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Resumo 
 

 
 

Batista, Gilda Alves; Fátima Cristina de Mendonça Alves.  Jovens e Jovens 
em conflito com a lei: o que pesam sobre a escola ?. Rio de Janeiro, 2013. 
199p. Tese de doutorado – Departamento de Educação, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

O tema da juventude tem se apresentado por alguns autores como objeto 
de análise a partir duas perspectivas: a primeira percebe a juventude como um 
grupo causador de “problemas”, ligados, sobretudo, ao uso de drogas e 
comportamentos de risco, entre outros, que exigiria grandes esforços por parte da 
sociedade no enfrentamento destes problemas. De outro lado, a juventude á 
apresentada como um período transitório para a vida adulta, com um potencial 
transformador.  Com relação aos processos de escolarização, apesar do aumento 
significativo dos índices, a situação dos jovens brasileiros ainda é precária. A alta 
incidência de repetência e de evasão e a grande defasagem entre a situação escolar 
nas áreas urbanas e rurais mostram que, no Brasil, a probabilidade de que a 
educação escolar seja um instrumento para atingir níveis mais elevados de 
desenvolvimento econômico, de bem-estar social e de exercício da cidadania está 
comprometida. Buscamos mostrar que os jovens brasileiros em sua grande 
maioria, vivenciam situações de exclusão, sobretudo os que cumprem medidas 
socioeducativas.  Avaliamos que, por estar em formação de conceitos e valores, a 
escola, como instituição de aprendizado e formação, poderia contribuir para que 
uma parcela da juventude brasileira vivenciasse outras experiências que não a do 
cometimento de atos infracionais. Um dos objetivos deste estudo é o de investigar 
a percepção dos jovens que cumprem medidas socioeducativas e a mesma 
percepção nos jovens de uma escola pública de Ensino Médio. Para realização da 
pesquisa, um questionário foi submetido a 58 jovens que cumprem medida 
socioeducativa de internação e para 43 jovens de uma Escola estadual localizada 
na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Foram privilegiados aspectos que 
respondessem, principalmente, sobre o perfil sociodemográfico dos jovens, as 
suas percepções sobre a escola e as principais características em termos sociais e 
econômicas.  

 
 

Palavras-chave: 
Jovens; Políticas Públicas; Percepções; Escola. 
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Abstract 
 

 
 
Batista, Gilda Alves; Fátima Cristina de Mendonça Alves (Advisor). Youth 
and Youth in conflict with the law: what they think about school ? Rio 
de Janeiro, 2013. 199p. PhD thesis, Department of Education, Pontifical 
Catholic University of Rio de Janeiro. 

 
The Youth has been presented by some authors as an object of analysis from 

two perspectives: the first sees youth as a causative group of "problems ", linked 
mainly to drug use and risk behaviors, among others, that require major efforts on 
the part of society in tackling these problems. On the other hand, the youth will be 
presented as a transitional period to adulthood, with a potential transformer. 
Regarding schooling processes, despite the significant increase in rates, the 
situation of young Brazilian is still precarious. The high incidence of repetition 
and dropout and the large gap between the educational situation in urban and rural 
areas show that, in Brazil, the likelihood that education is a means of achieving 
higher levels of economic development, social welfare and citizenship is 
compromised. We seek to show that young Brazilians mostly, experience 
situations of exclusion, especially those that meet educational measures. We 
assess that being in formation of concepts and values , the school as an institution 
of learning and training could contribute to a portion of the Brazilian youth to 
experience other experiences other than the commission of illegal acts. One goal 
of this study is to investigate the perception of young people who meet 
educational measures and the same perception in young people a public secondary 
school. To conduct the survey, a questionnaire was submitted to 58 young people 
who abide by social measure of hospitalization and 43 young people from a state 
school located in the north of the city of Rio de Janeiro. Aspects which correspond 
mainly on the demographic profile of young people, their perceptions about the 
school and the main features in social and economic terms were privileged. 
 

 
 

Key-words:  
 Youth; Public Policy; Perceptions; School. 
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