáveis do 
ACS no uso e comunicação das 
informações para integração 
entre a equipe de saúde e a 
população adscrita à Unidade 
Básica de Saúde (UBS) sob a 
perspectiva da cidadania social 

III. Orientar as famílias 
quanto à utilização dos 
serviços de saúde 
disponíveis 

Conhecer o funcionamento das 
ações e serviços de saúde 
integrados em Redes de Atenção 
à Saúde (RAS), com relação ao 
fluxo de encaminhamentos para 
consultas, exames e unidades de 
urgência, etc. para poder orientar 
as famílias 

4.2 Comunicar os resultados do 
projeto com efetividade e usar a 
informação com efetividade para 
alcançar um objetivo/obter um 
resultado 

IV. Identificar e registrar 
situações que interfiram 
no curso das doenças 
ou que tenham 
importância 
epidemiológica   

Ser capaz de reconhecer os 
diversos potenciais de agravos 
que possam colocar em risco o 
curso de doenças transmissíveis 
e não transmissíveis  

3.1 Demonstra conhecer a maior 
parte das ideias da informação 
obtida e retrabalha e melhora a 
estratégia de busca 

V. Acompanhar todas 
as famílias e indivíduos 
sob sua 
responsabilidade, por 
meio de visita domiciliar 

Monitorar a situação das famílias 
e dos indivíduos do bairro, com 
especial atenção às pessoas com 
agravos e condições que 
necessitam de maior número de 
visitas 

1.2 Identificar fontes de informação 
potenciais, diferenciando as 
potencialidades dessas fontes com 
uma variedade de formatos e 
reconhecendo fontes primárias das 
secundárias.  (informações 
colhidas dos indivíduos visitados, 
cartões de agendamentos de 
consultas, prescrições, pedidos de 
exames complementares) 

VI. Orientar a 
comunidade sobre 
sintomas, riscos e 
agentes transmissores 
de doenças e medidas 
de prevenção individual 
e coletiva; e identificar 
casos suspeitos de 
doenças e agravos 

Ter conhecimento sobre medidas 
de prevenção de doenças 
transmissíveis e não 
transmissíveis, além dos sinais e 
sintomas das principais doenças 
acometidas pela sua população 
adscrita 

3.1.1 Seleciona a informação 
relevante baseado na 
compreensão das medidas 
preventivas, nos sinais e sintomas 
das doenças 

VII. Desenvolver ações 
que busquem a 
integração entre a 
equipe de saúde e a 
população adscrita à 
Unidade Básica de 
Saúde (UBS), 
considerando as 
características e as 
finalidades do trabalho 
de acompanhamento de 
indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade 

Identificar agravos e planejar 
ações interdisciplinares e 
conjuntas na resolução de 
problemas, a partir das 
informações compartilhadas pelos 
ACS com toda a equipe da ESF 
sobra sua população adscrita 

2.2 Constrói e implementa 
estratégias de busca com 
efetividade junto à população e 
equipe sob seu controle de saúde 
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Quadro 4 - A transversalidade das principais atribuições dos ACS e os indicadores 
                   de desempenho de Belluzzo (2007)                                        (conclusão) 

Atribuições 
específicas do ACS - 
Ministério da Saúde, 
PNAB, 2011 e 2017 

 

Parâmetros de Competência 
em Informação (CoInfo) de 

Belluzzo (2007) em 
transversalidade com as 
atribuições dos Agentes 

 

Indicadores de desempenho 
(Beluzzo, 2007) desejáveis do ACS 

no uso e comunicação das 
informações para integração entre 
a equipe de saúde e a população 

adscrita à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) sob a perspectiva da 

cidadania social 

VIII. Estar em contato 
permanente com as 
famílias, 
desenvolvendo ações 
educativas, visando à 
promoção da saúde, à 
prevenção das 
doenças e ao 
acompanhamento das 
pessoas com 
problemas de saúde, 
bem como ao 
acompanhamento das 
condicionantes de 
programas de 
transferência de renda 
e enfrentamento de 
vulnerabilidade 

Orientar individualmente sobre 
necessidade de hábitos 
saudáveis de vida e programar 
palestras sobre doenças e 
agravos à saúde. 
Mobilizar a participação da 
comunidade em reuniões e 
grupos para discussão e 
orientação sobre planejamento 
comunitário de ações em saúde 

4.1 Tem capacidade de acessar e 
sintetizar a informação para 
desenvolver ou completar um projeto 
de forma ética e legal 
 
4.1.1. Organiza a informação 
utilizando esquemas ou estruturas 
diversas 
 
4.2 Comunica resultados à 
população sob os aspectos 
econômicos, legais e sociais 
 
5.3 Indica as fontes de informação 
na comunicação individual e coletiva 
 
5.1.4 Procura comunicar 
informações necessárias com o 
objetivo de construir políticas 
institucionais de forma coletiva 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora com base no Ministério da Saúde (2011 e 2017) e em Belluzzo (2007). 
 

O Quadro 4 representa o modo como a autora deste trabalho relaciona 

os indicadores de desempenho de Belluzzo (2007) com as atribuições de 

desempenho dos ACS. Considerando a CoInfo como requisito fundamental para o 

aprendizado ao longo da vida, e os ACS como profissionais que contribuem com 

ações em saúde, a aplicabilidade dos indicadores de desempenho da CoInfo, dentro 

da rotina de trabalho destes profissionais, pode direcionar o processo de trabalho com 

resolução de problemas.  

Ademais, a CoInfo transpassa todo processo de aprendizado nas 

diversas áreas de conhecimento, correspondendo a um movimento transdisciplinar. 

Incorpora ações integradas e integradoras para adequar a construção de 

conhecimento e a consciência da informação (BELLUZZO, 2017, p. 58). 
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7. SAÚDE E COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO COMO  
   CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

O termo desenvolvimento vem sendo construído ao longo do tempo, 

baseado em diferentes visões sobre o tema: desenvolvimento relacionado ao 

crescimento econômico; o desenvolvimento para atender as necessidades básicas; e 

o desenvolvimento como elemento de sustentabilidade socioambiental. Sua origem 

advém da biologia, como um processo de evolução das potencialidades genéticas dos 

seres vivos. Com o tempo, o conceito de desenvolvimento transcende para a vida em 

sociedade e passa a ter uma visão de transformação, progresso, crescimento, 

expansão e autoconhecimento. Assim, as sociedades humanas consideradas 

desenvolvidas eram aquelas capazes de produzir os seus próprios movimentos e 

alcançar o bem-estar (SANTOS et al., 2012). 

Para Pinheiro (2012), o termo desenvolvimento não mais representa 

apenas os processos e fenômenos estritamente econômicos, relacionados somente 

com aumento da renda per capita e da produção. Desde a década de setenta foram 

incorporadas ao conceito de desenvolvimento, ideias de sustentabilidade e de 

questões humanas e sociais.  

O economista e filósofo Amartya Sen considera um país desenvolvido 

aquele que promove capacidades (capability, do inglês) e liberdades para que os 

cidadãos possam ser e fazer aquilo que consideram de valor, em detrimento do 

enfoque dos meios que as pessoas utilizam para obterem o estilo de vida que 

desejam. Para Sen, são as próprias pessoas os fins do processo de desenvolvimento. 

Assim, conceitua o desenvolvimento como liberdade (PINHEIRO, 2012).  

De acordo com Zambam (2014), o conceito de capacidades apresentado 

por Sen compreende a pessoa como agente ativo, capaz de interferir e com poder de 

decisão nas diferentes áreas da vida social, influenciando criticamente na organização 

institucional, política, social e cultural do seu meio. Representa as combinações 

alternativas de que uma pessoa possa fazer e ser, ou seja, os funcionamentos 

distintos que pode alcançar. Ademais, as capacidades representam as liberdades 

substantivas de uma pessoa, no sentido de sua realização individual e a sua inserção 

no ordenamento social. Assim sendo, “as capacidades humanas são uma condição 

fundamental para que as pessoas tenham condições de proceder aos atos de escolha 

e buscar a efetivação dos seus objetivos” (ZAMBAM, p. 49, 2012).  
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 “Ter mais liberdades melhora o potencial das pessoas de cuidar de si 

mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para o desenvolvimento” (SEN, 

p. 33, 2012).  

 

Figura 4 - A relação entre capacidades, liberdades e desenvolvimento, de acordo  
                com Amartya Sen 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora, baseada em Sen (2012). 

 

Desta maneira, é baseado na ideia da expansão das capacidades dos 

indivíduos, a fim de ampliar as possibilidades de escolha e a liberdade que cada um 

tem, para determinar o tipo de vida que querem ter, que se encontra o conceito de 

desenvolvimento humano (CAVALCANTI; TREVISAM, 2019).  

Ao tratar do desenvolvimento humano e da teoria da economia do bem-

estar, propondo a atenção das capacidades para avaliação dos índices desse 

desenvolvimento. 

[...] o pensamento de Sen significou uma mudança de paradigma para o 
pensamento econômico pois, colocou a ‘expansão das capacidades 
humanas’ como ponto central das políticas públicas do Estado em busca do 
cumprimento dos direitos fundamentais e da democracia. A escolha e a 
valoração das capacidades relevantes devem ser feitas pelos próprios 
envolvidos em um processo aberto de caráter racional e democrático, 
identificado como causa do desenvolvimento socioeconômico e como 
expansão das capacidades (CAVALCANTI; TREVISAM, 2019). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado por Mahbub ul Haq 

com a colaboração de Amartya Sen, foi lançado no início da década de 1990 pela 

Organização das Nações Unidas, propõe avaliar o nível de desenvolvimento de um 

país usando indicadores de desempenho. Combina três componentes do 

desenvolvimento humano, a longevidade, a educação e a renda (DALBERTO et al., 

2015).  

Pessoas como 
agentes de 

transformação  

Capacidades 

Liberdades 

Desenvolvimento 
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Conceitualmente, o IDH é baseado em indicadores, que são variáveis 

específicas de uma dimensão, representadas através de índices que compreendem 

números que descrevem algum aspecto da realidade. São dados quantitativos na 

tentativa de expressar a realidade por meio de números. Na área da saúde, de acordo 

com esses índices, políticas públicas em saúde podem ser estimuladas, e tanto a 

população que procura os serviços públicos de saúde, quanto profissionais de saúde, 

teriam esses índices como referencial para avaliar o sistema de saúde de sua região. 

Além disso, orientar gestores e administradores a oferecer um sistema de saúde mais 

adequado (ANDRADE et al., 2012). 

Nesse sentido, a relação entre saúde e o desenvolvimento pode ser 

compreendida como um processo dinâmico entre crescimento econômico, alterações 

na estrutura produtiva e melhoria do padrão de vida das pessoas. Ademais, a 

importância dessa relação tem sido reconhecida, uma vez que ações e políticas em 

saúde proporcionam impactos benéficos na qualidade de vida das pessoas, contribui 

com a geração de empregos, renda e inovações. Assim, busca-se incorporar as 

questões sobre saúde na agenda do desenvolvimento, articulando as dimensões 

econômicas e sociais (GADELHA; COSTA, 2012). 

Desta forma, o reconhecimento de que o processo saúde-doença está 

diretamente relacionado com os determinantes sociais, políticos, econômicos e 

ambientais, reforça a ideia da necessidade de formulação de estratégias e políticas 

públicas voltadas para a saúde. Isso se justifica, uma vez que as condições sociais e 

econômicas influenciam os determinantes de nascimento das pessoas, o modo como 

vivem, trabalham e envelhecem. Esse conjunto de determinantes é denominado 

“determinantes sociais da saúde” (CARVALHO, 2013). 

Para Gadelha (2012), a saúde possui duas dimensões na sua relação 

com o desenvolvimento. A primeira diz respeito ao sistema de proteção social, que é 

direito de cidadania intrínseco ao próprio conceito de desenvolvimento. E a segunda 

dimensão tem relação com a base produtiva em saúde, de bens e serviços, compondo 

diversos setores de atividade econômica. 

