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APRESENTAÇÃO

O E-book “Promoção da saúde e qualidade de vida” foi organizado em dois volumes 
para ofertar a possibilidade de leituras científicas sobre a contribuição da saúde para a 
qualidade de vida humana e nesse volume 2 teremos também abordagens da saúde animal.

A coletânea inicia com o capitulo 1. Do alojamento conjunto à visita domiciliar, um 
relato de experiência de acadêmicos de enfermagem que acompanharam o contexto: 
binômio mãe-filho em um alojamento conjunto hospitalar até a saída da mãe para casa, 
onde foram implementadas ações preconizadas para o cuidado integral a ambos. Ainda na 
temática da Educação Superior na área da saúde, teremos os capítulos: 2. Experiência de 
acadêmicos de Enfermagem em aula prática no processo de aspiração de traqueostomia 
e tubo orotraqueal, 3. Cirurgia ambulatorial para graduandos e médicos generalistas; 4. 
A prevalência de refluxo gastroesofágico em estudantes de medicina e sua relação com 
hábitos de risco; 5. Preceptor na atenção primária à saúde: limitações, vulnerabilidades e 
fortalezas para sua práxis e promoção da saúde; 6. A complexidade do ser-professor e o 
reflexo sobre sua saúde mental: uma análise multifacetada.

Na sequência os capítulos: 7. Recursos hídricos: a percepção ambiental como um 
fator de risco para a saúde de alunos do Ensino Fundamental de uma escola da zona rural; 
8. Impactos na qualidade de vida de uma paciente portadora de insuficiência cardíaca; 9. 
Estudo de caso: estenose mitral; 10. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 
recomendada ao paciente submetido a angioplastia primária com SUPRA ST.

Sobre a temática da obesidade, teremos os estudos: 11. Eficácia da suplementação 
da spirulina na profilaxia da obesidade; 12. Prevalência de hipertensão e sobrepeso/
obesidade em escolares do ensino público da cidade de Jaú-SP.

Esse volume apresenta também estudos contextualizando a temática feminina nos 
capítulos: 13. Análise do uso de plantas medicinais que interagem com medicamentos mais 
utilizados por mulheres no município de Araguari/MG; 14. O enfrentamento da violência 
contra as mulheres no âmbito da estratégia saúde da família; 15. Câncer de colo do útero: 
reflexões teóricas sobre   realização do Exame de Papanicolaou; 16. Sexualidade de 
mulheres com câncer de mama submetidas à mastectomia.

Dando sequência teremos capítulos sobre dor crônica e oncologia: 17. Dor crônica e 
qualidade de vida: estratégias e cuidado integral ao paciente; 18. Percepção e aspirações 
da equipe de enfermagem acerca dos cuidados paliativos em pacientes com câncer; 19. 
Oncologia infantojuvenil e os benefícios da atividade física.

A seguir os capítulos: 20. Perfil epidemiológico da coinfecção Tuberculose 
pulmonar/HIV de 2015 a 2020 em Manaus, Amazonas; 21. Perfil de indivíduos com 
sintomas de constipação e conhecimento sobre os métodos terapêuticos; 22. Infecção 
pelo mycobacterium leprae: aspectos clínicos e diagnóstico diferencial; 23. Prevalência 



de diabetes em idosos residentes em instituições de longa permanência localizadas em 
Araguari-MG; 24. Uso do laser de baixa intensidade no reparo tecidual de úlceras no pé 
diabético: uma revisão integrativa.

Acrescentando aos estudos da saúde humana, teremos três capítulos sobre saúde 
animal: 25. Índices de recuperação e gestação em éguas das raças mangalarga marchador 
e quarto de milha submetidas a transferência embrionária transcervical; 26. Transferência 
embrionária transcervical em éguas das raças mangalarga marchador e quarto de milha; 
27. Histopatologia e parâmetros bioquímicos de ratas tratadas com extrato etanólico de 
ipomoea carnea (canudo) em testes de atividade estrogênica e antiestrogênica, e o capítulo 
28. Custo direto para prevenção e tratamento de lesões de pele em uma unidade de terapia 
intensiva.

A leitura tira o indivíduo do pensamento de senso comum e posicionamentos 
automáticos, ela permite que tenhamos um olhar crítico sobre os fatos, e possamos 
observar as situações por diferentes prismas, tendo uma postura mais atualizada sobre os 
temas estudados, portanto desejamos uma boa leitura e ótimos aprendizados.

