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Anexo I 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SERVIÇO SOCIAL JUDICIAL 

Comarca de Muriaé  
 

 
LIBERDADE ASSISTIDA  

(Relatório Parcial de Acompanhamento) 
 
 

 DATA DO ACOMPANHAMENTO:  
 
 
NOME DO JOVEM:  
PROCESSO NÚMERO:  
NATUREZA DO(S) PROCESSO(S):  
INÍCIO DA LIBERDADE ASSISTIDA: 
TÉRMINO PROGRAMADO: 
NÚMERO DE ENC/ ORIENTAÇÕES PROGRAMADAS: 
ENCONTRO/ORIENTAÇÃO NÚMERO: 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE:  
 
 
1 - TRABALHO: 
2 - VIDA ESCOLAR:  
3 - RELACIONAMENTO FAMILIAR:  
4 – COMPORTAMENTO GERAL:  
5 - ENVOLVIMENTO EM NOVAS INFRAÇÕES:  
6 - OUTRAS OBSERVAÇÕES (Inclusive para o próximo encontro):  
 
 

DATA DO PRÓXIMO ENCONTRO / ORIENTAÇÃO: 
 

_______________________ 
Adolescente 

 
 

_______________________ 
Assistente Social Judicial 
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Anexo II 
 
 

Roteiro da Entrevista 
 
 

Identificação: 
 
Nome: 
Apelido: 
Idade: 
Religião:  
Escolaridade: 
Naturalidade: 
Pais: 
Profissão dos pais: 
Escolaridade dos pais: 
Renda familiar: 
Irmãos: 
 
 
 Infância (até os 12 anos): 
 
- Marcas na infância 
- A vida dentro de casa  
- Tratamento dos pais 
- Relacionamento com os pais e irmãos 
- Permanência na rua 
- Permanência em abrigo 
- Uso de bebida alcoólica ou de outra substância química 
- Freqüência à escola 
- Participação em projeto social 
- Lazer 
- Violência sofrida 
 
 
A adolescência (12 a 18 anos): 
 
-Vida dentro de casa 
- Rotina do dia-a dia 
- Mudanças no ambiente familiar 
- Mudanças na convivência comunitária 
- Amizades 
- Uso de droga 
- Idade com que usou a substância química pela primeira vez 
- O que sente quando usa a droga 
- Trabalho – Atividade que exerce 
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Retratando o vivido do adolescente em Liberdade Assistida (LA): 
 
- Idade com que praticou o primeiro ato infracional  
- Razões e motivações do ato infracional 
- Reincidência 
- Concepção sobre a violência 
- Violência sofrida por autoridades 
- Sentimento de medo  
- Visão da Liberdade Assistida 
- Lembranças do acompanhamento 
- Tempo de cumprimento da medida  
- Trabalho desenvolvido na LA 
- Conteúdo sócioeducativo 
- Relacionamento com a Assistente Social  
- Encaminhamentos realizados pela Assistente Social  
- Acesso a programas sociais existente no município 
- Efeitos da LA, positivo ou negativo 
- Avaliação da execução da LA 
- Propostas e sugestões 
- Transformação  
 
 
Situação atual: 
 
- O que faz hoje 
- Com quem reside 
- Como é o dia-a- dia 
- Sobre o trabalho 
- Sonhos, objetivos a alcançar 
- Recurso que tem para alcançar seus objetivos 
- Apoio da família 
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