Ademais, a relação entre a saúde e o desenvolvimento transcende o 

campo econômico, uma vez que a abordagem estruturalista, que dialogue com o setor 

da saúde coletiva, promove a construção de estratégias sanitárias e, assim, uma 

população saudável (GADELHA, 2012). 
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No entanto, nem todos os determinantes sociais de saúde são 

igualmente importantes, destacando-se os que causam estratificação social 

(CARVALHO, 2013). 

 
Entre os mecanismos que geram e mantêm essa estratificação estão as 
estruturas de propriedade dos meios de produção e a distribuição de poder 
entre as classes sociais, e as correspondentes instituições de governança 
formais e informais; sistemas de educação, estruturas de mercado ligadas ao 
trabalho e aos produtos; sistemas financeiros, o nível de atenção dado a 
considerações distributivas no processo de formulação de políticas; e a 
extensão e a natureza de políticas redistributivas, de seguridade social e de 
proteção social (CARVALHO, 2013). 
 
 

O conceito de Determinantes Sociais de Saúde (DSS), condições sociais 

em as pessoas vivem e trabalham, inclui os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos, comportamentais que corroboram com a ocorrência de 

problemas de saúde. Em complementação, outro elemento de intervenção ao 

conceito de DSS inclui a influência de ações baseadas em informação (BUSS; FILHO, 

2007). 

Depreende-se, ainda, que, uma vez reconhecendo a situação de saúde 

de uma população, é possível ocorrer intervenções coerentes que influenciem nesses 

determinantes estruturais e, assim, permitam a redução da iniquidade em saúde e, 

consequentemente, interfiram positivamente nos indicadores que levam ao 

desenvolvimento local. Sendo assim, a saúde pode ser reconhecida e incluída como 

indicador de índice de igualdade e justiça social, estando entre as metas da 

sociedade, a distribuição da saúde (CARVALHO, 2013). 

Todas as nações buscam alcançar o desenvolvimento pleno e a 

construção de uma sociedade igualitária e inclusiva. No enfrentamento de formação 

de cidadãos emancipados, inclui desafios no acesso democrático à informação 

(DUDZIAK, 2008). Nesse sentido, as mudanças na sociedade contemporânea, 

principalmente provocadas pelas inovações das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), proporcionaram uma diversidade de acesso às informações em 

todas as áreas do conhecimento (SANTOS; DUARTE; PRATA, 2008).  

Ou seja, “quanto maior for a qualidade e fidedignidade da informação 

científica obtida, mais eficaz será o conhecimento científico concebido e, 

consequentemente, maior o potencial de mudança gerado” (BOGADO; CASARIN, 

2020).      
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Atualmente, a Competência em Informação, considerada como um 

conjunto de habilidades relacionadas ao universo informacional, assume várias 

formas e transcende para outras áreas do conhecimento. Como está relacionada em 

todo o processo de aprendizado, desde a investigação, criação para resolução de 

problemas até a tomada de decisão, tornou-se em um movimento transdisciplinar 

(DUDZIAK, 2008).   

Sendo assim, pode-se considerar que a CoInfo está relacionada com o 

desenvolvimento, uma vez que contribui com a capacidade dos sujeitos em resolver 

problemas, estimula a criação de soluções criativas e inovadoras. Ao mesmo tempo, 

como resultado do desenvolvimento, a CoInfo conduz a melhores oportunidades de 

aprendizado, resultando em evolução pessoal e social (DUDZIAK, 2008). 

Com relação à cidadania, a CoInfo propicia o empoderamento das 

pessoas e, assim, as estimula a participar ativamente de determinantes de suas 

próprias vidas e a uma integração mais efetiva na sociedade, já que implica não 

apenas na busca por informação, mas na capacidade de discernimento sobre suas 

implicações ideológicas, políticas, sociais e ambientais. Com isso, proporciona um 

comportamento reflexivo e uma atuação crítica sobre a cotidiano real (DUDZIAK, 

2008).     

No que tange à manutenção da qualidade de vida e aos cuidados de 

saúde, é direito das pessoas o acesso às informações relevantes à sua saúde. Nesse 

sentido, a CoInfo torna-se necessária, uma vez que compreende desde o 

reconhecimento da necessidade de acessar as informações sobre o processo saúde 

doença, saber localizar, avaliar e aplicar dentro de seu contexto (DUDZIAK, 2008).  

Em suma, a competência em informação na sociedade atual, no que diz 

respeito ao desenvolvimento, pode ser identificada na sua relação com a cidadania, 

considerando o compromisso com o livre acesso e o uso crítico de dados e 

informações; com o crescimento econômico e com a empregabilidade (BELLUZZO, 

2020). 
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8. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

“O conhecimento científico é sempre uma busca de articulação entre 

uma teoria e a realidade empírica; o método é o fio condutor para se formular esta 

articulação” (MINAYO; SANCHES, 1993).  

Acredita-se que quando os pacientes desenvolvem capacidades de 

entendimento sobre seu processo saúde-doença, podem alcançar o empoderamento 

e a autonomia. Consequentemente, um paciente com engajamento nas ações de 

promoção de saúde tem uma melhor aderência ao tratamento adequado 

(CARVALHO; GASTALDO, 2008). No entanto, muitas vezes, para que seja bem 

orientado, o paciente precisa ter a mediação da informação, papel que é atribuído ao 

ACS.  

Portanto, essa condição de mediação demanda dos profissionais da 

saúde envolvidos, novos conhecimentos, habilidades e atitudes para que ampliem a 

capacidade de reconhecer a necessidade de buscar, identificar, avaliar e usar 

eficazmente a informação e contribuir para a tomada de decisão autônoma dos 

indivíduos com relação ao cuidar da saúde (MENDONÇA et al., 2009).  

E, a partir desta reflexão, e com finalidade de ampliar e aprofundar o 

conhecimento sobre o assunto a ser pesquisado, inicialmente, foi feita uma revisão 

bibliográfica nas plataformas de pesquisa SciELO, Google Acadêmico, Portal da 

Capes, em portais e sites governamentais e, documental, sobre os seguintes temas: 

Desenvolvimento Regional, Estratégias Saúde da Família, Agentes Comunitários da 

Saúde, Competência em Informação e Mediação da Informação. 

A próxima etapa foi relacionar os indicadores de desempenho de 

Belluzzo (2007) com as atribuições de desempenho dos ACS.  Assim, a autora propôs 

a transversalidade de cada atribuição específica dos ACS, de acordo com as PNAB 

de 2011 e 2017, com os parâmetros e os indicadores de CoInfo de Belluzzo (2007). 

Como resultado, originou o Quadro 4. A partir desse quadro, foram elaboradas as 

perguntas que deram origem ao questionário que foi proposto aos participantes.  

Portanto, diante do exposto, foi planejado e executado um estudo de 

campo com os Agentes Comunitários de Saúde atuantes na cidade de Batatais-SP. A 

pesquisa tem uma abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa 

avaliou, de acordo com os indicadores de desempenho de Belluzzo (2007), a maneira 

como os agentes comunitários de saúde buscam, interpretam e repassam as 
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informações sobre saúde e doença. Em complementação, a abordagem qualitativa 

abordou as aspirações, crenças, valores e atitudes dos sujeitos da pesquisa, 

permitindo que demonstrassem suas percepções e representações sobre seus 

próprios desempenhos nas suas atribuições como Agentes Comunitários de Saúde 

(MINAYO, 2000).  

Quanto à natureza, é aplicada por ser de interesse prático, para que os 

resultados possam ser utilizados na solução de problemas que ocorrem na realidade 

(LAKATOS, 2021). A pesquisa é de caráter descritivo, uma vez que visa descrever as 

características profissionais do Agente Comunitário de Saúde e estabelecer as 

relações entre as variáveis de suas atribuições com os indicadores de desempenho 

de BELLUZZO (2007). Além disso, com o propósito de identificar determinantes que 

possam contribuir para a ocorrência de fenômenos e estabelecer relações entre as 

variáveis, possui caráter explicativo (GIL, p. 26-27, 2017).  

Quanto aos procedimentos, optou-se por uma pesquisa de campo, uma 

vez que “o objeto é abordado em seu ambiente e a coleta de informações é realizada 

nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem” (MARCONI; LAKATOS, p. 32, 

2021). Em complementação, “entendemos campo, na pesquisa qualitativa, como 

recorte espacial que diz respeito à abrangência, em termos empíricos, do recorte 

teórico correspondente ao objeto da investigação” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 

p. 62, 2012).  

Com a finalidade de descrever as características do fenômeno, há a 

necessidade de utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Dessa forma, 

os instrumentos de pesquisa constituem ferramentas importantes na pesquisa, uma 

vez que precisam ser capazes de representar dados que condizem com a realidade. 

Portanto, precisam ter confiabilidade, que “é a capacidade em reproduzir um resultado 

de forma consistente no tempo e espaço” (SOUZA; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 

2017).  

Na utilização dos instrumentos de pesquisa, optou-se por um 

questionário constituído por perguntas, que foram respondidas, por escrito, na 

ausência do pesquisador. Na primeira parte do questionário constam perguntas sobre 

o perfil profissional do ACS. A segunda parte desse questionário explora questões 

sobre as atribuições específicas do ACS, de acordo com a PNAB, contendo perguntas 

fechadas, utilizando a escala de Linkert e quatro perguntas abertas.  
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O Quadro 5 representa a inter-relação entre as atribuições do ACS com 

os indicadores de desempenho de Belluzzo (2007) e as questões do questionário 

sobre essa transversalidade. 

Quadro 5 - A transversalidade das principais atribuições do ACS e os indicadores de 
       desempenho de Belluzzo (2007), representada pelas áreas de conteúdo 
       de inquérito com os ACS 

(Continua) 

Atribuições 
específicas 

do ACS - 
Ministério da 
Saúde, PNAB, 
2011 e 2017 

Parâmetros de 
Competência em 

Informação 
(CoInfo) de 

Belluzzo (2007) 
em 

transversalidade 
com as 

atribuições dos 
Agentes 

 

Indicadores de 
desempenho (BELLUZZO, 
2007) desejáveis do ACS 
no uso e comunicação 
das informações para 

integração entre a equipe 
de saúde e a população 

adscrita à Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
sob a perspectiva da 

cidadania social 

Áreas de conteúdo de 
inquérito com o ACS de 

acordo com Parâmetros de 
Competência em Informação 
(CoInfo) de Belluzzo (2007) 

em transversalidade com as 
suas atribuições 

 

Proceder com a 
adscrição de 
famílias em base 
geográfica 
definida 

Define e reconhece a 
necessidade de 
informação para fazer 
a leitura e o registro 
no mapa das famílias 
cadastradas 

Formula questões apropriadas 
baseado na informação 
necessária ou tópico de pesquisa 
Usa fontes de informações gerias 
ou específicas para aumentar o 
seu conhecimento sobre o tópico 
Construir e implementar 
estratégias de busca delineadas 
com efetividade 

Com relação à adscrição das famílias de 
sua microárea, você consegue: 
a) Fazer a leitura de um mapa de 
localização da área? 
b) Registrar nesse mapa a localização 
das residências dessa área adscrita? 
Identificar, nesse mapa, as famílias 
cadastradas? 

Cadastrar todas 
as pessoas de sua 
microárea e 
manter os 
cadastros 
atualizados, 
utilizando 
instrumentos para 
a coleta de 
informações 

Registrar na ficha de 
cadastro do Sistema 
de Informação de 
Atenção Básica 
(SIAB), informações 
sobre cada membro 
da família, constando 
a análise da situação 
de saúde 

Extrair, registrar e gerenciar a 
informação e suas fontes 
 

É possível cadastrar todas as pessoas 
pertencentes à família cadastrada? 
Quantas pessoas você tem cadastradas 
na ficha de cadastro do Sistema de 
Informação de Atenção Básica (SIAB)? 

Orientar as 
famílias quanto à 
utilização dos 
serviços de saúde 
disponíveis 

Conhecimento sobre o 
funcionamento das 
ações e dos serviços 
de saúde integrados 
em Redes de Atenção 
à Saúde (RAS) 

Comunicar assertivamente os 
resultados do projeto e usar a 
informação com efetividade para 
alcançar um objetivo/obter um 
resultado 

O funcionamento dos fluxos de 
atendimento disponíveis nas Redes de 
Atenção à Saúde (RAS) é de fácil 
entendimento? 
Faz parte de sua rotina, como Agente 
Comunitário de Saúde, orientar os 
usuários sobre datas e horários de 
consultas, exames agendados? 

