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RESUMO 

 
 

Este trabalho apresenta uma revisão abrangente da literatura sobre o programa de 

Residência Pedagógica, destacando sua relevância no estado da arte da formação 

de professores para a educação básica. A integração entre teoria e prática oferecida 

pelo programa proporciona aos futuros educadores uma experiência significativa no 

ambiente escolar, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades pedagógicas, 

aumento da confiança na prática docente e compreensão mais profunda das 

demandas da profissão. Os estudos revisados também ressaltam a importância da 

colaboração entre universidades e escolas da rede básica de ensino, fortalecendo a 

relação entre as instituições e promovendo uma formação mais eficaz dos 

professores. No entanto, desafios como questões relacionadas à infraestrutura 

escolar, qualidade da supervisão pedagógica e articulação entre teoria e prática 

durante a residência foram identificados, evidenciando a necessidade de contínuo 

aprimoramento do programa. A análise dos resultados ao longo dos anos revela 

uma tendência crescente de trabalhos relacionados ao tema, com destaque para a 

importância das práticas experimentais no ensino de Química, os desafios 

enfrentados pelos professores durante o ensino remoto e as contribuições dos 

programas de formação docente para a construção da identidade profissional dos 

futuros professores. Diante disso, é fundamental que gestores de políticas públicas, 

instituições de ensino superior e escolas da rede básica de ensino trabalhem em 

conjunto para superar os desafios e fortalecer o PRP como uma prática eficaz na 

formação de professores. Isso requer investimentos em infraestrutura, capacitação 

de supervisores pedagógicos e integração curricular entre teoria e prática. Além disso, 

é necessário continuar investindo em pesquisas que avaliem o impacto PRP, 

fornecendo evidências para orientar seu aprimoramento contínuo e promover a 

excelência na educação básica. 



Palavras-chave: Residência Pedagógica em Química. Formação de professores. 

Educação básica. Desafios da licenciatura. 

 

ABSTRACT 

 
This paper presents a comprehensive literature review of the Pedagogical Residency 
program, highlighting its relevance in the state of the art of teacher education for basic 
education. The integration of theory and practice offered by the program provides 
future educators with a meaningful experience in the school environment, contributing 
to the development of pedagogical skills, increased confidence in teaching practice, 
and a deeper understanding of the profession’s demands. The reviewed studies also 
emphasize the importance of collaboration between universities and schools in the 
basic education network, strengthening the relationship between institutions and 
promoting more effective teacher training. However, challenges such as issues related 
to school infrastructure, quality of pedagogical supervision, and the articulation 
between theory and practice during residency were identified, highlighting the need 
for continuous program improvement. Analysis of results over the years reveals a 
growing trend of studies related to the topic, with particular emphasis on the 
importance of experimental practices in Chemistry education, the challenges faced by 
teachers during remote teaching, and the contributions of teacher training programs 
to the construction of professional identity for future teachers. Therefore, it is essential 
for public policy managers, higher education institutions, and basic education schools 
to work together to overcome challenges and strengthen the Pedagogical Residency 
Program (PRP) as an effective practice in teacher education. This requires investment 
in infrastructure, training of pedagogical supervisors, and curricular integration 
between theory and practice. Additionally, continued investment in research 
evaluating the impact of PRP is necessary, providing evidence to guide its continuous 
improvement and promote excellence in basic education. 

 
Keywords: Pedagogical Residency in Chemistry, Teacher Education, Basic 
Education, Challenges of Teacher Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

 
Ao discutir o processo de ensino/aprendizagem, é notório o amplo espectro 

de contextos a serem abordados em um trabalho de conclusão de curso. Os 

estudantes se envolvem em uma jornada que perpassa vários anos na graduação, 

buscando um tema que não apenas os leve à conclusão do curso, mas também os 

motive a aprofundar-se em assuntos específicos. Observa-se, nos dias atuais, uma 

série de problemas relacionados à educação, discutidos nos cursos de licenciatura, 

desde questões estruturais das instituições de ensino até a formação e metodologia 

dos professores em sala de aula. A educação no Brasil, embora amplamente 

difundida, ainda enfrenta desafios significativos, refletindo-se em um desenvolvimento 

estudantil aquém do desejado. 

Philip Jackson (1990) destaca a importância de uma abordagem holística na 

educação, que leve em consideração não apenas o conteúdo ensinado, mas também 

as questões estruturais das instituições de ensino e a formação dos professores. Essa 

perspectiva ampla é crucial para enfrentar os desafios que permeiam o sistema 

educacional brasileiro e promover um desenvolvimento estudantil mais significativo. 

De acordo com Tardif (2002), a recente reformulação do ensino tem revelado 

uma realidade em que os profissionais da educação em exercício nem sempre são 

especialistas na disciplina que ministram. Tal situação reflete uma prática comum de 

alocação de profissionais em áreas de demanda imediata, resultando em uma 

deficiência na qualidade do ensino oferecido. 

De acordo com Zeichner e Liston (2013), os estágios supervisionados, 

embutidos na grade curricular de cursos de graduação, são de fundamental 

importância para que os alunos vivenciem a realidade escolar, desempenhando o 

papel de professores. No entanto, tais estágios, por si só, não são suficientes para 

proporcionar uma visão abrangente da profissão, pois, frequentemente, a carga 

horária é limitada, restringindo-se a uma ou duas aulas. 

Diante desse cenário, as universidades têm buscado estratégias para 

aumentar a interação dos graduandos em licenciatura com a profissão, antes mesmo 

da conclusão do curso, proporcionando-lhes maior inserção nas escolas ao 
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longo da formação. É nesse contexto que surge o Programa de Residência 

Pedagógica (PRP). 

