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Estamos vivenciando um per�odo cr�tico em grande parte do pa�s.  O momento � de unirmos esfor�os para controlar

a dengue, doen�a que tomou propor��es de epidemia em in�meros munic�pios. Em reconhecimento ao valor de seu

trabalho, venho pedir que voc�, durante suas visitas, converse e oriente as fam�lias a intensificar os cuidados em

suas casas, de modo a eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue. Sem a participa��o da popula��o,

os esfor�os de profissionais de sa�de e autoridades n�o ter�o o efeito esperado. E o seu trabalho de mobiliza��o

junto �s fam�lias, somada �s atividades do agente de endemias da Funasa, � a melhor maneira de intensificar 

a participa��o das pessoas que voc� acompanha. Agrade�o a voc�, desde j�, pela dedica��o e pelo empenho.

Cl�udio Duarte da Fonseca - Secret�rio de Pol�ticas de Sa�de

Uma pesquisa realizada pelo Minist�rio da Sa�de mostra que os 

principais criadouros do mosquito que transmite a dengue s�o os

reservat�rios de �gua em resid�ncias, recipientes inadequados para

guarda de lixo e pneus. Ou seja, a dengue invadiu o dia a dia de 

fam�lias e comunidades e, para mant�-la sob controle � preciso 

buscar o comprometimento de todos para a vigil�ncia ativa, de modo

a identificar e eliminar criadouros do mosquito. 

Voc�, agente, pelo trabalho que desenvolve junto �s fam�lias que

acompanha, � um ator estrat�gico nesta tarefa de fazer com que as

pessoas fiquem mais alertas em rela��o � presen�a do mosquito em

suas casas, como tamb�m de encaminh�-las � unidade de sa�-

de, em caso de suspeita de dengue. A notifica��o de casos 

suspeitos faz parte da vigil�ncia ao mosquito transmissor.

Vigil�ncia ativa
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Parcerias
Para apoiar voc�, agente, e as equipes

de Sa�de da Fam�lia neste trabalho de 

mobilizar as fam�lias em rela��o aos

riscos da dengue, o Minist�rio da 

Sa�de, em parceria com as secretarias

estaduais e municipais de sa�de, tem

realizado um conjunto de atividades, a

exemplo da elabora��o de materiais

informativos, organiza��o de 

teleconfer�ncia e do Dia Nacional 

de Capacita��o de ACS, que ocorreu,

na maioria dos estados, no dia 

25 de janeiro deste ano.

Caro Agente Comunit�rio de Sa�de 

O aumento progressivo da dengue � uma realidade em grande parte dos esta-
dos brasileiros. E lidar com este problema � um desafio que precisa envolver
toda a popula��o, sobretudo em pequenas e grandes cidades. Ao mesmo
tempo em que � necess�rio dispor da estrutura necess�ria para tratar as
pessoas doentes, � necess�rio tamb�m impedir que novos casos da doen�a
apare�am, identificando e eliminando criadouros do mosquito transmissor.
O Plano de Intensifica��o do Controle da Dengue , idealizado pelo Minis-
t�rio da Sa�de, prioriza 657 munic�pios onde a incid�ncia de dengue con-
tinua muito elevada: abrange todas as capitais, cidades tur�sticas e cida-

des com popula��o acima de 50 mil habitantes. Um ponto de destaque no
Plano � que as a��es de controle da dengue passam tamb�m a fazer parte

das atribui��es do PACS e das equipes do PSF, conforme determina a Portaria
MS n¼44, de 8 de janeiro de 2002.

Alerta nacional para a dengue



A transmiss�o � feita pelo mosquito Aedes, que transmite a doen�a mas n�o

sofre seus efeitos; por esta raz�o ele � chamado de vetor do dengue.Obser-

ve como isto acontece: no momento em que o mosquito pica a pessoa, o fla-

viv�rus � injetado na corrente sang��nea. A pessoa fica infectada e se um

mosquito s�o a picar, vai ficar infectado com o flaviv�rus. � preciso inter-

romper esta cadeia URGENTE! E voc� pode ajudar a fazer isto! Depois de

picar uma pessoa, somente depois de oito dias � que o mosquito f�mea conse-

gue contaminar uma outra pessoa.

COMO OCORRE A DENGUE?

A dengue ocorre quando a pessoa sadia � picada por um mosquito

f�mea, infectado com um tipo de v�rus chamado flaviv�rus. Este tipo

de v�rus possui quatro sorotipos, classificados como DEN 1,  DEN 2,

DEN 3 e DEN 4. 