Isabelle Cerqueira Sousa 
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RESUMO: Mudanças epidemiológicas, 
políticas e sociodemográficas movimentam 
transformações nos sistemas de saúde mundiais, 
sendo necessário repensar o ensino médico. 
Junto às Diretrizes Curriculares Nacionais, a 
inserção dos estudantes na Atenção Primária à 
Saúde é uma estratégia para o desenvolvimento 
de competências cognitivas, afetivas e a 
aproximação com a realidade, além de promover 
saúde e qualidade de vida. Neste cenário, é 
basilar olhar para o preceptor e, portanto, o 
presente material visa identificar seu perfil e 
desafios e decorre de uma pesquisa, a partir 
de uma revisão bibliográfica, que resultou em 
quatro núcleos temáticos. Para fins conclusivos, 
compreendeu-se a necessidade de políticas 
públicas mais claras acerca do fornecimento, pela 
academia, aos serviços de saúde do programa 
do curso e dos objetivos de aprendizagem. Não 
só isso, mas a crucialidade de fomentar que os 
preceptores tenham um perfil de competência 

claro, apoio para seu desenvolvimento, em 
especial, das competências pedagógicas e do 
relacionamento com a comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Preceptoria. Aprendizagem 
Baseada em Problemas. Educação Médica. 
Capacitação Profissional.

HEALTH CARE NETWORKS, 
RELATIONSHIPS AND CARE: 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 
IN THE REORGANIZATION OF 

THEIR TEAMS AS A STRATEGY FOR 
PROMOTION AND QUALITY OF LIFE

ABSTRACT: Epidemiological, political and 
sociodemographic changes drive transformations 
in the world’s health systems, and it is necessary 
to rethink medical education. Together with the 
National Curriculum Guidelines, the insertion of 
students in Primary Health Care is a strategy 
for the development of cognitive, affective and 
approximation skills with reality, in addition 
to promoting health and quality of life. In this 
scenario, it is basic to look at the preceptor 
and, therefore, this material aims to identify 
its profile and challenges and results from a 
research, based on a bibliographic review, which 
resulted in four thematic nuclei. For conclusive 
purposes, we understood the need for clearer 
public policies on the provision by the academy 
of the health services of the course program 
and learning objectives. Not only that, but the 
cruciality of encouraging preceptors to have 
a clear competence profile, support for their 
development, especially of pedagogical skills and 
the relationship with the community.
KEYWORDS: Preceptorship. Problem-Based 
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Learning. Medical Education. Professional Training.
 

INTRODUÇÃO 
Mudanças demográficas, econômicas, epidemiológicas, sociais e políticas 

movimentam transformações nos sistemas de saúde mundiais, o que faz com que, neste 
contexto, seja necessário repensar o ensino médico (OLIVEIRA et al., 2019).

Para Araújo et al. (2007), o modelo de ensino tradicional ou flexneriano possui um 
enfoque na fragmentação do conhecimento e no estudo de doenças, valorizando questões 
individuais, a dimensão cognitiva e a memorização. Apesar disso, o modelo hegemônico 
teve relevância na compreensão do funcionamento do organismo humano e na evolução 
das tecnologias duras (CAPRA, 2001). Todavia, o mesmo autor reitera que trabalhadores e 
usuários possuem singularidades, atitudes e crenças, sendo necessário um modelo contra 
hegemônico.

Com o questionamento das metodologias transmissivas nos anos 60, nas 
universidades de Maastricht (Holanda) e McMaster (Canadá), surgiu o modelo da 
aprendizagem baseada em problemas, o Problem-Based Learning (PBL), sendo um meio 
de integração entre áreas básicas e clínicas nos currículos de Medicina (MAIA, 2014). 

No decorrer dos anos e olhando para o ensino médico brasileiro, é importante 
relembrar que a transformação social libertadora, sugerida por Paulo Freire (1996), 
potencializou o surgimento dos currículos inovadores. Estes trabalham com metodologias 
ativas, centradas no protagonismo estudantil, favorecendo o desenvolvimento de 
competências para cuidado focado no processo saúde-doença, por meio da inserção na 
prática médica desde o início do curso. Além disso, nesse modelo, a educação ocorre de 
forma compartilhada e horizontalizada entre docente e estudante, sendo ambos sujeitos 
de sua prática, que deve ser ressignificada com base na ação-reflexão-ação, fomentando 
transformações do mundo da práxis e do ensino (VENDRUSCOLO, SILVA e KLEBA, 2018). 