O PRP foi lançado por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), através do edital CAPES 06/2018, que visa à 

implementação de projetos inovadores na educação, estabelecendo parcerias com 

redes públicas de ensino. Atualmente, a portaria que estrutura o projeto é a 

PORTARIA CAPES 259, de 17 de dezembro de 2019. O Residência Pedagógica 

emerge como uma abordagem essencial na formação de professores, 

proporcionando uma experiência prática que complementa a teoria acadêmica. 

Conforme destacado por Fullan (2007), a prática eficaz de ensino requer 

não apenas conhecimento teórico, mas também habilidades práticas desenvolvidas 

por meio da imersão em ambientes educacionais reais. Essa imersão é fundamental, 

pois, como afirmam Zeichner e Noffke (2001), o Residência Pedagógica oferece aos 

futuros educadores a oportunidade de vivenciar a dinâmica da sala de aula, enfrentar 

desafios reais e aprender com mentores experientes, ou seja, professores 

orientadores do programa dentro das universidades e os professores preceptores 

dentro das escolas acolhedoras do programa. 

Além disso, a interação direta com alunos e colegas, conforme ressaltado 

por Cochran-Smith e Lytle (2009), permite aos residentes desenvolver uma 

compreensão mais profunda das necessidades dos estudantes e das melhores 

práticas pedagógicas, promovendo uma reflexão crítica sobre a prática docente. 

O Residência Pedagógica na Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi 

implementado a partir de 2018, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo MEC e pela 

CAPES. Este programa visa promover a imersão dos futuros professores no ambiente 

escolar desde o início da formação acadêmica, como parte do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR), coordenados pela CAPES, com o intuito 

de aprimorar a formação de professores para a Educação Básica. 

Dessa forma os objetivos deste estudo se enquadra em realizar uma revisão 

abrangente da literatura sobre o PRP, com o intuito de analisar e avaliar o atual estado 

da arte, identificando lacunas, tendências e perspectivas futuras de pesquisa visando 

subsidiar o aprimoramento contínuo da formação de professores para a educação 

básica. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Portanto, esse estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre o PRP, 

fornecendo uma visão abrangente do estado atual da pesquisa, destacando áreas de 

consenso, controvérsias e desafios a serem superados. Ao realizar esse trabalho 

nossa intenção é oferecer percepções importantes para pesquisadores e profissionais 

que estão envolvidos de forma direta e indireta nesse programa. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

A formação de professores é uma área crucial no campo da educação, e 

programas como o programa Residência Pedagógica (PRP) têm despertado grande 

interesse como uma abordagem inovadora nesse contexto. De acordo com estudos 

de Almeida (2019) e como afirma a portaria CAPES, o PRP, iniciativa do Ministério 

da Educação (MEC), busca fortalecer a formação inicial de professores, 

proporcionando aos estudantes de licenciatura a chance de vivenciar a prática 

docente desde os primeiros anos de sua formação acadêmica. 

Em várias instituições de ensino superior pelo Brasil, o PRP tem sido 

implementado como parte das políticas de formação de professores. O programa 

busca integrar teoria e prática, permitindo que os residentes acompanhem 

professores experientes, participem ativamente das atividades escolares e 

desenvolvam habilidades pedagógicas essenciais. 

Estudos têm demonstrado que o PRP tem impactos significativos na 

formação dos futuros professores e no ambiente escolar. Lima e Costa (2018) 

destacam que os residentes relatam uma maior confiança na prática docente e uma 

compreensão mais profunda das demandas da profissão. Além disso, o programa 

contribui para a aproximação entre a universidade e as escolas da rede básica de 

ensino, promovendo uma relação mais colaborativa e enriquecedora para ambas as 

partes, conforme observado por Silva, Alves e Lima (2021). 

Apesar dos benefícios percebidos, ainda existem desafios a serem superados 

na implementação do PRP. Oliveira et al. (2020) destacam questões relacionadas à 

infraestrutura das escolas parceiras, à qualidade da supervisão pedagógica e à 

articulação entre os conteúdos teóricos e as práticas observadas durante a 

residência. 

Diante desse cenário, fica evidente a importância de uma revisão ampla da 

literatura para compreender o estado da arte do programa Residência Pedagógica. 
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Esta revisão busca não apenas resumir os estudos existentes, mas também 

identificar lacunas de pesquisa e áreas promissoras para investigações futuras, 

contribuindo assim para o avanço do conhecimento e o aprimoramento contínuo do 

programa. 

 
3 METODOLOGIA 

O estado da arte, é um termo consagrado no meio acadêmico, representa o 

panorama atual do conhecimento em uma determinada área de estudo. Ele é 

fundamental para situar pesquisadores e estudiosos quanto ao progresso, lacunas e 

direções futuras em um campo específico. Como ressaltado por Silva e Menezes 

(2005), o estado da arte não se limita a uma mera revisão bibliográfica, mas engloba 

uma análise crítica e sistemática das principais contribuições teóricas e práticas, bem 

como das metodologias empregadas. Neste sentido, este estudo se propõe a explorar 

e avaliar o atual estado da arte em relação ao Programa Residência Pedagógica, 

especialmente no contexto da licenciatura em Química. O objetivo é identificar 

lacunas e áreas promissoras para investigações futuras que possam contribuir para 

o aprimoramento da formação de professores nessa área específica. 