Acompanhar 
todas as famílias e 
indivíduos sob sua 
responsabilidade, 
por meio de visita 
domiciliar 

Monitoramento da 
situação das famílias 
e indivíduos do bairro, 
com especial atenção 
às pessoas com 
agravos e condições 
que necessitam de 
maior número de 
visitas 

Identificar fontes de informação 
potenciais, diferenciando as 
potencialidades dessas fontes 
com uma variedade de formatos e 
reconhecendo fontes primárias 
das secundárias 

Antes da pandemia pela Covid-19, você 
fazia quantas visitas domiciliares por dia 
de trabalho? 
Durante a pandemia, quantas visitas 
domiciliares você tem feito por dia? 

Identificar e 
registrar situações 
que interfiram no 
curso das 
doenças ou que 
tenham 
importância 
epidemiológica 

Ser capaz de 
reconhecer os 
diversos potenciais de 
agravos que possam 
colocar em risco o 
curso de doenças 
transmissíveis e não 
transmissíveis 

Retrabalhar e melhorar a 
estratégia de busca 

Você considera de fácil identificação os 
agravos à saúde dos usuários, como 
exemplos, focos de proliferação do 
mosquito transmissor da dengue, estado 
nutricional da família cadastrada, uso 
correto das medicações prescritas 
situações de saneamento?  
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Quadro 5 - A transversalidade das principais atribuições do ACS e os indicadores de  
                  desempenho de Belluzzo (2007), representada pelas áreas de conteúdo  
                  de inquérito com os ACS 
 

(conclusão)  

Atribuições 
específicas 

do ACS - 
Ministério da 
Saúde, PNAB, 
2011 e 2017 

Parâmetros de 
Competência em 

Informação 
(CoInfo) de 

Belluzzo (2007) 
em 

transversalidade 
com as 

atribuições dos 
Agentes 

 

Indicadores de 
desempenho (BELLUZZO, 
2007) desejáveis do ACS 
no uso e comunicação 
das informações para 

integração entre a equipe 
de saúde e a população 

adscrita à Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
sob a perspectiva da 

cidadania social 

Áreas de conteúdo de 
inquérito com o ACS de 

acordo com Parâmetros de 
Competência em Informação 
(CoInfo) de Belluzzo (2007) 

em transversalidade com as 
suas atribuições 

 

Orientar a 
comunidade sobre 
sintomas, riscos e 

agentes 
transmissores de 

doenças e 
medidas de 
prevenção 
individual e 

coletiva 

Ter conhecimento 
sobre medidas de 

prevenção de doenças 
transmissíveis e não 
transmissíveis, além 
dos sinais e sintomas 

das principais 
doenças acometidas 
pela sua população 

adscrita 

Seleciona a informação relevante 
baseado na compreensão das 

medidas preventivas, nos sinais e 
sintomas das doenças  

E demonstra reconhecimento da 
maior parte das ideias da 

informação obtida 

Após identificar situações que podem 
levar ao agravamento das condições de 
saúde, você orienta a comunidade com 

relação a medidas de prevenção de 
doenças, como por exemplo, o controle 

de vetores, medidas de higiene, 
destinação do lixo?  

Desenvolver 
ações que 
busquem a 
integração entre a 
equipe de saúde e 
a população 
adscrita 

Compartilhar 
informações junto à 
equipe de saúde 
sobre a situação de 
saúde de sua 
população adscrita, a 
fim de planejar ações 
interdisciplinares e 
conjuntas na 
resolução de 
problemas 

Construir e implementar 
estratégias de busca com 
efetividade, considerando os 
custos e benefícios da aquisição 
da informação necessária, na 
tomada de decisões sobre 
estratégias de pesquisa da 
informação e o uso da informação  

Qual a frequência com que os membros 
de sua equipe de saúde se reúnem para 
discutir e compartilhar informações 
sobre os pacientes e a comunidade? 
Durante as reuniões de sua equipe de 
saúde, você consegue expor algum 
problema de pacientes de sua 
microárea e abrir para discussão com os 
outros membros da equipe? 

Desenvolver 
ações educativas, 
visando à 
promoção da 
saúde, à 
prevenção das 
doenças e ao 
acompanhamento 
das pessoas com 
problemas de 
saúde 

Planejar ações 
interdisciplinares e 
conjuntas na 
resolução de 
problemas 
identificados na 
comunidade  

Ser capaz de sintetizar a 
informação para desenvolver ou 
completar um projeto;  
Comunicar resultados à população 
sob os aspectos econômicos, 
legais e sociais; 
Indicar as fontes de informação na 
comunicação individual e coletiva; 
Procurar comunicar informações 
necessárias com o objetivo de 
construir políticas institucionais de 
forma coletiva 

Você, como Agente Comunitário de 
Saúde, considera que com as suas 
funções contribui com a educação em 
saúde junto à comunidade?  
 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Belluzzo (2007) e em dados do Ministério da Saúde (2011  
            e 2017) 

 

O estudo de campo foi realizado com os Agentes Comunitários de Saúde 

atuantes nas Estratégias Saúde da Família (ESF), da cidade de Batatais-SP, 

selecionada para a realização do estudo, devido à cobertura da assistência pelos ACS 

ser de aproximadamente 60% (BRASIL, 2020). 
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A cidade de Batatais se localiza na região nordeste do estado de São 

Paulo e, conforme dados do IBGE, a população pelo último censo de 2010 era de 

56.476 pessoas, e a estimada para 2020, de 62.980 habitantes.  

A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo divide o estado de São 

Paulo em regiões administrativas, os Departamentos Regionais de Saúde (DRS), que 

ficam responsáveis por coordenar as atividades desta Secretaria no âmbito regional 

e promover a articulação intersetorial, com os municípios e organismos da sociedade 

civil. O município de Batatais pertente à DRS XIII, de Ribeirão Preto (SÃO PAULO). 

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, através da plataforma 

e-Gestor AB (Atenção Básica), em dezembro de 2020, o município de Batatais 

contava com 11 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), formada por médico, 

enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde, 

podendo haver uma equipe de Saúde Bucal vinculada, formada por cirurgião-dentista, 

auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene dental. O número de Agentes 

Comunitários de Saúde era de 64, a estimativa da população coberta pela ESF de 

36.800 habitantes, correspondendo a uma cobertura de 58,87% populacional. Ainda 

segundo a mesma plataforma, o Brasil e o estado de São Paulo contavam com 

257.061 e 29.275 ACS e uma cobertura populacional de 61,03% e 35,82%, 

respectivamente. Ainda, com finalidade comparativa, citam-se dois municípios 

próximos, como Ribeirão Preto, que apresenta uma cobertura de assistência pelos 

ACS de 23,96%, e Franca, de 6,51%, conforme demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Cobertura da Atenção Básica, competência dezembro de 2020 

Localidade População N° ACS 
Estimativa população 

coberta pelos ACS 
Cobertura 

ACS 

Brasil  210.147.125 257.61 128.257.416 61,03% 

Estado de São 
Paulo 

45.919.049 29.275 16.451.429 35,82% 

Município de São 
Paulo-SP 

12.252.023 8.240 4.738.000 38,67% 

Município de 
Ribeirão Preto-SP 

703.293 293 168.475 23,96% 

Município de 
Franca-SP 

353.187 40 23.000 6,51% 

Município de 
Batatais-SP 

62.508 64 36.800 58,87% 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados do Ministério da Saúde, e-Gestor AB, 2020. 
 

De acordo o setor de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura Municipal 

da cidade de Batatais-SP, que através de um e-mail datado do dia 06 de junho de 
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2022, informou que em janeiro de 2022 eram 74 ACS contratados e em fevereiro, 73 

ACS. O vínculo trabalhista era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

e o contrato de trabalho era por tempo indeterminado. Os ACS foram admitidos 

através de Processo Seletivo ou por Concurso Público, sendo o último concurso para 

a função de ACS em 2018 (Concurso Público 001/2018), com homologação dos 

resultados em 01/03/2019.  

A Tabela 2 representa o número de ACS contratados no período da 

coleta dos dados, em janeiro e fevereiro de 2022; assim como, o número de agentes 

afastados, de licença ou férias nesse mesmo período. Portanto, com relação à 

amostragem, foram selecionados e convidados a participarem da pesquisa, todos os 

ACS que não estavam de férias ou afastados de suas atividades, nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2022.  

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas 

em Seres Humanos. Também, foi expedida pela Secretária Municipal de Saúde da 

cidade de Batatais-SP a autorização para a realização da pesquisa junto aos Agentes 

Comunitários de Saúde, atuantes na Rede de Atenção Primária da cidade. Ademais, 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será disponibilizado aos agentes de 

saúde, com o compromisso de manter em sigilo suas opiniões.  

Foi realizado um pré-teste, a fim de verificar o instrumento de coleta de 

dados, no início de janeiro de 2022. Uma ESF foi escolhida aleatoriamente, e aplicado 

o questionário a dois ACS, também aleatórios, na presença da pesquisadora, que 

apenas apresentou o questionário. Como resultado, não houve necessidade de 

adequações com relação às perguntas do questionário. No entanto, foi feita a 

sugestão oral pelos ACS testados, de que o questionário pudesse ser preenchido de 

acordo com a rotina de trabalho dos ACS, em hora oportuna.  

Assim, era combinado com o gerente de cada unidade de saúde, o dia 

e a hora para uma breve reunião com os ACS, ocasião em que eram feitas as 

apresentações, do pesquisador e da pesquisa, realizado o convite da participação 

voluntária e entregues os questionários para serem recolhidos posteriormente, em 

datas combinadas. Foram entregues 52 questionários aos ACS convidados (incluídos 

os questionários do pré-teste), nas dez ESF e nas duas UBS da cidade de Batatais-

SP, sendo que retornaram 48 desses questionários respondidos. Portanto, dos 52 

ACS convidados, os quatro questionários que não retornaram foram considerados 

como recusa dos ACS agentes de saúde em participar da pesquisa. 
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Tabela 2 – Quadro de contratação de Agentes Comunitários de Saúde da cidade de  
                   Batatais-SP, no período da coleta de dados, janeiro e fevereiro de 2022.  
  

N° ACS  Contratados Afastados/Licença de Férias  

Janeiro/2022 72 01 19 

Fevereiro/2022 73 01 07 

            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com Minayo (2017), as pesquisas qualitativas e quantitativas 

se complementam, apesar de serem de natureza diversa, uma vez que a primeira 

trata da magnitude dos fenômenos e a segunda, da sua intensidade.  

Para a análise de dados quantitativos, foi utilizado o programa estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Science), ferramenta que permite realizar 

análises estatísticas e gráficas. 

Dentro das pesquisas qualitativas, entretanto, o fenômeno possui 

magnitude nos aspectos que se repetem e podem ser contados e, também, aspectos 

que o tornam específico, abrangendo dimensões socioculturais “que expressam 

crenças, valores, opiniões, representações, formas de relação, simbologias, usos, 

costumes, comportamentos e práticas” (MINAYO, 2017). 

Para a análise e interpretação dos dados qualitativos obtidos, contou-se 

com a análise de conteúdo, de Bardin (2011), com a finalidade de interpretar o 

discurso do entrevistado, visando “à exploração do conjunto de opiniões e 

representações sociais sobre o tema que pretende investigar” (MINAYO; GOMES, 

2012, p. 79).  

Sobre a trajetória da análise de conteúdo temático, inicialmente 

procedeu-se com a fase de pré-análise do material, procedendo com uma leitura 

compreensiva do conjunto do material selecionado.  Depois, realizada uma leitura 

mais compreensiva e exaustiva do conteúdo das respostas, explorando o material de 

forma minuciosa.  

Na fase de tratamento dos resultados, foi realizado inicialmente a 

decomposição do material a ser analisado em partes, originando a unidade de 

registro. Na sequência, elaborado uma classificação inicial dos tópicos com as 

unidades de registro mais citadas pelos participantes da pesquisa e depois, a 

distribuição dessas partes em categorias e exposição dos achados encontrados na 

análise. Por fim, feito inferências e interpretação dos resultados. 
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Em seguida a realização essa análise qualitativa, os dados originados 

dessa análise do conteúdo das respostas abertas foram encaminhados para a 

avaliação quantitativa estatística através do programa SPSS. 