As mudanças propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso 
de graduação em Medicina em 2001, e ratificadas em 2014, ainda possuem desafios na 
sua implementação. Cabe destacar que elas preconizam que as atividades educacionais 
fomentem a formação de um profissional humanista, crítico, reflexivo e ético, capaz de atuar 
nos diferentes níveis de atenção à saúde e, portanto, nas suas diferentes singularidades 
(BRASIL, 2014). 

Martines e Machado (2010), destacam que, para estimular a formação de um 
profissional com tal perfil, conhecimento integrado e vivência devem ser estimulados a 
partir do início do curso, junto ao sistema de saúde, aos usuários, à comunidade e aos 
trabalhadores. Nesse sentido, Godoy (2013) afirma que a inserção dos educandos na 
Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser considerada como estratégia para valorização de 
competências afetivas, relacionais e reflexivas, por meio da aproximação com a realidade. 
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promovendo ressignificação no pensar, sentir e agir da saúde e em seus determinantes. 
Portanto, ações nesse ambiente, conduzidas de forma libertadora e horizontal, promovem 
autonomia, compromisso e criatividade (SILVA et al., 2015). 

Diante de todo o contexto apresentado, a relação ensino-serviço-comunidade e 
a formação de preceptores são fatores críticos de sucesso. A integração ensino-serviço-
comunidade fomenta a reflexão sobre a evolução do modelo de atenção centrado no 
profissional e na teoria, pois tal modelo está pautado no trabalho coletivo, pactuado e 
conectado entre todos os atores (docentes, gestores, estudantes, trabalhadores e 
usuários) (VENDRUSCOLO, SILVA e KLEBA, 2018). Portanto, a integração ensino-serviço-
comunidade é basilar para o processo de formação permanente e de fomento à promoção 
da saúde sendo que, para isso, requer comunicação constante, comprometimento e 
disponibilidade (SILVA et al., 2018). 

Visando uma melhor compreensão do contexto, do perfil dos atuais preceptores 
de graduação em Medicina e dos seus desafios, os autores produziram uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, de natureza aplicada e com objetivos descritivos e explicativos, 
realizada por meio de revisão bibliográfica. Para isso, foram utilizados o Portal Capes e 
as bases de dados Eric, Lilacs, e Pubmed com os descritores Preceptoria (Preceptorship), 
Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning) e Educação Médica 
(Medical Education). Na amostra inicial foram incluídas as publicações segundo os 
seguintes critérios: 1) período de publicação entre os últimos 10 anos; e 2) disponibilidade 
integral em meio eletrônico. 

Dessa forma, no período de busca de setembro a outubro de 2020, foram 
identificados 102 estudos, trabalhados por meio da revisão integrativa de literatura, uma 
vez que, de acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010), esse método permite identificar, 
analisar e sintetizar resultados por meio de seis etapas: desenvolvimento de uma pergunta 
norteadora; busca na literatura; coleta de dados; análise crítica; discussão e apresentação 
do produto. Após excluir pesquisas duplicadas, 90 artigos foram considerados para 
composição da pesquisa. A partir da leitura do título e do resumo, mais sete artigos foram 
removidos, pois não estavam alinhados ao objetivo da pesquisa, bem como também não 
apresentavam elementos que poderiam subsidiar a construção do produto. Por fim, a partir 
da sistematização dos resultados, foram identificados quatro núcleos temáticos: 1) Avanços 
e possibilidades para o ensino em serviço; 2) Porta de entrada dos usuários e do ensino em 
saúde; 3) Quem é o educador em serviço?; e 4) Suporte pedagógico ao preceptor.

AVANÇOS E POSSIBILIDADES PARA O ENSINO EM SERVIÇO
Forte et al. (2016) e Vendruscolo, Silva e Kleba (2018) explicam que o processo 

saúde-doença recebe influência dos aspectos econômicos e socioculturais, da experiência 
pessoal e do estilo de vida, necessitando de ações integradas.
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Diante desse contexto, conforme Rodrigues et al. (2012), Lima (2012) e Souza e 
Carcereri (2011) explicam, o currículo integrado possui como eixo condutor a promoção 
da saúde e a integralidade, oportunizando aos estudantes analisarem os problemas de 
saúde, por meio de integração e saberes multidisciplinares. Sua implementação demanda 
avaliar o processo de trabalho in loco, identificando conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários para execução das atividades laborais cotidianas (FIGUEIREDO et al., 2016; 
OLIVEIRA et al., 2013; SOUZA e CARCERERI, 2011). Além disso, Rodrigues et al. (2012) 
relembram a importância de observar o currículo oculto, composto pelos costumes, pelo 
cotidiano e pelas tradições das instituições de ensino. Assim, é essencial que os currículos 
(formal e oculto) permitam o entendimento da vida humana e de todas as relações: 
educacionais, políticas e sociais.

