
Um marco importante no  movimento em dire��o � cria-

��o da categoria de agente comunit�rio de sa�de foi a

assinatura do Decreto 3.189, em 1999, que reconhece o

trabalho do ACS como Òde relevante utilidade p�blicaÓ e

destaca a import�ncia social da categoria.

Em janeiro de 2002, o Minist�rio da Sa�de encaminhou

ao Presidente da Rep�blica uma proposta de texto para

projeto de lei de cria��o da categoria de ACS, elaborada

com base nas atribui��es definidas na Portaria 1.886, de

1997, que regulamenta e normatiza o PACS e o PSF, e no

Decreto 3.189.

O projeto de lei 6.035/2002 est� em tramita��o no

Congresso Nacional, em regime de urg�ncia.
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Conhe�a o texto proposto para o projeto de lei n¼ 6.035/2002
que cria a categoria de agente comunit�rio de sa�de

Art. 1¼ Fica criada a profiss�o de Agente Comunit�-

rio de Sa�de nos termos desta lei.

Par�grafo �nico. O exerc�cio da profiss�o de Agen-

te Comunit�rio de Sa�de dar-se-� exclusivamente no

�mbito do Sistema ònico de Sa�de (SUS).

Art. 2¼ A profiss�o de Agente Comunit�rio de Sa�-

de se caracteriza pelo exerc�cio de atividades de

preven��o de doen�as e promo��o da sa�de, median-

te a��es domiciliares ou comunit�rias, individuais ou

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as

diretrizes do Sistema ònico de Sa�de (SUS) e sob

supervis�o do gestor local do SUS.

Art. 3¼ S�o requisitos para o exerc�cio da profiss�o

de Agente Comunit�rio de Sa�de:

I Ð ser domiciliado na �rea da comunidade em que

atuar;

II Ð ter conclu�do, com aproveitamento, curso de

qualifica��o b�sica para a forma��o de Agente

Comunit�rio de Sa�de;

III Ð ter conclu�do o ensino fundamental.

¤ 1¼ Os que, na data de publica��o desta Lei, exer-

�am atividades pr�prias de Agente Comunit�rio de

Sa�de, na forma do art. 2¼, ficam dispensados do

cumprimento do inciso III deste artigo.

¤ 2¼ Caber� ao Minist�rio da Sa�de estabelecer o

conte�do program�tico do curso de que trata o inci-

so II deste artigo, bem como, dos m�dulos necess�-

rios � adapta��o da forma��o curricular dos agentes

no par�grafo anterior.

Art. 4¼ O Agente Comunit�rio de Sa�de prestar� os

seus servi�os ao gestor local do SUS, atrav�s de

v�nculo direto ou indireto.

Art. 5¼ O dispositivo na presente Lei n�o se aplica ao

trabalho exercido de modo volunt�rio.

Art. 6¼ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

ca��o

A categoria de Agente
Comunit�rio de Sa�de A cria��o da categoria de ACS vai

assegurar os direitos trabalhistas dos
ACS?

N�o. � preciso entender que a cria��o

da categoria regulamenta e normatiza o

exerc�cio da atividade do agente, con-

forme especificado nos artigos 2¼ e 3¼ do

projeto de lei 6.035/2002. Os direitos

sociais (em especial os direitos trabalhis-

tas e previdenci�rios) est�o relacionados �

forma jur�dica como a pessoa � contrata-

da para desenvolver a atividade de ACS.

Assim, o fato do ACS existir enquanto

categoria reconhecida por lei � um argu-

mento a mais, mas n�o � um fator deter-

minante para que esse trabalhador con-

quiste seus direitos sociais.

Qual a import�ncia do projeto de lei
6035/2002 para o trabalho do ACS?

Ao lado do reconhecimento social do

trabalho do agente, a lei da categoria �

importante recurso legal para a determi-

na��o de que os ACS devem ter pleno

acesso aos direitos trabalhistas e previ-

denci�rios.

O que garante os direitos sociais
dos ACS?

A forma como esse profissional � con-

tratado (modalidade de contrata��o) e o

tipo de v�nculo estabelecido com a insti-

tui��o que o contrata (v�nculo trabalhista). 

Quais s�o as modalidades de
contrata��o de ACS aceitas pelo
Minist�rio P�blico do Trabalho? 

O concurso p�blico e a contrata��o pela

CLT (Consolida��o das Leis do Trabalho)

via Termo de Parceria com OSCIP.

Por que a contrata��o por con-
curso p�blico n�o � a melhor forma
de contrata��o de ACS?