A pesquisa tem relação com a linha de pesquisa “Dinâmicas territoriais 

e desenvolvimento regional”. O território consiste na combinação de “visões que 

oscilam entre percebê-lo como uma configuração estática, até a visão de território 

como realidade complexa e dinâmica, em plena transformação, reflexos das 

dinâmicas físicas, socioeconômicas e culturais do contexto local” (GEHLEN; RIELLA, 

2014). Sendo assim, tendo em vista que o objeto de estudo é Equipe de Saúde da 

Família, instituição com determinantes tipos de interações e diferentes formas de 

atuação, relevantes no processo de desenvolvimento de determinada comunidade, 

condição que justifica conhecer os meandros das interações e atuação desta 

instituição.  
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9. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: um retrato local da  
  competência e mediação da informação em suas atribuições na  
  cidade de Batatais-SP 
 

A oportunidade de entender a dinâmica e a rotina de trabalho dos 

Agentes Comunitários de Saúde promove a compreensão de como ela se relaciona 

com a mediação da informação entre a comunidade e a equipe de Saúde da Família.   

 
9.1 O PERFIL PROFISSIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
       

Participaram da pesquisa, 48 Agentes Comunitários de Saúde, atuantes 

na cidade de Batatais, no período de janeiro a fevereiro de 2022, distribuídos em dez 

Estratégias Saúde da Família e em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Com relação ao gênero dos participantes, 42 (87,5%) se declararam do 

sexo feminino e 6 (12,5%), do sexo masculino (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Gênero dos Agentes Comunitários de Saúde da cidade de Batatais-SP 
        (2022) 

 

                            
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

O Gráfico 2 representa as faixas etárias dos participantes, mostrando o 

predomínio da faixa etária entre os 41 a 50 anos (45,83%), seguido das faixas de 

idade dos 31 aos 40 (22,91%), seguido dos maiores de 50 anos (18,75%) e, por fim, 

dos 20-30 anos (8,33%).  
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Gráfico 2 - Faixa etária dos Agentes Comunitários de Saúde da cidade de Batatais- 
        SP (2022) 

                   
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

No que se refere ao perfil profissional dos ACS, no artigo de Morosini; 

Fonseca (2018), foi avaliada, através de documentos sobre políticas de saúde, a 

construção do perfil de atuação profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, com 

destaque sobre suas atribuições e formação profissional. Na primeira década de 

implementação do PAC, a escolaridade do ACS não era exigida, apenas saber ler e 

escrever. Só a partir de 2002, com a Lei n° 10.507/2002, ter cursado o ensino 

fundamental passou a ser uma exigência. Naquele contexto, 18,2% dos ACS tinham 

o Ensino Médio (EM) completo e apenas 0,6%, o Ensino Superior (ES). Destaca ainda 

que muitos ACS complementaram sua escolaridade após o ingresso na profissão de 

ACS, e o nível de escolaridade tem modificado ao longo do tempo. E, na pesquisa de 

Pinto, Medina e Pereira apud Morosini; Fonseca (2018), 70,97% dos agentes tinham 

EM completo e 12,71%, o ES completo.  

Na presente pesquisa, 62,5% dos participantes declararam ter 

completado o ensino médio; 25%, o ensino superior, e 10,4% não terminaram o ensino 

superior. Somente um respondente não completou o ensino médio (2,1%), dados 

representados no Gráfico 3. 

 

  



77 
 

Gráfico 3 - Escolaridade dos Agentes Comunitários de Saúde da cidade de Batatais- 
        SP (2022) 

              
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

A nota técnica Nº 546/21 dispõe sobre a legislação regulamentadora do 

exercício das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde no âmbito do SUS, o 

tipo de vínculo com os órgãos ou entidades da administração direta, autárquica ou 

fundacional para fins de transferência dos incentivos financeiros pela União e as 

regras sobre o cadastro destes profissionais em estabelecimentos da APS.  

As formas de contratação do Agente Comunitário de Saúde com o 

município diferenciam a maneira de repasse de recursos financeiros federais aos 

municípios. Os ACS podem ter “vínculos diretos” (vínculo empregatício com o 

Município) e “vínculos indiretos” (estatutário efetivo ou servidor próprio), de acordo 

com o cadastro do profissional ACS no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) e sua vinculação (CONASSEN, 2021).  

No que se refere ao registro de ACS em eSF, a validação do pagamento 

se dará mediante cadastro do ACS com 40 horas semanais e vinculado a somente 

uma eSF que possua composição mínima de enfermeiro 40 horas semanais ou 

médico 40 horas semanais.  

A presente pesquisa aponta que, todos os participantes declararam que 

o vínculo trabalhista é a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que 41 (85,41%) 

ingressaram através de Processo Seletivo, e 7 (14,58%) através de Concurso Público.  

Quanto ao tempo de profissão como ACS, 45,83% declararam que estão 

na profissão há mais de 15 anos, 10,42%, de 11 a 15 anos; 27,08%, de 6 a 10 anos; 

14,58%, de 1 a 5 anos e apenas 2,08%, menos de 1 ano trabalhando como ACS.  
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A Tabela 3 representa os dados sociodemográficos dos Agentes 

Comunitários de Saúde da cidade de Batatais-SP, 2022. 
 

Tabela 3 - Distribuição sociodemográfica dos Agentes Comunitários de Saúde  
                 da cidade de Batatais-SP, 2022 

 
Características 

 
Número 

 
Porcentagem (%) 

 
Faixa etária em anos    

20-30 4 8,33 
31-40 11 22,91 
41-50 22 45,83 
>50 9 18,75 

Não informado 2 4,16 
   

Sexo   
F 42 87 
M 6 13 
   

Escolaridade    
Médio incompleto 1 2,1 
Médio completo 30 62,5 

Superior incompleto 5 10,4 
               Superior completo 12 25,0 

   
Tempo de profissão    

Menos de 1 ano 1 2,1 
1 - 5 anos 7 14,6 

6 – 10 anos 13 27,1 
11 – 15 anos 5 10,4 

>15 anos 22 45,8 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

As respostas da pergunta sobre o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o ACS 

escolheu essa profissão, foram categorizadas de acordo com a semelhança dos 

motivos citados: pela oportunidade do processo seletivo (40,43%); pela estabilidade 

do emprego (8,51%); pela intenção de atuar junto à comunidade (36,17%); pela 

familiaridade com a área da saúde (14,89%), exibidos no Gráfico 4.  

Dentre as respostas, o participante 2 declarou que nunca havia 

trabalhado e que decidiu prestar o Processo Seletivo para “entrar no mercado de 

trabalho”. Os participantes 5, 11, 23, 25, 38 citaram a oportunidade da seleção do 

Processo Seletivo, devido ao desemprego na época do Processo Seletivo para ACS. 

O Participante 5 completou que “foi falta de opção no momento”. Para o participante 
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6, não foi uma escolha pela profissão de agente comunitário de saúde, mas uma 

oportunidade de trabalho e outra pela insatisfação no emprego anterior. 

Depoimento do participante 38 sobre seu motivo para o ingresso como 

ACS:  
Na época, eu estava desempregada e surgiu essa oportunidade de emprego. 
Fui chamada no Processo Seletivo. Eu não conhecia o trabalho, tive até certa 
resistência no início devido ao fato de entrar na vida particular das pessoas. 
Mas depois fui me adaptando aos poucos e acabei apaixonada pelo trabalho. 
É gratificante ser útil e ajudar as pessoas (PARTICIPANTE 38). 
 

Dois participantes declararam que optaram pela profissão de ACS como 

forma de custeio de seus cursos superiores e permaneceram na profissão até a data 

da pesquisa. 
 

Gráfico 4 - Motivos pela escolha da profissão como ACS, dos Agentes Comunitários 
        de Saúde da cidade de Batatais-SP, 2022  

      
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

Quando perguntados sobre a forma de ingresso na profissão como 

Agente Comunitário de Saúde, 41 (79,17%) declararam que foram aprovados em 

Processo Seletivo e 7 (20,83%), em Concurso Público. O vínculo trabalhista dos 

respondentes é pela Lei de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Com o intuito de oferecer qualificação permanente e subsídios para o 

desenvolvimento do trabalho dos ACS, o Ministério da Saúde disponibiliza “O Guia 

Prático do Agente Comunitário de Saúde”, elaborado pelo Departamento de Atenção 

Básica (BRASIL, 2009). 

Foi questionado, ainda, se após o ingresso na profissão o ACS participou 

de curso preparatório para iniciar suas atividades profissionais; a frequência de suas 
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participações em cursos de atualização; e, com que regularidade recorrem ao Guia 

Prático do Agente Comunitário de Saúde, mostrados no Gráfico 5. Assim, somente 

6,35% dos participantes afirmaram que fizeram curso inicial e 35,42% declararam que 

não frequentaram de curso para iniciar a profissão de ACS. Já no que se refere à 

participação em cursos de atualizações, 72,92% dos questionados, raramente e 

nunca frequentam esses cursos. A presente pesquisa não abordou os motivos pelos 

quais os ACS não participam de cursos de aprimoramento e nem se esses são 

disponibilizados pelo Município. 
 

Gráfico 5 - Frequência de participação em cursos de capacitação e utilização do  
                  Guia Prático do ACS  

         
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

De fato, de acordo com a PNAB, a formação desse profissional deve ser 

gradual, mas permanente, incluindo a própria rotina de trabalho do agente de saúde, 

sob supervisão de um gestor local. Desde 2003, quando foi organizado o Perfil de 

Competências Profissionais do Agente Comunitário de Saúde, com a estruturação de 

um curso técnico inicial e em parceria com Escolas Técnicas do SUS, e sob a 

responsabilidade dos estados e municípios, demonstrou-se a importância da 

Educação Permanente desses profissionais, a fim de incentivar na busca de 

conhecimentos e suprir as lacunas do cotidiano do trabalho.  
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O processo de mudança proposto aos serviços de saúde da Atenção 

Básica, como forma de reorganizar os procedimentos de produção dos serviços, 

implica ajuste na formação e no aprimoramento das atividades do trabalhador de 

saúde, incluindo os ACS, uma vez que são responsáveis pelas ações em saúde.  

A ESF emprega no seu processo de trabalho, o planejamento e a 

programação da oferta de serviços, baseado em dados epidemiológicos e no 

reconhecimento dos fatores de risco à saúde de uma localidade. Deve atender a 

necessidade de cada município e, a partir de uma análise e identificação de situação-

problema de cada área, proporcionar ações de cuidados e vigilância (FILGUEIRAS; 

SILVA, 2010).  

Portanto, de acordo com a PNAB (2011) recomenda-se que cada equipe 

de Saúde da Família (eSF) fique responsável pelos cuidados de prevenção e 

vigilância de 3.000 a 4.000 pessoas. O ACS é o profissional da saúde encarregado do 

cadastramento das famílias e avaliação do perfil socioeconômico, responsabilizando-

se por uma microárea, que deve conter no máximo 750 pessoas cadastradas.  

Os dados da presente pesquisa mostram que 27,08% dos ACS 

participantes acompanham mais que 750 pessoas; 41,67% têm cadastrados entre 601 

a 750 e 18,75% seguem de 151 a 300 pessoas (Gráfico 6). 

A importância dessa recomendação consiste no fato de que o agente de 

saúde precisa cobrir toda a área de abrangência da ESF e acompanhar essas famílias 

na sua integralidade.   
 
Gráfico 6 - Número de pessoas cadastradas por Agentes Comunitários de  
                  Saúde da cidade de Batatais-SP (2022)  

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa, 2022. 
 

As atividades do ACS incluem, principalmente, as ações individuais e 

coletivas de prevenção de doenças e promoção da saúde. Portanto, a fim de alcançar 
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resultados positivos nas ações em saúde, a profissionalização, atualização e o 

aprimoramento de estratégias de ensino e aprendizagem do trabalhador de saúde, 

tornam-se necessários nesse processo de orientação e educação em saúde para a 

comunidade. 