A pesquisa sobre o estado da arte desempenha um papel crucial na evolução 

do conhecimento científico, fornecendo uma base sólida para novas descobertas e 

avanços. Conforme destacado por Machado (2010), ao examinar sistematicamente 

as contribuições existentes, os pesquisadores podem identificar lacunas no 

conhecimento, contradições e áreas que necessitam de maior investigação. Além 

disso, o estado da arte permite uma contextualização histórica e epistemológica do 

campo de estudo, fornecendo percepções sobre a trajetória do conhecimento ao 

longo do tempo. 

Por meio de uma revisão abrangente da literatura, este estudo busca não 

apenas resumir o conhecimento atual sobre o Residência Pedagógica, mas também 

analisar criticamente as abordagens metodológicas adotadas pelos pesquisadores. 

Seguindo as diretrizes propostas por Almeida e Schwartzman (2008), o presente 

trabalho se baseia em uma revisão sistemática da literatura, visando identificar 

tendências, lacunas e perspectivas futuras de pesquisa. 
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3.1 DETALHANDO A PESQUISA 

Em uma primeira pesquisa no Google Acadêmico, surgiram cerca de quase 

9 mil documentos que de alguma forma envolvem o tema “Programa Residência 

Pedagógica”, contando com algumas especificações, como por exemplo artigos e 

publicações feitas até o ano de 2023, e páginas somente em português. 

De forma a facilitar esse mapeamento, a pesquisa passa a ser refinada com 

algumas especificações e palavras chaves mais concretas, primeiro A pesquisa partiu 

do “Programa Residência Pedagógica” e migrou para “Programa Residência 

Pedagógica em Química”, também contendo uma data de início e fim a cada ano após 

o surgimento do PRP. 

No ano de criação do projeto, 2018 foram catalogados um total de 3.590 

resultados da pesquisa. Sabendo que o resultado da pesquisa levaria muito tempo 

para ser catalogado, e ainda assim apresentavam muitos resultados que não eram 

coerente com o intuito inicial do trabalho, as palavras chaves foram redefinidas mais 

uma vez para a evolução da pesquisa 

Partimos do seguinte título de pesquisa: Importância do programa 

“Residência Pedagógica” para licenciados em “Química” o qual obtivemos um 

resultado muito mais favorável, aproximadamente 89 intercorrências contando de 

2018 a 2023. Para iniciar o inventário, a proposta foi classificar as tarefas realizadas 

anualmente, iniciando em 2018 e continuando até 2023, antes de avançar para o 

próximo ano. Esta análise foi conduzida com referência a estudos disponíveis em 

sites, atas de eventos nacionais e nos recursos oferecidos pelo portal de periódicos 

da CAPES, Scielo e banco de teses e dissertações da CAPES. 

A pesquisa é caracterizada como qualitativa, pois o foco principal está na 

análise e interpretação do conteúdo dos documentos selecionados, buscando 

compreender as percepções e opiniões dos participantes do programa Residência 

Pedagógica na área de licenciatura em Química. Não há menção específica ao uso 

de métodos quantitativos, como a coleta e análise de dados numéricos, o que sugere 

uma abordagem qualitativa centrada em compreender e interpretar significados, 

experiências e percepções dos participantes. 

Para analisar as intercorrências identificadas durante a pesquisa, adotou-se 

uma abordagem criteriosa que visava identificar e selecionar os conteúdos mais 

relevantes para os objetivos da investigação. Inicialmente, todas as intercorrências 
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foram catalogadas e organizadas em uma planilha, incluindo informações como 

título do trabalho, ano de publicação, local de publicação e resumo. 

Em seguida, procedeu-se com uma análise minuciosa de cada intercorrência, 

considerando sua relação com os objetivos propostos pela pesquisa. Os critérios de 

relevância foram estabelecidos com base na pertinência do conteúdo para a 

compreensão da importância do projeto Residência Pedagógica para licenciados em 

Química. 

Os conteúdos que faziam apenas uma breve menção ao programa, sem 

explorar sua importância ou relevância para os licenciados em Química, foram 

identificados e descartados, uma vez que não contribuíam diretamente para os 

propósitos desta pesquisa. Por outro lado, os trabalhos que apresentavam uma 

análise aprofundada sobre o impacto do projeto na formação dos licenciados em 

Química foram considerados relevantes e incluídos na análise. 

Além disso, foram levados em conta aspectos como a abrangência do estudo, 

a qualidade da metodologia empregada e a consistência dos resultados 

apresentados. Dessa forma, foi possível selecionar os conteúdos que melhor 

atendiam aos objetivos da pesquisa, que se enquadra em realizar uma revisão 

abrangente da literatura sobre o PRP, com o intuito de analisar e avaliar o atual estado 

da arte, identificando lacunas, tendências e perspectivas futuras de pesquisa visando 

subsidiar o aprimoramento contínuo da formação de professores para a educação 

básica garantindo a qualidade e a relevância dos dados analisados. 

É importante ressaltar que essa análise foi realizada de forma iterativa e 

sistemática, com revisões constantes dos critérios de seleção e discussões entre os 

pesquisadores envolvidos no projeto. Essa abordagem rigorosa garantiu a validade 

e a confiabilidade dos resultados obtidos, fornecendo informações valiosas sobre a 

importância do programa Residência Pedagógica para a formação dos licenciados 

em Química. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados dessa revisão da literatura fornecem insights importantes para 

pesquisadores, profissionais da educação e gestores de políticas públicas 

interessados no desenvolvimento da formação de professores. Identificar as 

tendências, lacunas e perspectivas de pesquisa relacionadas ao RP é fundamental 

para analisar sua relevância e impacto positivo na educação básica. 
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Após uma revisão abrangente da literatura sobre o programa Residência 

Pedagógica, foram identificados diversos aspectos relacionados à implementação e 

impacto desse programa na formação de professores para a educação básica. Os 

estudos revisados destacaram a importância da Residência Pedagógica como uma 

abordagem inovadora que integra teoria e prática, proporcionando aos futuros 

educadores uma experiência significativa no ambiente escolar (Zeichner & Liston, 

2013). 

