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1 INTRODU O

Atualmente,  no  Brasil,  observa-se  o  envelhecimento  populacional  em  decorr ncia  da

redu o  das  taxas  de  fecundidade  e  diminui o  progressiva  das  taxas  de  mortalidade.  O

crescimento  da  popula o  idosa  est  sendo  acompanhado  por  mudan as  nos  quadros  de

morbidade,  com  consequente  aumento  das  doen as  cr nicas  e  suas  sequelas.  Tal  cen rio

resulta na maior utiliza o dos servi os de sa de (CHAIMOWICZ, 2006 apud SOUZA, 2011).

O  Programa  Nacional  de  Agentes  Comunit rios  de  Sa de  (PNAS)  atinge  de  maneira

objetiva e direta os problemas cruciais da sa de, e o agente comunit rio de sa de (ACS) atua

como  mediador  entre  as  necessidades  de  sa de  das  pessoas  e  o  que  pode  ser  feito  para  a

melhoria das condi es de vida da comunidade (LEVY et al, 2004). 

O Programa de Sa de da Fam lia (PSF), criado pelo Minist rio da Sa de em 1994, vem

se firmando como uma estrat gia de fortalecimento do Sistema nico de Sa de (SUS) e, entre

as  suas  a es,  est  a  de  auxiliar  na  modifica o  da  estrutura  dos  servi os  de  sa de

(NASCIMENTO  &  CORREA,  2008).  O  programa  conta  com  uma  equipe  multiprofissional

m nima, composta por m dico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e ACS (BRASIL, 2000).

Tendo  em  vista  a  relev ncia  do  papel  que  os  ACS  assumem  na  equipe  de  sa de  do

PSF,  constitui-se  objeto  desse  estudo  conhecer  o  perfil  e  a  realidade  de  trabalho  desses

profissionais,  bem  como  capacit -los  para  enfrentar  alguns  dos  problemas  de  sa de  mais

relevantes  em  sua  rea  de  atua o,  as  altera es  fisiol gicas  e  doen as  cr nicas  da  pessoa

idosa.

 

2 M TODO

O  estudo  foi  desenvolvido  com  os  ACS  da  Unidade  B sica  de  Sa de  (UBS)  Sim es

Lopes na cidade de Pelotas/RS. As informa es referentes  faixa et ria, g nero e escolaridade

e  percep es  do  trabalho  realizado  foram coletadas  atrav s  da  aplica o  de  um question rio

adaptado de ESP NOLA & COSTA, 2006, com perguntas abertas e de m ltipla escolha. 

A capacita o ocorreu atrav s de aula expositiva sobre Altera es fisiol gicas no idoso e

Doen as  cr nicas  mais  prevalentes  nesta  faixa  et ria.  Este  tema  foi  sugerido  pelos  pr prios
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agentes  como  sendo  de  maior  relev ncia.  No  encontro  foi  realizada  a  din mica  espelho  na

caixa ,  para  motivar  os  ACS  e  mostrar  o  quanto  seu  trabalho   fundamental  e  a  t cnica  do

novelo de l , para avaliar a repercuss o da capacita o que teve dura o de aproximadamente

3 horas com um intervalo de 30 minutos.

3 RESULTADOS E DISCUSS O

Durante a capacita o dos ACS da UBS Sim es Lopes, realizada no m s de junho do ano de

2012,  estiveram  presentes  16  de  um  total  de  18  ACS,  por m  15  question rios  foram

respondidos. 

Os  ACS  possu am  idade  entre  23  e  57  anos.  A  grande  maioria  (93,3%)  era  do  sexo

feminino e a escolaridade m nima referida pelos mesmos foi o ensino m dio completo (Tabela

1),  escolaridade esta superior a exigida para a ocupa o do cargo, conforme consta na Lei  n

10.507/ julho 2002.

Quando  questionados  quanto  ao  seu  desempenho  no  trabalho  73,2% o  consideraram

bom. No que diz  respeito  ao relacionamento com os demais  profissionais  da equipe e  com a

comunidade os ACS demonstraram certa insatisfa o (Tabela 2).

Todos  os  agentes  relataram  ter  recebido  algum  tipo  de  capacita o.  Mesmo  assim,

93,3%  dos  ACS  responderam  sentir  necessidade  de  aprender  algo  que  melhorasse  a  sua

pr tica  profissional.  Apesar  disto,  os  participantes  afirmaram  sentirem-se  preparados  para

realizar  seu trabalho  (Tabela 2).  Segundo o Guia Pr tico do PSF, o candidato  vaga de ACS

n o precisa ter conhecimentos pr vios na rea de sa de. (BRASIL, 2001).

A  capacita o  foi  desenvolvida  de  forma  descontra da,  com  atividades  l dicas  e  incentivo  ao

di logo, o que permitiu a transpar ncia das percep es dos ACS da UBS. A din mica espelho

na caixa , na qual os agentes observaram a pr pria imagem refletida no espelho, permitiu que

os  ACS  se  identificassem  como  instrumentos  fundamentais  do  pr prio  trabalho.  Ap s  essa

din mica os agentes demonstraram se sentirem reconhecidos e valorizados.

Em  outra  din mica  realizada  ( Novelo  de  l ),  os  participantes  relataram  preferir

capacita es  em  pequenos  grupos,  j  que  atrav s  destas  eles  encontram  uma  forma  de

expressar  seus  sentimentos  em  rela o  ao  trabalho,  bem  como  adquirir  conhecimentos  em

temas que sejam mais relevantes para o desempenho do  seu trabalho. 
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26,74Ensino  Superior  Completo

26,74Ensino  Superior  Incompleto

46,67Ensino  M dio  Completo  

Escolaridade

93,314Feminino

4 CONCLUS O

A atividade educativa  desenvolvida  com os  ACS permitiu  a  organiza o de percep es sobre

sua atua o e sobre as limita es de lidar com a problem tica das fam lias e da equipe do PSF

de maneira integrada.  O trabalho de capacita o evidenciou a import ncia do ACS como ator

fundamental  para  o  avan o  da  mudan a  desejada  nos  principais  problemas  de  sa de  da

comunidade.
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