 

9.2 A TRANSVERSALIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO 
      AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E OS INDICADORES DE COMPETÊNCIA 
      EM INFORMAÇÃO  

 
Com a finalidade de compor o perfil profissional do ACS, foram definidas 

pelo Ministério da Saúde, as competências esperadas para esse profissional: a 

integração da equipe de saúde com a população; a avaliação e o planejamento de 

ações em saúde; promoção da saúde; prevenção de doenças e agravos à saúde, risco 

ambiental e sanitário e monitoramento de populações vulneráveis. 

A competência da promoção de saúde inclui a educação em saúde, 

orientações e incentivo sobre o autocuidado e práticas que melhorem a qualidade de 

vida, a ampliação do conhecimento pelos indivíduos em relação ao seu processo 

saúde-doença, a inclusão e a participação social (FRACAROLLI et al., 2013). 

Os parâmetros e os indicadores de performance em Competência da 

Informação são propostos como norteadores à consecução de ações voltadas à 

inserção, ao desenvolvimento e avaliação de princípios e conceitos da CoInfo, 

respeitando as particularidades de cada área de conhecimento (BELLUZZO, 2007, p. 

95).  

Assim sendo, foram utilizados na área do conhecimento da saúde, em 

particular, com relação às atribuições esperadas pelos Agentes Comunitários de 

Saúde, de acordo com a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB, 2011 e 2017) 

na rotina de seu processo de trabalho.   

A Atenção Básica deve promover atenção integral, contínua e 

organizada à população adscrita, com base nas necessidades sociais e de saúde, por 

meio de planejamento de ações de continuidade informacional, interpessoal e 

longitudinal com a população. Ademais, precisa fornecer os cuidados integrais e de 

qualidade, que sejam resolutivos e que contribuam para o fortalecimento da 

autonomia das pessoas no cuidado à saúde, estabelecendo articulação com o 

conjunto da rede de atenção à saúde. 
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Nesse contexto, deve considerar as pessoas em sua singularidade e 

inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, por meio da promoção 

da saúde, da prevenção de doenças e agravos, do diagnóstico, do tratamento, da 

reabilitação e da redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer sua 

autonomia.  

Como ponto de partida na gestão da Atenção Básica, é fundamental 

estabelecer o território geográfico, ficando a Unidade Básica de Saúde da Família, 

responsável por um território onde vive um determinado número de famílias, 

cadastrado pela Equipe de Saúde da Família (eSF). A partir do cadastramento é 

possível identificar as necessidades e os problemas iniciais de saúde da comunidade 

local. Reconhecendo as necessidades das famílias e pessoas cadastradas, faz-se 

diagnóstico de saúde e, assim, a eSF terá como priorizar as ações programáticas 

requeridas para o enfrentamento dos problemas diagnosticados (BINDA, BIANCO, 

SOUZA, 2013). 

Dessa forma, é fundamental que o processo de trabalho na AB inclua 

ações que se iniciam com a definição do território e territorialização, e que cada equipe 

se responsabilize por conhecer o perfil e as necessidades da comunidade; confira a 

situação sanitária do território; seja a porta de entrada preferencial aos serviços de 

saúde, procedendo com o acolhimento, organização do escopo de ações e do 

processo de trabalho de acordo com demandas e necessidades da população. 

Participar da territorialização e do mapeamento da área permite a identificação de 

grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 

Na atribuição específica, adscrição de famílias em microárea geográfica 

definida, espera-se que o ACS possa fazer a leitura, o registro e a identificação da 

localização das residências dessas famílias em um mapa de localização. 

Transcendendo para a área da competência em informação e utilizando os 

parâmetros de desempenho, a fim de alcançar o resultado esperado, primeiramente, 

quando o ACS define e reconhece a necessidade da informação para conseguir 

realizar a leitura de um mapa de localização da área, fazer o registro da residência e, 

posteriormente, possa identificar nessa mapa as localizações das famílias, usa fontes 

de informação e formula questões apropriadas, determinando o planejamento 

exequível e cronograma para a obtenção das informações necessárias, constrói e 

implementa estratégias de busca delineadas com efetividade.  
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Baseado nessa atribuição, foi encontrado como resultados da presente 

pesquisa que 56,25% dos ACS participantes declararam ser competentes em fazer a 

leitura de um mapa de localização. No entanto, 10,42% e 6,25% responderam que 

raramente ou nunca, respectivamente, fazem a leitura do mapa, representado no 

Gráfico 7:  

 

Gráfico 7 - Leitura de um mapa de localização da área  

          
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

Sobre o registro da localização das famílias no mapa de localização, 

22,92% e 39,58% consideraram que sempre e geralmente, respectivamente, 

procedem com essa atribuição, ao contrário de 16,67%, que raramente o fazem e, 

2,08%, que nunca desempenham essa atribuição, mostrado no Gráfico 8. 
 

Gráfico 8 - Registro das residências das famílias cadastradas no mapa da  
                   localização 

          
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

O Gráfico 9 representa os resultados da atribuição de identificação das 

residências em um mapa de localização: 47,92% dos participantes sempre identificam 
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as residências no mapa; 31,25% geralmente; 6,25% às vezes, 8,33% raramente e 

6,25%, nunca.  

 

Gráfico 9 - Identificação em um mapa de localização da área, das famílias 
                   cadastradas  

            
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

Assim, nota-se pelos resultados, que sempre ou geralmente, 66,67% 

dos pesquisados são capazes de fazer a leitura de um mapa; 79,17% conseguem 

identificar a localização das casas em um mapa de localização; e 62,5% fazem o 

registro das residências no mapa. No entanto, considerando as respostas, às vezes, 

raramente e nunca, 37,5% dos participantes declararam que conseguem fazer o 

registo das residências, 33,34% a leitura de um mapa e 20,83% a identificação das 

famílias nesse mapa.  

Portanto, comparando essas três atribuições citadas, a leitura de um 

mapa de localização, o registro das residências e a identificação das famílias nesse 

mapa, os ACS pesquisados demonstraram ter mais habilidade na identificação das 

residências das famílias cadastradas, comparadas com a habilidade de registrar as 

residências nesse mapa, dados representados no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Leitura, registro e identificação das residências das famílias cadastradas  
                    em um mapa de localização pelos Agentes Comunitários de Saúde da  
                    cidade de Batatais-SP (2022)  

                   
                       
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 
 

Para realizar o cadastro de todas as pessoas de sua microárea e o 

manter atualizado, o ACS precisa utilizar um instrumento para a coleta das 

informações, que consiste em uma ficha de cadastro do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB). Nesta ficha, são solicitados dados sobre cada membro 

pertencente à família cadastrada, suas situações de saúde, considerando as 

características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 

território.  

Portanto, ao cumprir com a atribuição de realizar o cadastro das famílias, 

o ACS precisa definir e reconhecer a necessidade de informação, usar fontes de 

informações gerais ou específicas para aumentar o seu conhecimento sobre o tópico 

e formular questões apropriadas baseado nessas informações. Desta forma, o ACS 

deve extrair, registrar e gerenciar a informação e suas fontes. Nesse sentido, a 

pesquisa mostrou que 37,5% e 58,2% dos ACS questionados, sempre e geralmente, 

respectivamente, conseguem cadastrar as pessoas pertencentes à família na ficha de 

cadastro do Sistema de Informação da Atenção Básica, dados mostrados no 

Gráfico11. 
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Gráfico 11 – Realiza o cadastro das pessoas de sua microárea por Agentes  
                     Comunitários de Saúde da cidade de Batatais-SP (2022)  

           
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 
 

A Atenção Básica deve garantir a atenção à saúde da população 

adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, e da garantia de 

atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, 

coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, 

inclusive Práticas Integrativas e Complementares. Ademais, deve responsabilizar-se 

pela população adscrita no que se refere a coordenação do cuidado, mesmo quando 

precise de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde (BRASIL, 

2017).  

Para que o ACS contribua com a orientação às famílias cadastradas 

sobre o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica, espera-se que 

entenda quanto ao acesso à utilização dos serviços de saúde a partir da Atenção 

Básica, com relação ao fluxo de encaminhamentos para consultas, exames e serviços 

de urgência, precisa conhecer sobre o funcionamento das ações e dos serviços de 

saúde integrados em Redes de Atenção à Saúde (RAS). Assim, o ACS comunica os 

resultados do projeto com efetividade para alcançar um objetivo ou alcançar um 

resultado.   

Quando perguntado se o ACS entendia sobre o funcionamento dos 

fluxos de atendimentos disponíveis nas RAS, 27,1% responderam que sempre 

entendem; 35,4% relataram que geralmente e 37,5%, às vezes entendem sobre esse 

fluxo (Gráfico 12). Mas, a respeito da orientação aos usuários sobre datas e horários 
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de consultas e exames, 93,8% dos participantes responderam que sempre faz parte 

de sua rotina de trabalho essa atribuição; e, somente 3%, geralmente. 

 
Gráfico 12 - Orienta os usuários sobre o fluxo de atendimento nas RAS  

                    
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 
 

A visita domiciliar (VD) é o principal instrumento de trabalho dos ACS, e 

é elemento fundamental no processo de trabalho do ACS, uma vez que permite a 

criação de um vínculo com a família, além de constituir uma ferramenta importante de 

troca de informações entre a comunidade e a equipe de saúde. Através da VD, o ACS 

tem a possibilidade de aprofundar o conhecimento da realidade da sua microárea, do 

contexto de vida das famílias cadastradas, das condições de moradia, da identificação 

de possíveis agravos à saúde, e, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de fazer 

orientações oportunas.  

A realização de visitas domiciliares consiste, no mínimo, de uma visita 

mensal a cada família residente na área de atuação do agente. A quantidade de visitas 

por residência varia em função das condições de saúde de seus habitantes e da 

existência de crianças e gestantes, considerados grupos prioritários. 

O acompanhamento de todas as famílias sob sua responsabilidade, por 

meio da VD, possibilita a identificação e o monitoramento de situações e agravos à 

saúde. Assim, aplicando os indicadores de desempenho em CoInfo, o ACS identifica 

fontes de informações potenciais, diferenciando as potencialidades dessas fontes com 

uma variedade de formatos e reconhecendo fontes primárias das secundárias.  

No entanto, diante da pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

o processo de trabalho da equipe de Saúde da Família, em especial do ACS, precisou 
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de readequações para atender as demandas da comunidade e, ao mesmo tempo, 

devido às restrições provocadas pela Covid-19. 

A presente pesquisa mostrou que 66% (porcentagem válida) dos 

entrevistados realizavam mais do que sete visitas domiciliares por dia antes da 

pandemia pela Covid-19; 19,1%, de cinco a seis VD diárias; e, 12,5%, cumpriam 

menos que duas visitas em domicílio por dia. Contudo, desde o início da pandemia, 

em março de 2020, até a aplicação do instrumento de pesquisa, nos meses de janeiro 

e fevereiro de 2022, 40,4% dos participantes declararam realizar menos que duas VD 

por dia; 14,9%, de três a quatro VD diárias; 28,8%, de cinco a seis por dia. Mesmo 

diante da pandemia, 12,8% afirmaram fazer mais do que sete VD ao dia. O Gráfico 13 

representa a comparação entre a frequência de Visitas Domiciliares diárias por ACS 

antes da pandemia pela Covid-19, assim como durante. 
 

Gráfico 13 - Comparação entre a frequência de Visitas Domiciliares diárias por          
                     ACS antes da pandemia pela Covid-19, assim como durante 

                   
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 
Nesse contexto, durante a pandemia pela Covid-19, as visitas aos 

domicílios dos usuários ficaram mais restritas e, portanto, os meios de comunicação 

mais citados como utilizados nesse período foram: telefone da própria UBS (32,5%), 

celular próprio do ACS (30,2%), WhatsApp (27,8%), outras mídias sociais (7,9%). 

Ainda, 1,6% dos participantes responderam que mantiveram as idas até o domicílio 

das famílias.   