Porque possui um car�ter univer-

sal, isto �, permite que qualquer pes-

soa tenha o direito de concorrer aos

cargos oferecidos. No caso do ACS,

isso significa que ele ter� que se

submeter a uma nova sele��o. Como

conseq��ncia, n�o h� como assegurar

o v�nculo do agente com as fam�lias e

o conhecimento do dia a dia da rea-

lidade em que vivem - princ�pios fun-

damentais do PACS e base do tra-

balho do ACS.

A partir do momento em que uma

prefeitura abre concurso para con-

trata��o de novos agentes, qualquer

pessoa que atenda aos requisitos

exigidos tem, de acordo com a

Constitui��o Brasileira, o direito de

participar. Com isso, as pessoas que

vivem na comunidade e desejam tra-

balhar como ACS, ter�o que concor-

rer com outras pessoas, residentes

em outras comunidades e at� em

outros munic�pios.

Por outro lado, se uma pessoa j�

trabalha como ACS e n�o � aprovada

no concurso, ela automaticamente

perde o direito de exercer esta

fun��o e, como conseq��ncia, todos

os anos de trabalho que dedicou �

comunidade, na condi��o de agente.

O que � uma OSCIP?
A Organiza��o da Sociedade Civil

de Interesse P�blico (OSCIP) � uma

organiza��o n�o governamental que

tem como objetivo o desenvolvimen-

to social. Para receber recursos

financeiros de uma Prefeitura � pre-

ciso estabelecer um Termo de Par-

ceria, documento onde s�o especi-

ficadas  informa��es sobre o tipo de

trabalho a ser realizado atrav�s da

OSCIP, as condi��es, resultados

esperados e como este trabalho ser�

acompanhado pela administra��o

municipal.

Por que a contrata��o via Termo
de Parceria com OSCIP � recomen-
dada?

Porque � a outra modalidade de

contrata��o existente e aceita pelo

Minist�rio P�blico do Trabalho, al�m

do concurso p�blico. De acordo com o

Termo de Parceria da OSCIP, o ACS

presta uma a��o p�blica, por meio de

uma organiza��o n�o governamental.

� um tipo de vincula��o trabalhista

que  tamb�m garante os direitos tra-

balhistas e previdenci�rios (carteira

assinada). Ao mesmo tempo, o Termo

de Parceria com OSCIP permite que

os princ�pios do PACS sejam respei-

tados, assegurando-se assim, o v�ncu-

lo do candidato a ACS com a comu-

nidade onde ir� atuar.  

Dessa forma, a contrata��o via

Termo de Parceria com OSCIP � a

modalidade legal que melhor pro-

tege, no momento, os direitos de

quem j� � agente e de quem o dese-

ja ser.

Regulamenta��o do exerc�cio 
profissional e direitos sociais do ACS

PERGUNTAS & RESPOSTAS

MENSAGEM PARA VOCæ
ÒDeixo uma mensagem aos meus colegas agentes comunit�rios: que cada um fa�a

o seu trabalho da melhor maneira poss�vel e consciente, de modo que ajude o outro

a crescer, independente das dificuldades.Tamb�m que aprenda no dia a dia a par-

tilhar com o pr�ximo o pouco que a gente tem. E se a gente n�o tem, vamos atr�s

de quem tenha. Fazer a comunidade participar � um desafio importante.Ó

Tia Nen�m, agente da comunidade do Caranguejo, Olinda, homenageada 
pelo Minist�rio da Sa�de em nome dos mais de 150 mil ACS em a��o no Brasil.



Este número de Agentes em Ação é uma publicação do Departamento de Atenção Básica - Secretaria de Políticas de Saúde/Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, bloco G, sala 718, CEP 70058.900 Brasília – DF – Fone 61 315-2542 / 315-2497 – Fax: 61 225-2094  

e.mail: psf@saude.gov.br  – http://www.saude.gov.br

EM TEMPOS DE

REGULAMENTA�ÌO DO

TRABALHO DO ACS

EM TEMPOS DE

REGULAMENTA�ÌO DO

TRABALHO DO ACS

Hoje no Brasil existem mais de 150 mil traba-

lhadores como voc�, que atuam em cerca de 4.900

munic�pios, acompanhando a sa�de de metade da

popula��o brasileira. Ao longo de 10 anos de ati-

vidades, o Programa Agentes Comunit�rios

de Sa�de conseguiu transformar reali-

dades e contribuir para a melhoria de

indicadores de sa�de.

Dez anos. Mais de 150 mil agen-

tes. Perto de 90 milh�es de pessoas

acompanhadas. 