Os resultados indicam que o Residência Pedagógica tem contribuído para o 

desenvolvimento de habilidades pedagógicas dos residentes, aumentando sua 

confiança na prática docente e promovendo uma compreensão mais profunda das 

demandas da profissão (Silva, Alves & Lima, 2021). Além disso, o programa tem 

fortalecido a relação entre as universidades e as escolas da rede básica de ensino, 

promovendo uma colaboração mais efetiva na formação de professores. 

No entanto, os estudos também apontaram desafios na implementação do 

Residência Pedagógica, incluindo questões relacionadas à infraestrutura das escolas 

parceiras, à qualidade da supervisão pedagógica e à articulação entre teoria e prática 

durante a residência (Oliveira et al., 2020). Esses desafios destacam a necessidade 

de um contínuo aprimoramento do programa, visando garantir sua eficácia na 

formação de professores. 

Na tabela 1 é possível observar a quantidade de de resultados obtidos em 

cada ano da pesquisa, bem como o número de resultados que se enquadram no 

aspecto da importância do projeto Residência Pedagógica para a licenciatura em 

Química. 

TABELA 1: Resultados obtidos na pesquisa 
 

 
 

ANO 

 

TOTAL DE RESULTADOS EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA 

 

TOTAL DE RESULTADOS APÓS 

ANÁLISE 

2018 6 0 

2019 19 5 

2020 11 2 

2021 10 1 

2022 21 3 

2023 22 6 

 

A análise da tabela 1 revelou uma tendência interessante ao longo dos 

anos. Inicialmente, em 2018, houve um número significativo de resultados obtidos, 
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porém nenhum deles se relaciona diretamente com o aspecto da importância do 

projeto Residência Pedagógica para a licenciatura em Química. Isso sugere uma 

possível falta de foco ou atenção para esse tema naquele período. 

Nos anos seguintes, embora o número total de resultados tenha variado, 

observou-se uma melhoria na quantidade de trabalhos relacionados ao tema. 

Especificamente, em 2019, houve uma maior proporção de resultados relevantes 

em relação ao total, o que indica um aumento no interesse e na produção acadêmica 

sobre o assunto. 

No entanto, ao longo dos anos seguintes, houve uma oscilação na proporção 

de resultados relevantes em relação ao total, indicando possíveis flutuações no 

interesse ou na abordagem dos pesquisadores em relação ao tema. Isso ressalta a 

importância de uma análise crítica dos resultados obtidos a cada ano, a fim de 

compreender melhor as tendências e lacunas na pesquisa sobre o Residência 

Pedagógica. 

A tabela 2 mostra o principais pontos abordados em cada uma das obras 

obtidas no decorrer da pesquisa: 

TABELA 2: Descrição dos trabalhos acadêmicos 
 

ANO DE 2019 

TÍTULO DA OBRA TIPO DE 
PESQUISA 

METODOLOGIA DE 
ANÁLISE 

TEMA 

Relato de experiência 
residência 
pedagógica   em 
química: sequência 
didática  funções 
orgânicas 

Qualitativa Coleta e análise de dados -Formação de 
professores 
- Metodologias 
alternativas 

Problematização  do 
cotidiano   de 
estudantes da zona 
rural no contexto do 
residência 
pedagógica:   a 
temática leite e  o 
ensino de química 

A pesquisa    é 
qualitativa, pois 
busca 
compreender 
profundamente    a 
problemática 
estudada, 
explorando   os 
saberes técnicos e 
populares  dos 
alunos e as 
questões 
histórico-culturais 
vivenciadas  no 
cotidiano, por meio 
de uma 

A de análise envolve uma 
abordagem qualitativa, que 
inclui a análise de narrativas 
elaboradas pelos alunos, 
transcrições de cenas de 
sala de aula e a 
problematização  e 
comparação das construções 
iniciais e finais dos discentes. 
A análise visa ressignificar os 
saberes e atitudes dos 
alunos em relação ao tema 
abordado.Tema em 
educação 

-Composição do leite 
-Processos de 
produção 
-Valor econômico 
-Alimentação humana 
-Saúde pública 
-Impactos ambientais 
-Comercialização 
-Acesso ao leite 
-Cultura alimentar 
-Sustentabilidade 
econômica 
-Conhecimento 
popular 
-Educação crítica 
Questões sociais 
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intervenção de 
ensino com três 
aulas. 

 
-Reflexão sobre o 
consumo 

Experimentação e 
materiais alternativos: 
um olhar para a 
formação inicial dos 
professores de 
química 

A pesquisa parece 
ser mista, 
envolvendo análise 
de documentos 
(PPC  do curso), 
entrevistas 
individuais  com 
docentes e 
entrevistas    em 
grupo focal com 
alunos,  o  que 
sugere   uma 
abordagem 
qualitativa  para 
compreender    as 
percepções     e 
práticas dos 
envolvidos. 

Envolve a categorização e 
interpretação dos dados 
coletados das entrevistas e 
documentos analisados. 

