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Resumo 
 

Polon, Thelma Lucia Pinto; Bonamino, Alicia Maria de Catalano. 
Identificação dos perfis de liderança e características relacionadas à 
gestão pedagógica eficaz  nas escolas participantes do Projeto Geres - 
Estudo Longitudinal - Geração Escolar 2005 - Pólo Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2009. 314p. Tese de Doutorado – Departamento de Educação, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

 
O presente estudo visa a identificar perfis de liderança e características 

relacionadas à gestão pedagógica em escolas eficazes. Para tanto, foram utilizados 

dados obtidos através de questionários aplicados a diretores de 68 escolas que 

participaram do Projeto Geres - Estudo Longitudinal Geração Escolar 2005 - Pólo 

Rio de Janeiro, vinculado ao Departamento de Educação da PUC-Rio, bem como 

os relatórios de visitas a escolas e transcrição de entrevistas realizadas com mais de 

vinte profissionais distribuídos nas funções de docência, direção e coordenação 

pedagógica de uma subamostra composta por quatro escolas públicas municipais. 

Quanto à metodologia buscou-se, portanto, a complementaridade entre as 

abordagens quantitativas e qualitativas, com o intuito de melhor caracterizar a 

situação estudada. Nos aspectos quantitativos, a pesquisa apoiou-se no emprego da 

ferramenta estatística (SPSS) para realizar análises bivariadas e de fatores sobre 

um conjunto de itens relacionados às tarefas realizadas com prioridade no 

cotidiano escolar pelos membros das equipes de gestão, o que permitiu a 

identificação de diferentes perfis de liderança praticados nas escolas. Estes perfis 

de liderança, controlados por tipo de rede de ensino e por proficiência média em 

leitura, indicam que embora o tema da gestão escolar seja especialmente complexo 

pelos contextos e qualidade das interações e mediações envolvidas, a liderança do 

tipo predominantemente pedagógico, ou seja, a que se coloca de forma mais 

relacionada, no interior da escola, aos aspectos centrais do currículo e da prática 

pedagógica realizada em sala de aula, tendem a produzir efeitos mais benéficos 

sobre os resultados escolares do que as lideranças predominantemente 

organizacionais ou relacionais. Com isso, oferece-se como contribuição ao debate 

sobre possibilidades de atuação dos profissionais no exercício das funções de 

direção, supervisão ou coordenação, na construção de uma escola democrática e de 

qualidade para um maior número de alunos, esta tese que indica a necessidade de 

superação dos problemas identitários ligados à origem e desenvolvimento histórico 
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dessas funções pela revalorização e (re) significação da dimensão “técnica e 

pedagógica”. Tal perspectiva é aqui considerada como capaz de viabilizar a prática 

dos diferentes atores que, no atual contexto marcado pelas políticas públicas 

educacionais pautadas por princípios de descentralização-desconcentração e 

consequente ampliação da autonomia das escolas, são chamados a ocupar uma 

função estratégica com vistas à obtenção de melhores resultados.  

 
Palavras chaves:  
Gestão Escolar, Liderança Pedagógica, Funções técnico-pedagógicas, 
Coordenação Pedagógica, Escolas Eficazes. 
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Abstract  
 

Polon, Thelma Lucia Pinto; Bonamino, Alicia Maria de Catalano. 
Identification of the leadership profiles and characteristics related to 
the effectives  pedagogical managements in the schools which took part 
in the GERES PROJECT - Geração Escolar 2005, a longitudinal study, 
Rio de Janeiro branch. Rio de Janeiro, 2009. 314p. Doctoral Thesis, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

 

 
This study aims to identify the leadership profiles and the characteristics 

related to pedagogic management in effectives schools. Thus, the data used was 

obtained from a questionnaire applied to principals of 68 schools that took part in 

the Projeto Geres - Estudo Longitudinal Geração escolar 2005 - Polo Rio de 

Janeiro - which is linked to the PUC-Rio Graduate Program in Education as well 

as from the reports and transcription of  interviews with more than 20 

professionals distributed in  the functions of teaching, direction and pedagogic co-

ordination of a sub sample composed by 68 schools. Therefore, regarding the 

methodology, we sought complementarity between the quantitative and qualitative 

approaches, aiming the best characterization of the issue being studied. In the 

quantitative aspects, the survey was based on the used of the statistical tool 

(SPSS)  to carry out bivariate analyses  and “analyses of factors” about a group of 

items related to list of the tasks made with priority in the school daily life by the 

members of the management team. This allowed the identification of different 

leadership profiles in the schools. These leadership profiles are controlled by 

public and private educational system and by the average proficiency in reading. 

They indicate that, although the school management team is especially complex 

due to the contexts, to the interactions and to the mediations involved the type of 

leadership predominantly pedagogical, i.e. the one that is more connected to the 

curriculum main aspects and to the pedagogical practice experienced in the 

classroom tend to produce more beneficial effects on the school results than the 

leaderships predominantly organizational or relational. Therefore, we offer this 

thesis as a contribution to the debate about the acting possibilities of principals, 

supervisors and coordinators, in the search of a democratic and well-qualified 

school to the highest number of students. This thesis indicates the need to 

overcome the identity problems concerning the origin and the historical 
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development of these functions through the revalorization of the technical and 

pedagogical dimension. This dimension is considered as capable  of making  the  

pedagogical leadership practice possible when they have a strategic position in 

building a school able to reach the best possible results. 

 
 

Keywords:   
Pedagogic Management, Pedagogic Leadership, Management Team,  

Pedagogic Coordination, Effectives schools. 
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