Dentre as atribuições específicas do ACS, a identificação e o registro de 

situações que interfiram no curso de doenças, ou que tenham importância 
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epidemiológica, são imprescindíveis para o planejamento das ações em vigilância e 

prevenção. Um ACS que reconhece os diversos potenciais de risco que possam 

comprometer ou colocar em risco o curso de doenças transmissíveis e não-

transmissíveis, demonstra conhecer a maior parte das ideias da informação obtida e 

retrabalha a estratégia de busca. Baseado nos dados da pesquisa, a maioria dos 

questionados tem a capacidade em identificar os agravos à saúde das famílias 

cadastradas.  

 
Tabela 4 - Identificação pelo ACS de agravos à saúde das famílias cadastradas  
                 Identificação de 

focos do 
mosquito 

Estado 
nutricional da 
família 

Situações de 
saneamento 

Identificar o uso 
correto de 
medicação 

Sempre  37,5 % 31,3% 59,6% 52,1% 
Geralmente 37,5% 37,5% 23,4% 22,9% 
Às vezes 16,7% 25,0% 10,6% 20,8% 
Raramente  8,3% 6,3% 4,3% 4,2% 
Nunca    2,1%  

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 
 

Ainda sobre as atribuições do ACS, a orientação e a educação em saúde 

são consideradas como um dos eixos do trabalho do agente. O conhecimento do ACS 

deve abranger desde a identificação das características socioculturais dos grupos 

sociais de seu território de abrangência, até conhecimentos e competências clínicos 

e epidemiológicos. Desta forma, para que o ACS possa proceder com a orientação 

individual e coletiva sobre informações de prevenção de doenças, controle de 

comorbidades, hábitos saudáveis, mobilização da comunidade para participação de 

discussões sobre problemas sanitários e epidemiológicos comunitários, ele deve ser 

competente em alguns indicadores de desempenho de Belluzzo (2007), descritos 

abaixo: 

• Ter capacidade de acessar e sintetizar a informação para desenvolver ou 

completar um projeto de forma ética; 

• Organizar a informação utilizando esquemas ou estruturas diversas; 

• Comunicar resultados à população sobre os aspectos econômicos, legais e 

sociais; 

• Indicar as fontes de informação na comunicação individual e coletiva; 

• Procurar comunicar informações necessárias com objetivo de construir 

políticas institucionais de forma coletiva. 
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Portanto, o ACS orienta a população sobre cuidados gerais com a saúde 

e medidas de higiene.  

 

Gráfico 14 - Orientações sobre cuidados gerais com a saúde e medidas de 
                    higiene  

              
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

Após a identificação de situações que podem causar o agravamento das 

condições de saúde da população adscrita, 78,72% e 21,28% dos participantes 

declararam que sempre e geralmente, respectivamente, orientam a comunidade com 

relação a medidas para prevenção de doenças provocadas por esses agravos. Esses 

dados mostram que os ACS participantes da pesquisa têm a capacidade de acessar, 

sintetizar e comunicar a população sobre as informações necessárias, com o objetivo 

de desenvolver ou completar um projeto de forma ética e legal.  

O ACS deve desenvolver ações de prevenção de doenças e promoção 

da saúde, por meio de atividades educativas em saúde individuais e coletiva, sob 

supervisão competente. Essas orientações acontecem na rotina diária do ACS, mas, 

também, na forma de exposição de temas sobre saúde e doença através de palestras. 

No entanto, a grande maioria dos respondentes (74,47%) declararam não 

organizarem palestras educativas. E, somente 10,64% dos ACS entrevistados 

proporcionam essas palestras aos pacientes e comunidades, pelo menos uma vez ao 

dia. Dado representado no Gráfico 15. 
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Gráfico 15 - Número de palestras educativas organizadas pelo ACS, antes da  
                     pandemia pela Covid-19 

         
               
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 
 

Faz parte de seu processo de trabalho, o compartilhamento de 

informações com a eSF sobre a situação de saúde da população adscrita, a fim de 

planejar ações interdisciplinares e conjuntas na resolução dos problemas. Quando o 

ACS pode desenvolver essa integração, ele constrói e implementa estratégias de 

busca com efetividade junto à população e equipe de saúde.  

Dentre as ferramentas usadas para o compartilhamento de informações, 

estruturação, organização e planejamento das atividades de ESF, estão as reuniões 

de trabalho periódicas de toda a equipe de saúde, que são fundamentais na tomada 

de decisões conjuntas. As reuniões podem proporcionar momentos de diálogo e 

escuta, em que possa ser possível elaborar planos de atendimento individualizado a 

cada família, além de poder readequar o processo de trabalho da equipe.  

Quando perguntado sobre qual a frequência com que os membros de 

sua eSF se reuniam para discutir e compartilhar informações sobre os pacientes e 

comunidade, 50% dos ACS responderam que se reuniam pelo menos uma vez ao 

mês; 2,1%, a cada 15 dias, 2,1% mais que uma vez por semana; 14,6% disseram que 

as reuniões eram semanais, 27,1% declararam que suas equipes de saúde não se 

reuniam e 4,2% não responderam.  

Dentre as justificativas espontâneas dos participantes que responderam 

que suas eSF não se reúnem com a finalidade de discutir e compartilhar informações 

sobre os pacientes e comunidade, encontram-se repostas de que os motivos da 

reunião da equipe têm a finalidade de discorrem sobre os problemas de rotina de 

trabalho administrativo da UBS. O participante 36 comentou, espontaneamente, que 

A cada 6 meses  A cada 4 a 5 meses  
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normalmente discute os problemas de sua população adscrita com os próprios 

colegas ACS, e depois repassa para o gerente da UBS.  

 
Gráfico 16 - Frequência das reuniões de equipe de saúde por Agentes  
                    Comunitários de Saúde da cidade de Batatais-SP (2022)  
   

                     
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 
 

Considerando as reuniões de equipe de saúde como oportunidade de 

discutir e compartilhar as situações de saúde das famílias cadastradas, aos ACS que 

responderam participar das reuniões de equipe, foi questionado se durante as 

reuniões eles conseguiam expor e propor discussão sobre problemas de pacientes de 

sua microárea. Dos que responderam participar de reuniões de trabalho, 29% 

declararam que sempre discutem casos durante as reuniões; 51,61% geralmente; 

12,9% que às vezes discutem casos; mas 12,9% e 6,45%, raramente e nunca, 

respectivamente, discutem seus casos. 
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Gráfico 17 - Expõe e discute situações de problema durante as reuniões de  
                     equipe Saúde da Família  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

Foi perguntado ao participante, se durante as reuniões de trabalho ou 

em conversas com outros membros da eSF, ele considerava que suas sugestões 

sobre os casos discutidos eram bem aceitas pela equipe. A maioria dos participantes 

pontuaram que sempre (35,48%) e geralmente (41,94%) os seus apontamentos e 

opiniões sobre os casos eram aceitos. 

 
Gráfico 18 - Sugestões e apontamentos feitos pelos ACS aceitos pela eSF sobre  
                     os casos discutidos em reunião de trabalho e com outros membros da  
                     equipe 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

A mediação da informação pode ser entendida como um facilitador na 

integração entre eSF e a comunidade, pois agrega o conhecimento popular com o 
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tecnocientífico. Desta forma, o compartilhamento de informações sobre o processo 

saúde-doença, contribui com medidas e ações individuais em saúde.  

Questionados sobre sua contribuição com a interação e mediação da 

informação entre a equipe de saúde com a comunidade, 70,8% responderam que, 

sempre e geralmente, estão aptos nessa tarefa, contra 29,17% que responderam que 

às vezes e raramente conseguem atingir essa mediação. Portanto, a maioria dos 

participantes tem a competência em identificar agravos e planeja ações 

interdisciplinares e conjuntas na resolução de problemas, a partir de informações 

compartilhadas com toda a eSF sobre sua população adscrita. E assim, como 

indicador de desempenho, constrói e implementa estratégias de busca com 

efetividade junto à população e equipe sob sua responsabilidade. Dados 

representados no Gráfico 19. 

 
Gráfico 19 - Contribuição com a interação e mediação da informação entre  
                     a equipe de saúde com a comunidade 

               
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 
 

O trabalho em equipe na Atenção Básica, considerando profissionais 

com diferentes formações e atribuições dentro da equipe de saúde, precisa ser 

coordenado e harmônico, a fim de atender as necessidades da comunidade, com 

ações assistenciais compartilhadas e integradas. Portanto, o ACS reconhecido como 

o elo de ligação entre a equipe de saúde e a população, espera-se que ele tenha uma 

comunicação clara e objetiva.  

Os Gráficos 20 e 21 representam a habilidade do entrevistado em se 

comunicar com a eSF, sendo que 48% e 33% consideraram que sempre e geralmente, 
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respectivamente, possuem essa atribuição. Mas, 19% dos participantes declararam 

que às vezes e raramente conseguem essa comunicação de forma clara. Já no que 

se refere à comunicação com a população adscrita, 54% sempre e, 35% geralmente 

consideraram que possuem essa habilidade.  

 
Gráfico 20 - Habilidade do ACS em se comunicar de forma clara com a equipe de 
                     Saúde 
 

                 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 
 
Gráfico 21 - Habilidade do ACS em se comunicar de forma clara com a 
                     população  
 

                
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

Quando questionados sobre sua própria profissão quanto à importância 

de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, 83,3% consideraram como 

sempre imprescindível; 6,3%, geralmente e 10,4%, às vezes. Esse dado pode 

representar a importância que o ACS atribui ao seu próprio papel na comunidade, 

como educador em saúde. 
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Gráfico 22 - A importância de suas atividades de promoção de saúde e  
                    prevenção de doenças e educação em saúde na visão do ACS 

                 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
 

O questionário aplicado aos ACS contava com quatro perguntas abertas 

a respeito de atribuições de seu processo de trabalho, com o intuito de deixar o ACS 

livre para responder espontaneamente. Os tópicos das perguntas eram sobre as 

atividades que mais lhe eram solicitadas; as funções que o agente considerava como 

sendo do ACS e aquelas com as quais ele mais se identificava dentre as suas 

atribuições. Por último, foi indagado sobre qual (is) atribuição (ões) como agente de 

saúde ele considerava com maior dificuldade de executar. 

As respostas dos ACS sobre essas perguntas abertas foram agrupadas 

de acordo com a semelhança de conteúdo, a fim de proceder com a análise dos dados 

estatísticos.  Ficaram divididas assim: 

A. Visita domiciliar; 

B. Faz o cadastro de todos os membros da família e os mantém atualizados, 

inclui também, nessa categorização, a participação na territorialização; 

C. Participa do acolhimento e vínculo dos usuários dos serviços de saúde do 

SUS. O acolhimento proporciona um atendimento humanizado, permitindo 

realizar a classificação de risco, identificando as necessidades de intervenção 

de cuidado e responsabilizando-se pela continuidade do cuidado e 

viabilizando o estabelecimento do vínculo (BRASIL, 2017); 

D. Realiza orientações gerais sobre prevenção de doenças e cuidados com a 

saúde para a comunidade e famílias adscritas, mediação de informações, 

incluindo a entrega de encaminhamentos e avisar sobre data e horário de 
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consultas e exames; orientação com relação à dinâmica do fluxo de 

atendimento da RAS; e, organizar palestras; 

E. Auxilia nas atividades administrativas e internas dentro da UBS: ajudar na 

recepção (atender telefone, agendar consultas, entrega de prescrição de 

pacientes); emissão do Cartão Nacional do SUS, organizar prontuários dos 

pacientes, assim como, separá-los antes das consultas, e depois guardá-los 

no arquivo; entrega de leite para os cadastrados no Programa Mais Leite; 

etiquetagem de tubos para coleta de exames;   

F. Acompanhamento de saúde das famílias, principalmente pessoas 

vulneráveis, incluindo efetuar a busca ativa de pacientes para consultas e 

vacinas; ser o elo de ligação do paciente com a unidade de saúde; 

G. Nenhuma em específico  

Assim sendo, quando perguntados sobre as atividades profissionais que 

mais lhe são solicitadas e que exercem no cotidiano, 31,7% citaram internas na UBS, 

que incluem: os afazeres na recepção; organizar o arquivo com os prontuários das 

famílias e pacientes; emitir o Cartão Nacional de Saúde (CNS) dos usuários; auxiliar 

na identificação de material para a coleta de exames laboratoriais e, ajudar na sala de 

vacinas. 11,7% se lembraram da função de realizar o cadastro dos membros da 

família e mantê-los atualizados; 23,3%, as visitas domiciliares. Apenas 3,3% das 

citações foram com relação ao acolhimento e vínculo, e 5% acompanhamento das 

famílias cadastradas, incluindo, nessa categoria, efetuar a busca ativa de pacientes 

para consultas e vacinas. As orientações gerais foram citadas em 25% pelos 

participantes. De acordo com os dados oferecidos pelos ACS, as atividades 

administrativas e internas dentro da UBS são os atributos mais solicitados no seu 

processo de trabalho.  