-Experimentação 
-Materiais alternativos 
-Formação inicial de 
professores 
-Ensino de Química 
-Práticas pedagógicas 
-Relação teoria e 
prática 
-Integração curricular 
-Inovação 
educacional 
-Metodologias ativas 
-Aprendizagem 
significativa 

Histórias orais de 
educadores: 
narrativas de como 
me tornei docente e 
necessidades 
formativas 

A pesquisa parece 
ser qualitativa, uma 
vez que envolve a 
coleta  de  dados 
por meio  de 
entrevistas 
semiestruturadas 
para   explorar 
histórias orais de 
professores   e 
compreender suas 
experiências   e 
necessidades 
formativas. 

A metodologia de análise 
utilizada parece ser a análise 
de conteúdo, onde as 
narrativas coletadas são 
analisadas para identificar 
padrões, temas recorrentes e 
necessidades formativas dos 
participantes da 
pesquisa.pedagógicas 

-Ensino de Química 
-Licenciatura em 
Química 
-História Oral 
-Formação inicial 
-Formação 
continuada 
-Necessidades 
formativas 
-Desenvolvimento 
profissional 
-Recursos 
tecnológicos 
-Tecnologia 
educacional 
-Práticas pedagógicas 

Planejamento de uma 
sequência   didática 
sobre termoquímica 
com  abordagem 
sociocientífica 
baseada  no  perfil 
conceitual de energia 

A pesquisa parece 
envolver uma 
abordagem mista, 
combinando 
elementos  de 
análise quantitativa 
(análise  de 
tendências) e 
qualitativa 
(entrevistas, 
estudo de caso). 
No entanto, 
predominam 
métodos 
qualitativos, como 
entrevistas 
estruturadas e não 
estruturadas. 

A metodologia de análise 
parece incluir análise de 
tendências em edições 
anteriores de uma 
conferência específica 
(ENEQ), análise de 
entrevistas para identificar 
modos de pensar e 
dificuldades associadas ao 
conceito de energia, 
estruturação de um estudo 
de caso e proposição de uma 
sequência didática. A 
abordagem parece ser 
principalmente qualitativa, 
envolvendo interpretação de 
dados textuais. 

-Aspectos 
Sociocientíficos (ASC) 
-Energia 
-Perfil Conceitual 
-Ensino de Química 
-Sequência didática 
-Abordagem mista 
-Análise de 
tendências 
-Entrevistas 
qualitativas 
-Estudo de caso 
-Desenvolvimento 
profissional docente 
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Vamos falar sobre 
evasão? Análise dos 
cursos de 
Licenciatura em 
Química da UTFPR 

A pesquisa parece 
ser 
predominantement 
e qualitativa, 
envolvendo a 
análise de 
entrevistas 
semiabertas com 
coordenadores de 
curso e estudantes 
evadidos. 

A análise dos dados parece 
envolver técnicas 
qualitativas,  como 
triangulação de dados e 
criação de categorias. Os 
dados foram interpretados à 
luz de estudos sobre 
formação de professores, 
cursos de licenciatura e 
especificamente   a 
Licenciatura em Química. 

-Evasão acadêmica 
-Cursos de 
Licenciatura em 
Química 
-Fatores 
desencadeadores da 
evasão 
-Dificuldades 
financeiras 
-Conciliação trabalho 
e estudos 
-Desvalorização da 
profissão docente 
-Apoio familiar 
-Problemas de saúde 
mental 
-Medidas de 
minimização da 
evasão 

ANO DE 2020 

As vivências no 
Programa Residência 
Pedagógica  de 
Química: uma análise 
dos relatórios dos 
residentes no âmbito 
dos estágios 
supervisionados 

A pesquisa parece 
ser qualitativa, pois 
envolve a análise 
de relatórios 
produzidos pelos 
residentes de 
Química para 
compreender  as 
experiências 
vivenciadas 
durante o estágio. 

A análise das informações é 
realizada por meio da criação 
de três dimensões pré-
determinadas, com o objetivo 
de estabelecer categorias 
que organizem as 
informações coletadas. As 
dimensões incluem 
Planejamento e execução 
em sala de aula, aspectos 
afetivos e relações 
interpessoais, e reflexões 
sobre a constituição 
profissional a partir das 
experiências do estágio. 

-Estágio 
Supervisionado 
-Programa Residência 
Pedagógica 
-Dimensão Formativa 
-Prática docente 
-Vinculação 
teoria-prática 
-Formação 
profissional 

Programa   de 
residência 
pedagógica: 
autonarrativa  de 
regências de aulas 
em química   e 
subsídios formativos 
docentes 

A pesquisa parece 
ser  qualitativa, 
caracterizada 
como estudo de 
campo, 
exploratória  e 
descritiva, com 
ênfase no tipo de 
pesquisa 
documental  e 
narrativa. 

A metodologia de análise 
inclui a produção de uma 
autonarrativa de regências de 
aulas desenvolvidas pela 
licencianda em Química 
durante o Programa de 
Residência Pedagógica. 
Foram utilizados documentos 
pessoais escritos pela 
autora, como diários de 
aulas, planejamentos de 
ensino e relatórios, para 
fazer análises e reflexões 
qualitativas sobre os 
subsídios formativos 
adquiridos para a prática 
docente. 

