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9   
 
Apêndice - Roteiro de Entrevista 
 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC 
Departamento de Serviço Social -Doutorado em Serviço Social 
Aluna: Maria das Graças Cunha Gomes 
Professora Orientadora: Ana Maria Quiroga 
Semestre: 2006/02 
 
 
Projeto de Pesquisa: “O Envelhecimento Feminino na Contemporaneidade: trajetórias e 
deslocamentos de padrões dominantes”. 
 
 
Roteiro de Entrevista: 
 
 
1.  DADOS PESSOAIS 
 
1.1. – Estado civil:______________________________________________________ 
1.2. – Escolaridade:_____________________________________________________ 
1.3. – Religião:_________________________________________________________ 
1.4. – Profissão/ocupação atual:____________________________________________ 

 
2.  TRAJETÓRIA DE MORADIA 
 
2.1. - Nascimento: 
data: ___/___/_____ 
local: _________________________________________________________________ 
 
2.2. – Mudanças: 
período:_______________________________________________________________ 
local:_________________________________________________________________ 
motivo:_______________________________________________________________ 
período:_______________________________________________________________ 
local:_________________________________________________________________ 
motivo:_______________________________________________________________ 
período:_______________________________________________________________ 
local:_________________________________________________________________ 
motivo:_______________________________________________________________ 
 
 2.3. – Hoje: 
 
        .data:____/____/______ 
        .local____________________________________________________________ 
 
Obs.:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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3. REDE FAMILIAR 
 

Grau de 
parentesco 

Idade Estado 
civil 

Nº de 
filhos 

Tipo de 
trabalho 

Mora 
com 
você? 

Ajuda nas 
despesas? 

Observações 
sobre o 
parente 

1)  
 
 

      

2)  
 

      

3)  
 
 

      

4)  
 
 

      

5)  
 
 

      

6)  
 
 

      

7)  
 
 

      

8)        

 
 
Observações: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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4. TRAJETÓRIA DE TRABALHO 

 
Tipo de Trabalho Período   Carteira assinada? Quando e por que saiu? Observação 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

  
 

  

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

Observações: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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5. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 
 
Tipo de 

movimento 
Tipo de atividade 

ou trabalho 
executado 

Período de 
participação 

Pessoas ou 
eventos 

marcantes neste 
movimento, 
durante seu 
período de 

participação 

Observações 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 - Qual desses movimentos foi ou é mais importante? Por quê? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
5.2 – O que a sua família acha (ou achava) da sua participação nesse(s) grupo(s)? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
5.3 – Como você avalia o(s) movimento(s) de que participa (ou participou)? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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6.  SOBRE OS ESPAÇOS PÚBLICOS E A PARTICIPAÇÃO FEMININA 
 
6.1. – Na sua opinião, por que as mulheres são a maioria nos grupos e/ou movimentos associativos 
para idosos?_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6.2. – Quais as principais preocupações que as mulheres do seu grupo manifestam nas reuniões ou 
nos encontros?___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6.3. – O que as mulheres gostam mais de discutir na programação do grupo ou 
movimento?_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
6.4. E o que gostam mais de fazer? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
6.4. – O fato de as mulheres ocuparem muito tempo fora de casa, nos movimentos, está trazendo 
alguma conseqüência às relações familiares? 
Quais?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
6.5. – Quais os pontos positivos e negativos que você considera no atual estágio das políticas 
públicas para o idoso? 

 
Positivos Negativos 
  
  
  
  
  
  

 
 
6.6. – Você acha que o seu grupo ou movimento tem preocupações com as políticas públicas para 
o idoso? 
Quais?_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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7.  SUBJETIVIDADE 
 
7.1. - Você se considera idoso (a)? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

7.2. -  Você considera que está sendo “um idoso diferente” dos que você conhecia no passado? Em 
que você está sendo diferente? Em que está sendo igual? 

 
Diferente Igual 
  
  
  
  
  
  

 
 

7.4. - Quais os pontos (positivos e negativos) de sua atual fase de vida? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
7.5. – O que você sonha para a sua vida? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

8. OBSERVAÇÕES SOBRE A ENTREVISTA: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Data:_________________________ 
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