Mas quando o participante foi questionado sobre qual(is) atividade(s) 

que ele, agente de saúde, considera como sendo atribuições do ACS, 31,7% citaram 

a visita domiciliar; 11,9% participar do mapeamento da área e o cadastro das famílias 

da área adscrita; 30,7% citaram as orientações gerais à comunidade; 11,9%, o 

seguimento contínuo das famílias. Apenas 5% mencionaram as atividades 

administrativas e internas como sendo função do agente de saúde. 

As atividades que mais foram citadas pelos ACS relacionadas a seu 

processo de trabalho, estão expostas na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Principais atividades relacionadas com o processo de trabalho  
       do ACS 
 Atividades 

solicitadas 
Atividades que 
considera como 
sendo do ACS 

Atividades com 
as quais mais 
se identifica 
como ACS 

Atividades com 
maior 
dificuldade de 
execução  

Visita domiciliar 23,3% 31,7% 25,9% 17,5% 
Cadastro da 
família e 
territorialização 
da área 

11,7% 11,9% 9,4% 5,3% 

Acolhimento e 
vínculo 3,3% 7,9% 11,8% 7,0% 
Orientações 
gerais 25,0% 30,7% 24,7% 8,8% 
Atividades 
administrativas e 
internas 

31,7% 5,0% 8,2% 38,6% 

Acompanhamento 
de saúde das 
famílias 

5,0% 11,9% 14,1% 8,8% 

Nenhuma em 
específico  1,0% 5,9% 14,0% 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

 

Através dos dados expostos na Tabela 5, pode-se notar que as 

atividades administrativas e internas na UBS são as atribuições mais solicitadas aos 

ACS, mas, também, as funções que o agente de saúde não considera como sendo 

específicas da profissão e, ao mesmo tempo, as funções citadas com maior 

dificuldade de execução.  

O acolhimento e o vínculo com as famílias cadastradas, considerados 

fundamentais para ações em saúde, não foram citados com expressividade pelos ACS 

participantes. Apenas 7,9% consideram como sendo do agente e 11,8% se identificam 

com essa função.  

  No entanto, o acolhimento deve estar presente em todas as relações de 

cuidado entre os trabalhadores da saúde e os usuários, desde o primeiro contato, na 

própria unidade de saúde ou nos domicílios, com o propósito de estimular o vínculo. 

O ato de receber e escutar permite identificar as necessidades, os problemas, as 

vulnerabilidades da população adscrita.   

Na mesma linha de atribuição, a função de orientar a população sobre 

prevenção de doenças e cuidados com a saúde para a comunidade e famílias 

adscritas, participar do processo de mediação de informações, incluindo a entrega de 

encaminhamentos e avisar sobre data e horário de consultas e exames; orientação 

com relação à dinâmica do fluxo de atendimento, foram citadas como atividades 

solicitadas ao ACS em 25%; 30,7% como sendo função do ACS; e 24,7% alegaram 
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que se identificam com  a atribuição de orientação, e somente 8,8% citaram como 

tarefa de difícil execução. 

À pergunta sobre quais funções o ACS considerava ter mais dificuldade 

de executar, o participante 1 respondeu: “A dificuldade é quando temos pacientes com 

doenças muito graves e não conseguimos fazer nada para ajudar, porque, com o 

tempo, criamos vínculo muito grande com as pessoas da comunidade que 

trabalhamos”. Nesse mesmo sentido, o participante 3 também considera como 

dificuldade acompanhar pacientes com doenças terminais, devido ao vínculo criado: 

“Quando temos pessoas doentes em fase terminal é muito triste e mexe muito com o 

emocional”. Participante 4, “Desvincular às vezes das pessoas da área, seus 

problemas, suas doenças e, pior de todas, a morte do paciente”.  

 O participante 2 declarou ter dificuldade na intervenção com pessoas 

dependentes químicas e de álcool, devido à falta de apoio, mas não identifica qual 

seria esse apoio. Nessa mesma linha, o participante 6 questiona a dificuldade de 

abordar problemas de violência e abusos por falta de rede de apoio: “Manter um 

vínculo maior e mais íntimo no quesito de confiabilidade em assuntos mais delicados, 

como, abusos, agressões, violência de todos os tipos. O motivo da dificuldade é não 

ter rede de apoio para ajudar nesses casos”. 

Vinte e um participantes indicaram suas maiores dificuldades quando 

são solicitados a ajudar nas atividades internas da UBS, principalmente na recepção, 

ou quando há falta de funcionários das unidades de saúde e computadores para 

alimentar o sistema com dados de saúde da população, pois assim dificulta-se a 

realização das atribuições específicas do ACS, principalmente as visitas domiciliares 

e o “trabalho de campo”. 

O participante 8: “Visitas domiciliares. Por conta da falta de funcionários 

na unidade, acabamos desempenhando funções que não competem a nós, agentes 

comunitários; sendo assim, muitas vezes, a visita pela área acaba não sendo 

possível”.  

Os participantes 10 e 14 citaram o termo desvio de função, como 

comenta o participante 10: “Devido ao desvio de função, muitas das vezes não 

conseguimos realizar nossas visitas e muitos encaminhamentos, dificultando nosso 

trabalho”. O participante 44 declara que devido ao excesso de afazeres dentro da 

unidade, muitas vezes não conseguem resolver as situações de doença de sua 

população adscrita: “deveria ter menos burocracia a saúde”. 
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Uma participante, 15, citou como dificuldade o acompanhamento mensal 

de todos os pacientes, pois muitos procuram a unidade de saúde com muita 

frequência e por motivo desnecessário, prejudicando o cuidado de outros que não 

frequentam a UBS. 

Dentre os participantes que relataram a visita domiciliar como a 

atribuição de maior dificuldade em executar, os motivos justificados foram: a 

dificuldade em encontrar as pessoas em casa no horário da rotina de trabalho; o receio 

em entrar no domicílio das pessoas e fazer questionamentos; a frequência da 

necessidade de visitas periódicas da equipe de saúde para aqueles pacientes com 

restrição de locomoção, como os acamados; fazer visitas a pessoas com dependência 

química, devido ao receio de serem agredidos; presença de animais; risco de contrair 

doenças infectocontagiosas, principalmente a Covid-19.  

“Tenho muito receio em entrar dentro da residência e fazer perguntas” 

(PARTICIPANTE 28). 

Quanto à atribuição de orientações: sobre cuidados com saúde, os 

participantes 35 e 36 pontuam como dificuldade, pois justificam que a maioria dos 

pacientes não segue o que foi orientado; o participante 39 atribui como dificuldade a 

organização de palestras, principalmente durante a pandemia pela Covid-19. E o 

participante 40, encontrar o paciente para avisar a data e o horário de consultas, 

quando essas são agendadas “de última hora” (sem antecedência). 

O participante 19 declarou que sua maior dificuldade como ACS é 

mediar a informação correta para o paciente, “orientações e capacitação de levar a 

informação correta ao paciente”.  

Já o participante 30 considera como dificuldade a busca ativa pelos 

pacientes, quando esses precisam atualizar suas pendências, como cadastro, 

vacinas, programas assistenciais (Bolsa Família). 

Dentre os participantes, sete declararam não ter dificuldades para 

exercer as funções de ACS, ou por experiência como ACS ou devido à colaboração 

da comunidade, que facilita as tarefas como agente comunitário de saúde; facilidade 

na comunicação com a comunidade.   

Declaração participante 21: 
Não encontro dificuldades nessa profissão, desde que seja feita com amor. 
Não diria dificuldade, apenas chateação com pacientes que não reconhecem 
nosso trabalho; alguns rejeitam nossas visitas domiciliares. Porém, tenho 
satisfação em dizer que 90% gostam e fazem questão das minhas visitas. Os 
outros 10%, normalmente, são pessoas que não usam o SUS, que não fazem 
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questão de acompanhamento e já assumem uma rejeição de visitas. Muitos 
desses, com o tempo, arrependem-se e passam a exigir nossas presenças. 
Resumindo... Tenho orgulho de minha profissão e tudo o que faço é com 
amor. Somos queridos em nossas áreas. A população carente precisa de 
nossos cuidados, principalmente os idosos. Gratidão em responder esse 
questionário (PARTICIPANTE 21).  

 
                                        
Gráfico 23 - Atribuições citadas espontaneamente pelos Agentes Comunitários   
                   de Saúde de Batatais-SP (2022) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A Atenção Básica deve promover atenção integral, contínua e 

organizada à população adscrita, com base nas necessidades sociais e de saúde, por 

meio de planejamento de ações de continuidade informacional, interpessoal e 

longitudinal com a população. Ademais, precisa fornecer os cuidados integrais e de 

qualidade, que sejam resolutivos e que contribuam para o fortalecimento da 

autonomia das pessoas no cuidado à saúde, estabelecendo articulação com o 

conjunto da rede de atenção à saúde.  

Para que o indivíduo alcance a autonomia e adote novas atitudes de 

comportamentos favorecendo um estilo de vida saudável e sustentável, precisa de 

conhecimentos que lhe possibilitem ampliar sua participação no autocuidado em 

saúde.  

O elemento central do trabalho do Agente Comunitário de Saúde é a 

articulação entre serviços de saúde e a comunidade, no seu próprio território. É 

baseada nas informações colhidas por esses profissionais, sobre os determinantes 

sociais do processo saúde-doença regional, que a equipe Saúde da Família programa 

as ações de cuidado, principalmente na prevenção e promoção da saúde.  

Nesse contexto, deve considerar as pessoas em sua singularidade e 

inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, por meio da promoção 

da saúde, da prevenção de doenças e agravos, do diagnóstico, do tratamento, da 

reabilitação e da redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer sua 

autonomia. Diante do exposto, é notório entender a importância dos ACS como força 

de trabalho em saúde e a contribuição no impacto nos indicadores de saúde.  

A dinâmica de trabalho desses profissionais envolve entender e repassar 

informações científicas ao popular, o que os leva a ser considerados o elo de ligação 

entre a equipe de saúde com a comunidade. 

Com relação ao perfil profissional dos ACS da cidade de Batatais-SP, a 

pesquisa mostrou que o principal motivo para o ingresso na profissão foi pela 

oportunidade de um emprego estável. Entretanto, o tempo de profissão superior a 

mais de 10 anos reflete que, após iniciar as atividades como ACS, muitos se 

identificam com a profissão e permanecem na função.  
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Quanto à escolaridade, a maioria dos ACS tem pelo menos o ensino 

médio completo, e muitos o ensino superior incompleto ou completo. No entanto, não 

se pode afirmar que o aumento da escolaridade dos pesquisados é impulsionado pelo 

incentivo à Educação Permanente e à Profissionalização do Agente Comunitário de 

Saúde, principalmente porque a participação em cursos de atualizações e capacitação 

não é frequente.  

Dentre os objetivos propostos na presente pesquisa, o processo de 

mediação da informação, fundamental nas relações de cuidado em saúde, foi 

atribuição considerada pelos ACS pesquisados como sendo tarefa cotidiana no seu 

processo de trabalho. A visão sobre seu papel como intermediador na comunicação 

entre equipe de saúde e usuários também foi positiva. 

Ademais, a pesquisa apontou que a maioria dos participantes entendem 

a importância de suas funções relacionadas às ações de prevenção de doenças, 

promoção e educação em saúde junto à população adscrita, atribuição imprescindível 

para melhorar os níveis de saúde local.  