Segundo Dias et al. (2013) há mais de 20 anos a formação profissional é fonte 
de discussão nas Conferências Nacionais de Saúde, destacando inquietações no âmbito 
da gestão do trabalho e da educação em saúde. A criação da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) no Ministério da Saúde (MS) aproxima de 
forma estratégica aqueles âmbitos, com incentivo às ações de educação permanente e 
indução de mudanças nas graduações. Desde sua instituição, desenvolveu políticas para a 
integração ensino-serviço, com foco na Atenção Básica (AB); para fomento da integralidade 
e como orientadora do trabalho; e para a reformulação dos cursos de graduação, a partir 
das Diretrizes Curriculares Nacionais. Apesar disso, os trabalhadores destacam que 
ainda existem dificuldades para participação de processos educativos, devido ao trabalho 
excessivo, ao pouco estímulo das instituições de ensino, além do desconhecimento entre 
necessidades do serviço e do ensino, mesmo tendo ciência da sua responsabilidade como 
educadores em saúde (VENDRUSCOLO, SILVA e KLEBA, 2018).

PORTA DE ENTRADA DOS USUÁRIOS E DO ENSINO EM SAÚDE
A inserção dos estudantes do ensino médico em cenários de prática é uma resposta 

às grandes necessidades do país, explicam Guilam et al. (2020). Considerando a geografia, 
as regionalidades, a diversidade nas possibilidades de formação e a necessidade de 
fortalecimento da Atenção Primária à Saúde brasileiras, iniciar por este nível de atenção 
é ainda mais importante. Desde 1978, com a Conferência de Alma-Ata, a APS passou a 
ser considerada como um modelo para o alcance do maior nível de saúde da população, 
segundo a Organização Mundial da Saúde. 

No Brasil, em 2006, foi aprovada a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) 
e, em 2011, a revisão das diretrizes e normas para sua estruturação, assim como da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(Pacs) (OLIVEIRA et al., 2019; CEZAR, RODRIGUES e ARPINI, 2015). A Atenção Básica 
realiza ações individuais e coletivas, intervindo na promoção, proteção, prevenção e 
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reabilitação da saúde, orientados pelos princípios e diretrizes do SUS, devendo ser o 
contato preferencial do território, bem como porta de entrada e ponto de comunicação das 
Redes de Atenção à Saúde. Suas equipes trabalham com políticas públicas, como Saúde 
da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, Saúde Mental, 
Vigilância em Saúde, Saúde na Escola, entre outras.

Ainda acerca da Atenção Primária à Saúde, com foco na Atenção Básica e 
considerando os avanços de sua cobertura, deve-se ressaltar a importância da Medicina 
de Família e Comunidade (MFC). Apesar da sua relevância em países desenvolvidos, 
isso ainda não ocorre no sistema de saúde pública brasileiro. O cenário é corrente 
nos países em desenvolvimento, uma vez que a organização do modelo de saúde por 
muitas vezes parte de uma lógica assistencialista e hospitalocêntrica (FIGUEIREDO et 
al., 2016). Para o reposicionamento da Medicina de Família e Comunidade é importante 
que ela seja considerada como um potencial de fortalecimento e organização do trabalho 
interprofissional; como a primeira via de contato com os usuários e, consequentemente, 
como a coordenação do seu cuidado; além de um modelo que proporciona um olhar 
longitudinal às necessidades do usuário e seus territórios. 

Coelho et al. (2020) reforçam que, com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 
2014 para os cursos de graduação em Medicina, a Atenção Primária à Saúde torna-se 
o principal campo de prática, promovendo o contato entre estudantes, trabalhadores, 
usuários, mas também com suas limitações, vulnerabilidades e fortalezas. Cabe destacar 
que o contato entre aqueles sujeitos também promove o desenvolvimento de competências 
para consolidação do Sistema Único de Saúde e para criação de vínculos entre todos os 
atores envolvidos. Segundo Adler e Gallian (2018), ainda na percepção dos estudantes, 
estes são pontos fortes e que os estruturam para a prática profissional, pois possuem 
como estrutura pedagógica a aprendizagem significativa aliada às competências clínicas 
necessárias (WANDER, GOMES e PINTO, 2020). 