A dengue � uma doen�a que atinge pessoas de todas as

classes sociais, constituindo, hoje, um grave problema de

sa�de n�o s� no Brasil. Estima-se que, a cada ano, 80 milh�es

de pessoas adoecem em conseq��ncia de dengue em cerca de

100 pa�ses. A doen�a � transmitida por mosquitos do g�nero

Aedes: o albopictus e o aegypti. O Aedes albopictus est�

associado � manuten��o da dengue na çsia. Nas Am�ricas e no

Brasil, a transmiss�o da dengue se faz pela picada do Aedes

aegypti. No entanto, em 1986, o Aedes albopictus foi identifi-

cado na regi�o Sudeste, nos estados de Rio de Janeiro, Minas

Gerais e Esp�rito Santo.

Muita gente associa dengue ao ver�o. Isto porque a eleva��o da tempe-

ratura associada � maior freq��ncia de chuvas acelera o ciclo de reprodu-

��o do Aedes aegypti e, como conseq��ncia, observa-se o aumento do n�me-

ro de casos. No entanto, � preciso ficar alerta com a dengue tamb�m duran-

te as outras �pocas do ano, pois a reprodu��o do mosquito n�o p�ra. 
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Dengue Ð um grave problema
de sa�de para todos

Sabendo mais sobre a dengue tipo hemorr�gico
A dengue hemorr�gica

� uma forma de dengue

que pode levar � morte, se

a pessoa n�o receber

atendimento m�dico-hos-

pitalar a tempo. A pessoa

tem febre alta e proble-

mas no f�gado e no cora-

��o. Nem sempre apre-

senta sangramento da

gengiva e do nariz.

Quando a pessoa fica

doente de dengue mais de

uma vez, isso aumenta as

chances de que ela venha

a desenvolver o tipo

hemorr�gico. Por esta

raz�o, � importante iden-

tificar qual o sorotipo do

flaviv�rus que provocou a

doen�a, pois a exposi��o a

mais de um sorotipo

aumenta o risco de den-

gue hemorr�gica.

Como se d� a transmiss�o do v�rus?

UM RETRATO 
DO MOSQUITO 
AEDES AEGYPTI

■ De origem africana, ele

� escuro e rajado de

branco, de tamanho

menor do que um perni-

longo comum. 

■ Seu ciclo de vida tem

quatro fases: ovo, larva

(com quatro est�gios),

pupa e adulto. Os mosqui-

tos adultos vivem na

natureza, em m�dia, de

30 a 35 dias.

■ Pica durante o dia. Quan-

do est� em repouso, gosta

de ficar em paredes, mob�-

lia, pe�as de roupas pendu-

radas e mosquiteiros.

■ Reproduz-se em �gua

limpa e parada: mesmo

que voc� n�o consiga

enxerg�-lo, ele pode

estar l�, sob a forma de

larva, que dentro de

alguns dias atingem a

fase adulta.

Veja
a cadeia de transmiss�o 

da doen�a: Mosquito sadio Ð  
pica pessoa infectada - 
mosquito fica infectado Ð  

pica pessoa sadia Ð 
pessoa sadia fica infectada... 

e assim por diante.



Quando surgem os sinais/sintomas? 
Quanto tempo dura a doen�a?

■ Manchas

vermelhas

por todo 

o corpo

coceira 

na pele

■ Dor nos

olhos

(globo ocular)

■ Falta de

apetite

■ Dor nos 

m�sculos e nas

juntas; em 

crian�as, � 

freq�ente haver

dor no abd�men.

■ Cansa�o 

muito intenso

■ Enj�os 

seguidos ou n�o

de v�mitos

Dengue Ð sintomas mais comuns

Podem surgir entre tr�s a 15

dias ap�s a picada do mosquito. A

doen�a dura de cinco a sete dias.

Durante o per�odo que come�a um

dia antes do aparecimento da febre

at� o sexto dia de dura��o da doen-

�a, o flaviv�rus fica ativo no sangue

da pessoa contaminada. Assim, se a

pessoa doente for picada durante

estes dias por outros mosquitos,

estes mosquitos estar�o infectando

outras pessoas, fortalecendo e

ampliando o ciclo de transmiss�o do

dengue.

O primeiro sinal � a febre alta (39¼ a 40¼), que vem acompanhada de:

IMPORTANTE: NEM SEMPRE ESTES  SINTOMAS APARECEM AO MESMO TEMPO.

Se voc� observar, no dia

a dia de seu trabalho,

pessoas com febre sem

motivo aparente,

acompanhada de dois ou

mais sintomas de dengue,

avise imediatamente ao seu

instrutor-supervisor.

Quem est� com suspeita

de dengue deve:

■ ficar em repouso;

■ beber muito l�quido;

■ n�o tomar rem�dios sem

orienta��o m�dica,

principalmente aqueles que

cont�m �cido acetilsalic�lico,

subst�ncia que diminui a

quantidade de plaquetas no

sangue, podendo aumentar

o risco de sangramentos

O QUE FAZER 
QUANDO APARECEM 

OS SINTOMAS?