No que concerne à percepção e à motivação do agente comunitário de 

saúde sobre suas ações no processo de trabalho, muitos declararam insatisfação com 

algumas tarefas que não consideram ser de responsabilidade do ACS, principalmente 

as funções administrativas, pois justificam que pelo excesso de atribuições, muitas 

vezes não conseguem atender na integralidade as suas famílias cadastradas.  

Na intenção de entender como a Competência em Informação tem 

contribuído para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no reconhecimento e êxito 

de suas atribuições profissionais como mediadores da informação no seu exercício 

profissional junto à população adscrita e equipe de saúde, foi possível, inicialmente, a 

construção da relação entre as atribuições específicas dos ACS e os indicadores de 

Competência em Informação, propostos por Belluzzo (2007).  A pesquisa mostrou que 

nessa relação, na maioria das atribuições específicas do agente de saúde, os 

participantes compreendem as finalidades de suas funções, e, sendo assim, pode-se 

considerá-los como sendo competentes em informações nessas atribuições.  

Como exemplo positivo dessa correlação, os ACS alcançaram os 

indicadores de Competência em Informação na atribuição de adscrição de famílias em 

microárea geográfica definida. Para isso, primeiro, definem e reconhecem a 

necessidade da informação para realizar a leitura e o registro da residência de um 

mapa de localização da área. E, posteriormente, constroem e implementam 
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estratégias de busca delineadas com efetividade para identificarem nesse mapa as 

localizações das famílias.  

No mesmo sentido, com relação a atribuições de orientação e educação 

em saúde, os participantes procuram comunicar informações necessárias com 

objetivo de construir políticas institucionais de forma coletiva sobre os agravos à 

saúde. No entanto, não se pode afirmar a forma com que organizam a informação e 

quais fontes de informação utilizam.  

Como limitação do estudo, pode-se apontar a interferência da pandemia 

pela Covid-19 no processo de mediação da informação, uma vez que durante o 

período de “isolamento social”, o processo de trabalho do ACS foi modificado, 

principalmente com relação às visitas domiciliares e às atividades educativas 

direcionadas à população, limitando a avaliação da mediação da informação sobre os 

cuidados em saúde.  

O resultado da pesquisa, pode alcançar a atenção dos Gestores 

Municipais sobre o processo de trabalhos dos ACS e, assim, reavaliar a rotina de suas 

atribuições, procurando priorizar suas funções diretamente com as famílias 

cadastradas, principalmente com relação às orientações e ações educativas em 

saúde e sanitárias.  

Ainda que, pretende-se, como contribuição, enfatizar a importância da 

mediação da informação no processo saúde-doenças e a necessidade de 

capacitações em relação à Competência em Informação dos profissionais de saúde, 

a fim de gerar informações assertivas sobre a situação de saúde e sanitária para a 

elaboração de futuras propostas de Políticas Públicas em saúde, que contemplem a 

melhoria dos níveis de saúde de uma localidade e, assim, contribuir com o 

Desenvolvimento Regional, discutido neste trabalho no tocante ao potencial da 

competência em informação, para empoderamento informacional da sociedade em 

busca da promoção do desenvolvimento humano, social e econômico. 
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APÊNDICE A 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: competência e 
mediação da informação para desenvolvimento local  

Nome do Pesquisador Principal: Ana Paula Ghedini Lopes  

Orientadora da Pesquisa: Profa. Dra. Marinês Santana Justo Smith  

 

O sr.(sra.) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem como 

finalidade analisar o processo de trabalho e as atribuições do Agente Comunitário de 

Saúde. Pretende-se entrevistar 16 participantes, atuantes como Agente Comunitário 

de Saúde, nas equipes de saúde da estratégia Saúde da Família da cidade de 

Batatais-SP. Ao participar deste estudo o sr. (sra.) permitirá que a pesquisadora 

amplie o entendimento sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde. O sr. 

(sra.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra. (sr.). 

Também, sempre que quiser, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através 

do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário, através do telefone do 

Comitê de Ética em Pesquisa. 

Serão aplicados dois questionários contendo perguntas sobre seu trabalho e 

suas funções como agente de saúde. Portanto, a participação nesta pesquisa não traz 

complicações legais, nem possíveis riscos e desconfortos gerados durante a 

pesquisa. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. 

Além disso, todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora e a orientadora terão conhecimento dos 

dados. 
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Ao participar desta pesquisa, o sr. (sra.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre seu 

processo de trabalho, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta 

pesquisa possa contribuir para com melhorias no cotidiano de trabalho do participante, 

onde a pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos.  

Por fim, o sr. (sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia 

deste termo de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos 

dados obtidos neste estudo. 

 
________________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 
 
________________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora 
 
_________________________________________________ 
Assinatura da Orientadora 
 
 

Pesquisadora Principal: Ana Paula Ghedini Lopes 
Telefones para contato: (16) 98126-6972 e (16) 3761-4654 

Comitê de Ética em Pesquisa: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 Franca-SP, 
(16) 3713-4630  
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APÊNDICE B 
 

QUESTIONÁRIO 1: O Perfil do Agente Comunitário de Saúde 
1. Unidade Estratégia Saúde da Família em que trabalha: ____________  

2. Idade: ___________________  

3. Sexo: (   ) feminino  (   )  masculino  

4. Escolaridade: 

(   ) ensino fundamental incompleto 

(   ) ensino fundamental completo 

(   ) ensino médio incompleto 

(   ) ensino médio completo 

(   ) ensino superior incompleto 

(   ) ensino superior completo 
 

5. Tempo na profissão como Agente Comunitário de Saúde: 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) de 1 – 5 anos 

(   ) de 6 - 10 anos  

(   ) de 11 – 15 anos  

(   ) mais que 15 anos 
 

6. Por que você escolheu trabalhar como Agente Comunitário de Saúde? 

______________________________________________________________

______________________________________________________  

7. Para ingressar como Agente Comunitário de Saúde, você foi aprovado em 

concurso público, processo seletivo ou outra forma? 

______________________________________________________________

______________________________________________________  

8. Qual é o seu vínculo trabalhista?  

______________________________________________________________

______________________________________________________  
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9. Quais as atividades profissionais que mais lhe são solicitadas e que você 

exerce no cotidiano?   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Qual (is) a (s) atividade (s) que você considera como sendo do Agente 

Comunitário de Saúde? 

______________________________________________________________

______________________________________________________  

10. Dentre suas atribuições como Agente Comunitário de Saúde, com qual 

atividade que você mais se identifica? 

______________________________________________________________

______________________________________________________  
 
 
QUESTIONÁRIO 2:  A transversalidade entre as atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde e os indicadores de BELLUZZO (2007):  

• Sobre sua formação e capacitações como Agente Comunitário de 

Saúde: 

1) Você fez algum curso para iniciar a trabalhar como Agente Comunitário de 

Saúde? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  
 

2) O Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde tem o objetivo de contribuir 

com informações atualizados sobre temas mais frequentes do cotidiano do 

trabalho do agente de saúde. Você recorre a ele com qual frequência?  

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  
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3) Após ingressar como Agente Comunitário de Saúde, com qual frequência você 

faz curso de atualização sobre o exercício de sua profissão? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

4) Com relação à adscrição das famílias de sua microárea, é possível: 

a) Fazer a leitura de um mapa de localização da área? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

b) Registrar nesse mapa a localização das residências dessa área adscrita? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 
c) Identificar, nesse mapa, as famílias cadastradas? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

5) Quantas pessoas você tem cadastradas na ficha de cadastro do Sistema de 

Informação de Atenção Básica (SIAB)? 

(   ) até 150 
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(   ) de 151 a 300 

(   ) de 301 a 450 

(   ) de 451 a 600 

(   ) de 601 a 750 

 

6) Você consegue cadastrar todas as pessoas pertencentes à família cadastrada? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

7) Dentre as funções como agente comunitário, orientar os usuários com relação 

ao fluxo de atendimentos nos serviços disponíveis pelo SUS, como 

encaminhamentos para consultas, exames, atendimento nas unidades de 

urgências.  

a)O funcionamento dos fluxos de atendimento disponíveis nas Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) é de fácil entendimento?  

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

a) Faz parte de sua rotina como Agente Comunitário de Saúde, orientar os 

usuários sobre datas e horários de consultas, exames agendados? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  
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8) Você considera fácil a identificação dos agravos à saúde dos usuários? Aponte 

abaixo sua percepção sobre o nível de facilidade na identificação dos agravos 

à saúde dos usuários. 
 Nunca Raramente 

 

Às vezes Geralmente 

 

Sempre 

Identificação de 

focos de proliferação 

do mosquito 

transmissor da 

dengue 

     

Estado nutricional 

da família 

cadastrada 

     

Identificar se o 

paciente está 

fazendo o uso 

correto das 

medicações 

prescritas. 

     

Situações de 

saneamento  

     

 

9) Você acha que o ACS está capacitado o suficiente para propor orientações à 

população sobre cuidados gerais com a saúde e medidas de higiene?  

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

10)  Após identificar situações que podem levar ao agravamento das condições de 

saúde, você orienta a comunidade com relação a medidas de prevenção de 

doença? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 



119 
 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

11)  Antes da pandemia pela Covid-19, você fazia quantas visitas domiciliares por 

dia de trabalho? 

(   ) menos que 2 

(   ) de 3 a 4 

(   ) de 5 a 6 

(   ) mais que 7 

 

12)  Durante a pandemia, quantas visitas domiciliares você tem feito por dia? 

(   ) menos que 2 

(   ) de 3 a 4 

(   ) de 5 a 6 

(   ) mais que 7 

 

13)  Durante a pandemia, quais meios de comunicação que tem usado para se 

comunicar com as pessoas de sua microárea?  

(   ) telefone da Unidade de Saúde 

(   ) telefone celular próprio 

(   ) WhatsApp 

(   ) outras mídias sociais, como Facebook e Instagram 

 

14)  Antes da pandemia, qual a frequência de palestras educativas que você 

conseguia organizar para a comunidade? 

(   ) 1 vez por mês  

(   ) a cada 2 – 3 meses 

(   ) a cada 4 – 5 meses 

(   ) a cada 6 meses 

(   ) não organizo palestras 
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15)  Qual a frequência com que os membros de sua equipe de saúde se reúnem 

para discutir e compartilhar informações sobre os pacientes e a comunidade? 

(   ) mais do que 1 vez por semana 

(   ) 1 vez por semana 

(   ) a cada 15 dias 

(   ) 1 vez por mês  

(   ) não fazemos reunião de equipe  

 

16)  Durante as reuniões de sua equipe de saúde, você consegue expor algum 

problema de pacientes de sua microárea e abrir para discussão com os outros 

membros da equipe? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

17)  Durante as reuniões de equipe ou durante conversa com outros membros da 

equipe, você acha que na maioria das vezes as suas opiniões a respeito de 

apontamentos sobre o caso em discussão são aceitas?  

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

18)  Como Agente Comunitário de Saúde, você acha que consegue contribuir com 

a integração e a mediação de informações entre a equipe de saúde e a 

comunidade?   

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 
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(   ) geralmente 

(   ) sempre  
 

19)  No exercício de suas funções, você considera que consegue se comunicar de 

forma clara com os membros de sua equipe? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  
 

20)  No exercício de suas funções, você considera que consegue se comunicar de 

forma clara com as pessoas de sua microárea? 

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  
 

21)  Você considera a profissão do Agente Comunitário de Saúde imprescindível, 

ou seja, a comunidade não pode ficar sem as atividades de promoção de saúde 

e prevenção de doenças junto à comunidade?  

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

22)  A comunidade demonstra que Agente Comunitário de Saúde é importante para 

as atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças junto à 

comunidade?  

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 
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(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

23)  Você, como Agente Comunitário de Saúde, considera que com as suas funções 

contribui com a educação em saúde junto à comunidade?  

(   ) nunca 

(   ) raramente 

(   ) às vezes 

(   ) geralmente 

(   ) sempre  

 

24)  De todas as suas funções como Agente Comunitário de Saúde, qual delas você 

considera com maior dificuldade de executar? Por quê?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca

Versão: 1

CAAE: 52873021.0.0000.5384

DADOS DO COMPROVANTE

Número do Comprovante: 125167/2021
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27/10/2021 às 16:39.
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Patrocionador Principal: Financiamento Próprio
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