A inserção na APS pode ter impacto na motivação do estudante, uma vez que 
demonstra a contextualização dos problemas abordados, deixando evidente as limitações 
e estimulando-o em buscar soluções para o usuário que busca por seus cuidados no SUS. 
Portanto, proporciona o desenvolvimento de competências em cenários reais e origina 
significado na assimilação do conhecimento, estimulando a aprendizagem autodirigida 
(COELHO et al., 2020). Por outro lado, Adler e Gallian (2018) também relembram os 
desafios da atuação in loco, uma vez que ainda há pouca compreensão sobre o modelo de 
funcionamento do SUS, principalmente do âmbito da organização da Atenção à Saúde, e 
que o processo de saúde-doença se apresenta com complexidade e indefinição, destoando 
de como se apresenta na teoria. 

Nesse sentido, Cezar, Rodrigues e Arpini (2015) destacam que os estudantes 
precisam ser inseridos no diagnóstico do território, ou seja, no seu mapeamento com área 
de abrangência e de seus equipamentos (de saúde e intersetoriais), em diálogos com todos 
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os atores e em visitas domiciliares. A atuação nessas atividades permite o planejamento e 
desenvolvimento de intervenções mais efetivas, com aumento da resolutividade e fomento 
para o reposicionamento na Rede de Atenção à Saúde.

QUEM É O EDUCADOR EM SERVIÇO? 
A partir do contexto de atuação dos estudantes na Atenção Primária à Saúde e da 

revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais, o preceptor ganha um papel de destaque e 
se torna basilar cuidar deste profissional. 

A preceptoria é uma atividade educativa que requer reflexão e qualificação, teórica e 
prática, executada na práxis e em diferentes níveis de atenção que ofertam intervenções ao 
processo saúde-doença, visando desenvolver e compartilhar conhecimentos específicos e 
gerais em saúde, além de fomentar uma formação ética e social (FIGUEIREDO et al., 2016; 
TORRES et al., 2019). 

O profissional preceptor historicamente possui o estigma da figura com amplo 
conhecimento técnico e longínqua carreira na prática clínica (SHEALY et al., 2019; 
TORRES, FREITAS e EVANGELISTA, 2019; IZECKSOHN et al., 2017; CORREA et al., 
2015), porém essas características não são suficientes para definir um bom profissional 
e para dar conta das necessidades atuais. Atualmente, se faz necessário desenvolver 
processos horizontais, transpassando um modelo de educação transmissivo (FERREIRA, 
TSUJI E TONHOM, 2015). 

Infelizmente, conforme explica Silva et al. (2018), por muitas vezes o papel do 
preceptor está limitado ao cumprimento de projetos pedagógicos dos cursos e, portanto, 
esse cenário precisa ser modificado. Tal profissional deve incorporar o ato de ensinar ao de 
cuidar, por meio da problematização da dinâmica do ensino e serviço (LIMA E ROZENDO, 
2015). Portanto, devem reduzir a distância entre a teoria e a prática (IZECKSOHN et al., 
2017; OLIVEIRA et al., 2019). Cabe destacar que para o preceptor atuante na Atenção 
Primária à Saúde as necessidades dos processos formativos se expandem para além de 
aspectos clínicos, uma vez que é preciso fomentar a construção de intervenções ancoradas 
na prevenção e promoção da saúde, ponderando o contexto sociocultural que compõe o 
território. 

Dentre os desafios, cabe acrescentar a falta de papel definido, o desconhecimento 
dos objetivos educacionais, a falta de recursos (financeiros e infraestrutura física) e 
sobrecarga de trabalho. Além disso, devem superar a dificuldade na utilização de estratégias 
didático-pedagógicas e na execução dos processos avaliativos dos aspectos cognitivos e 
processos reflexivos.
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SUPORTE PEDAGÓGICO
Visando ao desenvolvimento da preceptoria, iniciativas educacionais diferentes do 

modelo tradicional precisam ser incorporadas, provocando atividades multidisciplinares 
como a ênfase na humanização, no trabalho em equipe, na reflexão da prática e na 
integralidade do cuidado.