A �nica maneira de eliminar o mosquito �

interromper o seu ciclo de reprodu��o, ou

seja, impedir que os ovos sejam depositados

em locais com �gua limpa e parada. 

Para colocar os ovos, a f�mea utiliza,

al�m de recipientes e dep�sitos de

�gua encontrados nas resid�ncias,

reservat�rios naturais como ocos de

�rvores, bambus, cascas de c�co, axi-

las de plantas. Para isso, � preciso

acabar com estes criadouros, atrav�s

da ado��o de um conjunto de medidas

preventivas.

Como impedir a transmiss�o?

.... O perigo mora em casa: noventa

e oito por cento dos focos de den-

gue s�o encontrados em resid�n-

cias.

.... N�o existe vacina para a dengue.

.... Os ovos do Aedes podem ficar

sem receber �gua por at� SEIS

meses e se desenvolverem quando

colocados novamente em contato

com a �gua. Por isso � importante

esfregar bem toda a superf�cie de

recipientes como vasos e caixas

d«�gua.

... Os mosquitos adultos originados

de larvas crescidas em pneus apre-

sentam tamanho maior do que os

adultos crescidos em outros cria-

douros.

Voc� sabia que...

Agentes Comunit�rios de Sa�de no Brasil (dez 2001)
Onde estamos? 4.786 munic�pios
Quantos somos? 152.865 Ð ACS
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Em seu trabalho de orienta��o junto �s fam�lias, � importante voc�
destacar as seguintes medidas, para garantir prote��o para as fam�lias:

■ Nunca deixar a

�gua, mesmo lim-

pa, ficar parada

em qualquer tipo

de recipiente Ð

garrafas de vidro e de

pl�stico, pneus, pratos de vasos de

plantas, xaxim, bacias, copinhos

descart�veis, entre outros.

■ Manter caixas

d«�gua, cisternas,

tambores, po�os,

buracos em

muros e outros

dep�sitos de �gua tampados de

forma adequada, para evitar que o

mosquito possa depositar seus

ovos.

■ Lavar bem os pratos dos

vasos de plantas e

xaxins, passando um

pano ou bucha para

eliminar completamen-

te os ovos do mosquito.

■ Limpar as calhas e as

lajes das casas.

■ Lavar os bebedouros de aves e

animais com uma escova ou bucha

e trocar a �gua destes locais uma

vez por semana.

■ Guardar garrafas

vazias de cabe�a

para baixo.

■ Separar todo

tipo de lixo que

possa acumular �gua Ð copos des-

cart�veis, latas,

embalagens pl�sticas,

incluindo as tampi-

nhas -  colocando-o em

saco pl�stico, fechando

bem.

Veja o que a Portaria MS n¼ 44/2002 considera
como atribui��es do agente comunit�rio de sa�de
na preven��o e controle da dengue:

■ Atuar junto aos domic�lios,

informando os seus moradores

sobre a doen�a Ð seus sintomas e

riscos Ð e o agente transmissor;

■ Informar o morador sobre a

import�ncia da verifica��o da

exist�ncia de larvas ou mosqui-

tos transmissores do dengue na

casa ou redondezas;

■ Vistoriais os c�modos da casa,

acompanhado pelo morador, para

identificar locais de exist�ncia

de larvas ou mosquito transmis-

sor do dengue;

■ Orientar a popula��o sobre a

forma de evitar e eliminar locais

que possam oferecer risco para

a forma��o de criadouros do

Aedes aegypti;

■ Promover reuni�es com a

comunidade para mobiliz�-las

para as a��es de preven��o e

controle do dengue;

■ Comunicar ao instrutor-super-

visor do PACS/PSF a exist�ncia

de criadouros de larvas e ou

mosquitos transmissor do den-

gue, que dependam de tratamen-

to qu�mico, da interveni�ncia da

vigil�ncia sanit�ria ou de outras

interven��es do poder p�blico;

■ Encaminhar os casos suspeitos

de dengue � unidade de sa�de

mais pr�xima, de acordo com as

orienta��es da Secretaria Muni-

cipal de Sa�de.

A cada 100 criadouros de

mosquito identificados, 90

est�o em resid�ncias. Por

esta raz�o, � importante

fazer com que fam�lias e

comunidades compreendam

que a dengue n�o somente um

problema do vizinho ou das

autoridades. E � a� que voc�,

agente, atuando em colabora-

��o com o agente de ende-

mias da Funasa, pode conver-

sar com as fam�lias que

acompanha e tra�ar estrat�-

gias para a vigil�ncia ativa ao

mosquito, de acordo com os

recursos dispon�veis em cada

comunidade.

COMO VOCæ, AGENTE,
PODE CONTRIBUIR 

NO CONTROLE 
DA DENGUE?