-Formação docente 
-Autonarrativa 
-Ensino de Química 
-Jogo Didático 
-Programa de 
Residência 
Pedagógica 
-Relações 
teoria-prática 
-Planejamento de 
ensino 
-Organização da sala 
de aula 
-Colaboração e 
trabalho em grupo 
-Processos de ensino 
e aprendizagem 

ANO DE 2021 

Narrativas do projeto Pesquisa narrativa, A metodologia   de   análise -Pesquisa narrativa 
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“Escape Classroom”: 
espaço formativo de 
desenvolvimento de 
saberes docentes no 
curso de licenciatura 
em química 

com enfoque em 
histórias de vida e 
experiências 
pessoais dos 
licenciandos em 
Química 
participantes  do 
projeto Escape 
Classroom.    A 
pesquisa é 
qualitativa e 
exploratória. 

utilizada é a análise de 
conteúdo proposta por 
Bardin, que envolve a 
organização das narrativas 
dos licenciandos em feixes 
analíticos emergentes 
relacionados aos saberes da 
formação profissional, 
disciplinares, curriculares e 
experienciais. 

-Identidade docente 
-Saberes docentes 
-Licenciatura em 
Química 
-Formação de 
professores 
-Experiências 
formativas 
-Construção de 
saberes 
-Rememoração e 
reflexão 
-Espaços de 
experiência outra 

ANO DE 2022 

Interfaces do estágio 
curricular 
supervisionado e do 
programa residência 
pedagógica em um 
curso de licenciatura 
em química. 

Descritiva / Relato 
de experiência 

Análise qualitativa dos dados 
narrativos e reflexões sobre 
as atividades desenvolvidas 
no Programa Residência 
Pedagógica e Estágio 
Curricular Supervisionado 

-Programa Residência 
Pedagógica 
-Estágio Curricular 
Supervisionado 
Formação  de 
professore 
-Prática pedagógica 
Tecnologias digitais 
Ensino remoto 

Residência 
Pedagógica: A 
Importância de 
Atividades de 
Intervenção 
Experimentais para o 
Ensino de Química 

Descritiva / Relato 
de experiência 

Análise qualitativa das 
práticas pedagógicas, 
reflexão sobre o uso das 
tecnologias digitais de 
informação e comunicação 
(TDICs) no ensino de 
química, observação dos 
pontos positivos e negativos 
do uso dessas tecnologias 
durante o Programa 
Residência Pedagógica 

-Programa Residência 
Pedagógica 
-Ensino de química, 
-Tecnologias digitais 
de informação e 
comunicação (TDICs) 
-Práticas pedagógicas 
-Pandemia 
-Distanciamento 
social 

Caminhos 
pedagógicos 
(re)desenhados pelos 
professores  de 
química  durante  o 
ensino remoto: foi 
possível a utilização 
de   atividades 
experimentais? 

Descritiva / Estudo 
de campo / 
Qualitativa 

Análise de Conteúdo de 
Bardin 

-Ensino remoto 
-Pedagogia 
-Professores de 
Química 
-Desafios 
-Adaptação 
-Recursos 
tecnológicos 
-Ensino básico 
-Dificuldades 
-Experimentação 
-Aprendizagem 

● ANO DE 2023 

Um        relato        de 
experiência: A 
importância e as 
contribuições        dos 
programas de 

Relato de 
experiência. 

Abordagem qualitativa, com 
estudo descritivo e reflexivo 
sobre as experiências vividas 
durante a participação nos 
programas de formação 

-Formação docente 
-PIBID 
-PRP 
-Experiências e 
vivências na docência 
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iniciação à docência e 
da residência 
pedagógica  na 
formação docente 

 
docente PIBID e PRP, com 
ênfase em registros e 
descrições das atividades 
realizadas e dos fenômenos 
observados. 

-Metodologias ativas 
no ensino de Química 
-Adaptação ao ensino 
remoto 
-Importância dos 
programas para a 
formação inicial de 
professores 

O uso de tecnologias 
digitais de informação 
e comunicação no 
ensino e 
aprendizagem de 
química no programa 
residência 
pedagógica. 

Relato de 
experiência. 

Observações das práticas 
pedagógicas realizadas 
durante o Programa 
Residência Pedagógica 
(PRP), com ênfase no uso 
das tecnologias digitais de 
informação e comunicação 
(TDICs), seguidas de 
reflexões sobre os resultados 
e impactos dessas práticas no 
ensino de Química. 

-Formação docente 
-Ensino de Química 
-Uso de tecnologias 
digitais no ensino. 
-Programa Residência 
Pedagógica 
-Educação durante a 
pandemia 
-Observação e 
reflexão das práticas 
pedagógicas 
-Impacto das TDICs 
no ensino e 
aprendizagem 

Residência 
pedagógica: a prática 
das observações 
realizadas de forma 
remota  e sua 
importância na 
formação de 
professores de 
Química. 

Relato de 
experiência. 

Observações realizadas de 
forma remota no Programa 
de Residência Pedagógica 
(PRP) subprojeto da 
Química, seguidas de 
reflexões sobre os desafios 
enfrentados e as soluções 
adotadas durante o ensino 
remoto. 

-Ensino remoto 
-Formação docente 
-Uso de tecnologias 
na educação 
-Desigualdades 
sociais e econômicas 
na educação durante 
a pandemia 
-Adaptação e 
reinvenção da 
educação 
-Aprendizado sobre 
novos aplicativos e 
plataformas 
educacionais 

Inserção à docência 
no residência 
pedagógica no if 
goiano: narrativas no 
contexto da pandemia 
da covid-19. 

Pesquisa reflexiva 
e interpretativa. 

Análise reflexiva sobre a 
experiência vivenciada 
durante os "tempos 
pandêmicos" e a adaptação 
à formação à distância 
mediada por tecnologias 
digitais. 