Diversas metodologias, ferramentas e inciativas educacionais estão disponíveis, 
visando à construção de um perfil mais crítico e reflexivo. Durante este estudo foi identificado 
que a problematização, as rodas de conversa ou espaços dialogados, o diário reflexivo e a 
avaliação são possibilidades que devem ter seu uso estimulado.

Conforme CARVALHO (2015), a problematização permite uma compreensão 
estruturada da realidade, pois sua aplicação é iniciada com a observação da realidade 
com vistas à identificação de pontos chave, seguidos de teorização para construção de 
hipóteses, as quais, por fim, fomentam a construção de ações. 

Além disso, as rodas de discussão são consideradas facilitadoras do processo 
de ensino e aprendizagem, pois a discussão da prática em pequenos grupos acolhe as 
singularidades, incitam conhecimentos prévios e fomentam o diálogo, potencializando 
a horizontalidade das relações e as construções coletivas (TORRES, FREITAS E 
EVANGELISTA, 2019) 

O diário reflexivo é uma ferramenta que deriva do diário de campo e do portfólio 
reflexivo (OLIVEIRA et al., 2013). Ele garante o processo avaliativo para além do aspecto 
cognitivo e psicomotor, o desenvolvimento das relações sociais e, à gestão do curso e dos 
serviços de saúde, a avaliação do desempenho das equipes.

Para Pissaia et al. (2018) a avaliação precisa respeitar a singularidade do estudante, 
devendo ser um eixo crucial do currículo do curso, além de compor a rotina do estudante. 
Sendo assim, a avaliação se torna uma experiência formativa, uma vez que o conhecimento 
é caminho para novas reflexões.

Afora experiências em território nacional, algumas iniciativas também são 
destacadas e merecem ser consideradas: a aprendizagem baseada na comunidade e o 
desenvolvimento do raciocínio clínico.

A aprendizagem baseada na comunidade é fundamental e vem sendo utilizada 
na América do Norte a partir dos anos 70, ocorrendo a partir da exposição do estudante 
à Atenção Primária à Saúde. Quando confrontada em relação à educação tradicional, 
foi identificado que auxilia os estudantes a diagnosticar considerando as doenças em 
contextos familiares e sociais, além de auxiliar no desenvolvimento das habilidades de 
comunicação. Portanto, além de melhorar a qualidade da APS, auxilia no rompimento do 
modelo hegemônico (YOO et al, 2018). Outra ferramenta educacional é o desenvolvimento 
de habilidades de raciocínio clínico, pois é um pensamento que deve ser orientado pela 
melhor evidência, observação e realização de relações para construção de significados. 
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Para desenvolvimento do raciocínio clínico, o preceptor deve estar envolvido nas fases do 
fazer, revisar e planejar (SYLVIA, 2019). 

Diante de diversas possibilidades, é importante salientar que para a maioria dos 
preceptores, as competências basilares para atuação in loco são as atitudinais, no lugar 
das cognitivas/clínicas, sendo crucial a escolha que ferramentas que fomentem tais 
competências. 

PRECEPTORIA E A PROMOÇÃO DO ENSINO E DA SAÚDE
Mesmo com uma trajetória de 80 anos, a preceptoria ainda é um ato educativo em 

franca expansão, transformação e que merece um olhar atento.
A partir da inserção do estudante no cenário de prática desde o início do curso, 

as fragilidades da integração ensino-serviço-comunidade ficam mais evidentes. Para os 
preceptores atuantes na Atenção Primária à Saúde, a adoção de um modelo de cuidado 
prestado no território requer cooperação prévia entre os atores, maiores custos, tempo 
para o ensino, alinhamento com diretrizes acadêmicas, com os métodos para treinamentos, 
bem como para realização de avaliações critério-referenciadas. 

Diante ao contexto, para superar essas limitações, cabem recomendações ou 
políticas públicas mais claras acerca do fornecimento do programa do curso, de seus 
objetivos de aprendizagem, de outros materiais necessários e de embasamento aos 
estudantes que devem ser fornecidos pelas instituições acadêmicas. Além disso, também é 
crucial fomentar que os preceptores tenham um perfil de competência claro, apoio para seu 
desenvolvimento, em especial, das competências pedagógicas, entusiasmo, experiência 
como trabalhador do território e relacionamento com a comunidade. O cuidado também é 
um ato pedagógico, no qual a partir da relação horizontal, de um cuidado holístico, todos 
se transformam, incluindo o coletivo.
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