Estes n�meros expressam uma

hist�ria tecida com as hist�rias de

cada um de voc�s, marcadas pela von-

tade de contribuir para mudan�as nas

condi��es de sa�de e de vida de pessoas

e fam�lias vizinhas. E � este sentimento de

solidariedade, ao lado do v�nculo com a comunidade

onde vive cada agente, que vem fazendo com que o

PACS avance no campo das pol�ticas p�blicas de

sa�de, e que o trabalho de cada um de voc�s seja

reconhecido como de Òrelevante utilidade p�blicaÓ. 

Como parte do processo de consolida��o deste

trabalho, o Minist�rio da Sa�de vem mobilizando

esfor�os junto a institui��es como o Mi-

nist�rio P�blico do Trabalho e aos ges-

tores municipais e estaduais no sentido

de que os direitos sociais de trabal-

hadores como voc� sejam assegura-

dos. 

Nesse informe, buscamos apre-

sentar as in�meras quest�es envol-

vidas na regulamenta��o do exerc�-

cio profissional e na garantia dos

direitos sociais do ACS, com o obje-

tivo de esclarecer as d�vidas mais fre-

q�entes.

Heloiza Machado de Souza
Diretora do Departamento de Aten��o B�sica
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Cria��o da categoria de ACS
uma conquista importante

ÒA cria��o da categoria de agente comunit�rio de

sa�de �, sem d�vida, uma conquista importante. Mas

ela, sozinha, n�o resolve o problema da contrata��o dos

agentes. As formas legais de contrata��o recomenda-

das pelo Minist�rio P�blico do Trabalho s�o o concurso

p�blico e o Termo de Parceria.

A contrata��o por concurso p�blico � v�lida mas n�o

garante o v�nculo do agente com a comunida-

de em que vive, o que pode interferir na

continuidade e na qualidade do trabalho. O

Termo de Parceria, que � con-

siderada a melhor forma de

contrata��o para n�s, agen-

tes, e para a continuidade e

qualidade de nossa atividade, ainda n�o

� reconhecido como solu��o definitiva.

� preciso a gente avan�ar mais na solu-

��o dessas quest�es, participan-

do de discuss�es com o Minis-

t�rio P�blico do Trabalho, com

o Minist�rio da Sa�de, com os gestores municipais e

com outras institui��es envolvidas.   

Um outro assunto em que � preciso avan�ar diz res-

peito � qualifica��o do agente. A Confedera��o quer

fazer uma solicita��o ao Minist�rio da Sa�de para agi-

lizar a implanta��o do projeto para qualifica��o do

ACS, Com mais qualifica��o,

os agentes v�o poder ofe-

recer melhor atendimento

� comunidade. Isso envolve

tamb�m uma responsabili-

dade maior para todos n�s,

agentes.

N�o existe uma solu��o

m�gica para as dificuldades

vivenciadas em nosso tra-

balho. Por esta raz�o � importante o apoio de todos,

para que a categoria fique fortalecida e possa vencer

resist�ncias e dificuldades ainda existentes, principal-

mente com rela��o �s formas de contrata��o.Ó

Caro Agente Comunit�rio de Sa�de 

Para garantir a adequada qualifica��o de agentes

comunit�rios de sa�de, o Minist�rio da Sa�de reuniu

com comiss�o de especialistas para elaborar o documen-

to com as diretrizes que servir�o de base para progra-

mas de qualifica��o e requalifica��o de ACS no Brasil. 

O objetivo dessa iniciativa � promover o desenvolvi-

mento pessoal e profissional dos agentes, por meio de

oito compet�ncias profissionais espec�ficas do ACS,

ajustadas �s atividades de promo��o e vigil�ncia � sa�-

de de fam�lias e comunidades. 

n trabalho em equipe; 

n visita domiciliar; 

n planejamento das a��es de sa�de; 

n promo��o da sa�de; 

n preven��o e monitoramento de situa��es de risco 

e do meio ambiente; 

n preven��o e monitoramento de grupos espec�ficos; 

n preven��o e monitoramento de doen�as cr�nico-

degenerativas e transmiss�veis; acompanhamento e ava-

lia��o das a��es de sa�de. 

Para cada uma dessas compet�ncias foram constru�-

dos conte�dos e habilidades, de acordo com as ativida-

des previstas na Portaria 1.886, de 1997, que regula-

menta e normatiza as a��es do PACS e do PSF. 

O documento, que foi apresentado a representantes

de federa��es estaduais de agentes comunit�rios de

sa�de, no fim de 2001, e aprovado sem restri��es,

encontra-se, no momento, em fase de produ��o para

impress�o gr�fica.

DIRETRIZES PARA QUALIFICA�ÌO DE ACS

ÒN�o existe uma
solu��o m�gica 

para as 
dificuldades 

vivenciadas em 
nosso trabalho.Ó