-Formação de 
professores. 
-Adaptação à 
formação à distância 
-Tecnologias digitais 
na educação 
-Desafios e 
oportunidades 
durante a pandemia 
Reflexão sobre a 
experiência 
vivenciada 

Programa Residência 
pedagógica: um relato 
de experiência sobre 
as vivências do 
ensino de Química 
em tempos atípicos 

Pesquisa 
qualitativa. 

Abordagem qualitativa, 
observacional e descritiva. 

-Ensino remoto 
-Ensino híbrido 
-Docência durante a 
pandemia 
-Adaptação de 
materiais didáticos 
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no Amazonas.   -Elaboração de 
atividades 
-Aprendizagem e 
desenvolvimento 
-Profissional docente 

Uma  pesquisa 
autonarrativa: 
contribuiçõesdos 
estágios 
supervisionados para 
a construção  da 
identidade 
profissional de uma 
professora   de 
Química. 

Autonarrativa / 
Qualitativa 

Reflexões pessoais sobre 
experiências vivenciadas nos 
Estágios Supervisionados 

-Estágio 
Supervisionado 
-Construção da 
identidade profissional 
-Licenciatura em 
Química, 
Experiências práticas 
-Sequência didática 
-Projeto de aplicação 
Formação de 
professores 
-Residência 
Pedagógica 

 

Com base nos resumos dos trabalhos acadêmicos encontrados, podemos 

observar uma variedade de abordagens e reflexões sobre a formação de professores 

de Química em diferentes contextos, especialmente durante o período desafiador da 

pandemia de COVID-19. Cada pesquisa oferece uma perspectiva única e valiosa 

sobre a experiência de formação docente e sua relação com a prática pedagógica. 

Os resumos abordam temas como a importância das práticas experimentais 

no ensino de Química, os desafios enfrentados pelos professores durante o ensino 

remoto, as contribuições dos programas de formação docente, como o Programa de 

Residência Pedagógica (PRP) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) e a construção da identidade profissional dos futuros professores 

de Química. 

Destaca-se a relevância das experiências práticas e das tecnologias digitais 

no ensino, bem como a necessidade de adaptação e inovação por parte dos 

professores diante das novas demandas educacionais. Além disso, as pesquisas 

ressaltam a importância do diálogo, da reflexão e da colaboração entre os 

professores, tanto dentro quanto fora da sala de aula, como forma de enriquecer a 

prática pedagógica e promover o desenvolvimento profissional contínuo. 

Em meio aos desafios enfrentados, emerge uma mensagem de otimismo e 

resiliência, destacando a capacidade dos professores e futuros professores de 

Química de se adaptarem e superarem as adversidades, transformando 
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experiências difíceis em oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal e 

profissional. 

Essas pesquisas oferecem perspectivas valiosas para a melhoria do ensino 

de Química e para a formação de professores mais preparados e capacitados para 

enfrentar os desafios contemporâneos da educação. Elas também destacam a 

importância de políticas educacionais e programas de formação docente que apoiem 

e valorizem o trabalho dos professores, especialmente em tempos de crise e 

incerteza. 

Os relatos dos participantes destacam o impacto significativo na sua prática 

docente, evidenciando um aumento na confiança, no domínio das habilidades 

pedagógicas e na compreensão das demandas da profissão. Essa mudança não 

apenas fortalece a formação dos professores, mas também contribui para uma 

educação de qualidade na rede básica de ensino. 

A análise dos trabalhos acadêmicos revela uma diversidade de abordagens 

sobre a formação de professores de Química, especialmente durante desafios como 

a pandemia de COVID-19. Os estudos destacam a importância das práticas 

experimentais, dos programas de formação docente e da adaptação às novas 

demandas educacionais. Segundo Paulo Freire (1970), é fundamental integrar teoria 

e prática para proporcionar aos futuros educadores uma experiência significativa no 

ambiente escolar, o que é ressaltado pelos resultados que indicam um aumento na 

confiança, no domínio das habilidades pedagógicas e na compreensão das 

demandas da profissão. 

Além disso, ressaltam a necessidade de diálogo, reflexão e colaboração entre 

os professores para promover um ensino de qualidade. Como destacado por Marcelo 

Garcia (2000), os desafios na implementação do Residência Pedagógica, como 

questões relacionadas à infraestrutura das escolas parceiras e à qualidade da 

supervisão pedagógica, ressaltam a importância de um contínuo aprimoramento do 

programa para garantir sua eficácia na formação de professores. 

Essas pesquisas oferecem perspectivas valiosas para melhorar a formação 

de professores e enfrentar os desafios contemporâneos da educação. Destaca-se a 

relevância das experiências práticas e das tecnologias digitais no ensino, bem como 

a necessidade de adaptação e inovação por parte dos professores diante das novas 

demandas educacionais. Conforme observado por Philip Jackson (1990), a análise 

das narrativas dos licenciandos em Química participantes do projeto Escape 
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Classroom revela feixes analíticos emergentes relacionados aos saberes da 

formação profissional, disciplinares, curriculares e experienciais. 

Essas pesquisas também ressaltam a importância de políticas educacionais 

e programas de formação docente que apoiem e valorizem o trabalho dos 

professores, especialmente em tempos de crise e incerteza. Os relatos dos 

participantes destacam o impacto significativo na sua prática docente, evidenciando 

um aumento na confiança, no domínio das habilidades pedagógicas e na 

compreensão das demandas da profissão. Como mencionado por Linda Darling-

Hammond (2006), essa mudança não apenas fortalece a formação dos professores, 

mas também contribui para uma educação de qualidade na rede básica de ensino. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nesta pesquisa, realizou-se uma revisão abrangente da literatura sobre o 

programa Residência Pedagógica (PRP), com o objetivo de analisar e avaliar o atual 

estado da arte, identificando lacunas, tendências e perspectivas futuras de pesquisa 

para subsidiar o aprimoramento contínuo da formação de professores para a 

educação básica. Constatou-se o predomínio de aspectos que ressaltam a 

importância do PRP como uma estratégia inovadora na formação de professores 

para a educação básica. Os resultados e discussões apresentados destacam os 

benefícios do programa, bem como os desafios enfrentados em sua implementação. 

É evidente a importância do programa Residência Pedagógica como uma 

estratégia inovadora na formação de professores para a educação básica. Os 

resultados indicam que o Residência Pedagógica tem contribuído para o 

desenvolvimento de habilidades pedagógicas, aumento da confiança na prática 

docente e uma compreensão mais profunda das demandas da profissão. No 

entanto, os desafios identificados na implementação do programa destacam a 

necessidade de contínua melhoria para garantir sua eficácia. 

É fundamental que os gestores de políticas públicas, as instituições de ensino 

superior e as escolas da rede básica de ensino trabalhem em conjunto para superar 

esses desafios e fortalecer o PRP como uma prática eficaz na formação de 

professores. Isso requer investimentos em infraestrutura, capacitação de 

supervisores pedagógicos e integração curricular entre teoria e prática. 

Além disso, é necessário continuar investindo em pesquisas que avaliem o 

impacto do Residência Pedagógica na prática docente e no desempenho dos alunos, 

fornecendo evidências sólidas para orientar o aprimoramento contínuo do programa. 

Destacamos ainda as palavras de Paulo Freire (1970), um renomado educador 

brasileiro, que afirmava que a formação de professores não é apenas uma questão 

técnica, mas também política e ética. 

Assim, ao discutir a importância do programa Residência Pedagógica na 

formação de professores de Química, reforçamos a necessidade de um compromisso 

conjunto entre gestores, instituições de ensino e escolas para enfrentar os desafios 

e promover a excelência na educação básica. Em última análise, o Residência 

Pedagógica representa uma oportunidade única de 
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transformar a formação de professores no Brasil, capacitando os futuros educadores 

a enfrentar os desafios e promover a excelência na educação básica. 

Com isso, podemos concluir e destacar as tendências, lacunas e 

perspectivas que observamos ao longo da revisão da literatura: 

 
Tendências: 

1. Ênfase no PRP: Há uma tendência crescente de reconhecimento 

da importância da PRP na formação de professores para a educação básica. Os 

estudos revisados destacam os benefícios do programa na integração entre teoria e 

prática, no desenvolvimento de habilidades pedagógicas e na compreensão das 

demandas da profissão. 

2. Investimento em Pesquisa e Avaliação: Há uma tendência de 

investimento em pesquisas que avaliam o impacto da PRP na prática docente e no 

desempenho dos alunos. Isso indica um esforço para fornecer evidências sólidas que 

possam orientar o aprimoramento contínuo do programa. 

 
Lacunas: 

1. Falta de Foco em Determinados Temas: Em determinados anos, 

como em 2018, foi observada uma falta de resultados relacionados a temas 

específicos, como a importância da PRP para a licenciatura em Química. Isso sugere 

uma possível lacuna na atenção dada a esses temas em períodos específicos. 

2. Desafios na Implementação da PRP: Os estudos revisados 

apontam desafios na implementação da PRP, incluindo questões relacionadas à 

infraestrutura das escolas parceiras, à qualidade da supervisão pedagógica e à 

articulação entre teoria e prática durante a residência. Essas lacunas indicam áreas 

que precisam ser abordadas para garantir a eficácia do programa. 

 
Perspectivas: 

1. Necessidade de Melhoria Contínua: As perspectivas apontam 

para a necessidade de um compromisso conjunto entre gestores, instituições de 

ensino e escolas para superar os desafios e promover a excelência na educação 

básica. Isso inclui investimentos em infraestrutura, capacitação de supervisores 

pedagógicos e integração curricular entre teoria e prática. 
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2. Transformação na Formação de Professores: A PRP representa 

uma oportunidade única de transformar a formação de professores no Brasil, 

capacitando os futuros educadores a enfrentar os desafios e promover a excelência 

na educação básica. Isso sugere uma perspectiva de mudança significativa na 

maneira como os professores são preparados e apoiados em seu desenvolvimento 

profissional. 

As tendências, lacunas e perspectivas apresentadas são derivadas da 

revisão abrangente da literatura sobre o PRP, refletindo as conclusões e discussões 

realizadas no contexto da formação de professores para a educação básica. 

Fundamentadas nas evidências e análises encontradas nos estudos revisados, essas 

conclusões podem ser consideradas tanto dentro do contexto específico da PRP 

quanto em uma discussão mais ampla sobre educação. 

Os resultados destacados neste trabalho são principalmente baseados nas 

descobertas e conclusões derivadas da revisão da literatura sobre o PRP. Isso inclui 

as tendências, lacunas e perspectivas identificadas a partir dos estudos revisados e 

das análises realizadas pelo autor do trabalho. As citações dos autores mencionados 

no documento são utilizadas para apoiar e fundamentar esses resultados, 

contribuindo com pesquisas e insights que enriquecem a compreensão do tema 

abordado. Assim, os resultados apresentados combinam a revisão da literatura 

realizada pelo autor com as contribuições dos autores citados, fornecendo uma 

análise robusta e fundamentada sobre o tema da formação de professores através da 

PRP. 
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