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Anexo 1  

Ficha PETI 
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Anexo 2 

Caracterização dos Entrevistados/Assistidos 

 

- Entrevistada 1 

* Idade: 41 anos; 

* Naturalidade: Ceará; 

* Escolaridade: EFI; 

* Religião: Espírita Kardecista, mas freqüentou durante 8 meses a IURD; 

* Estado Civil: casada; 

* Ocupação: vendas / Avon; 

* Reside: Vila Turismo há 18 anos. 

 

- Entrevistada 2 

* Idade: 42 anos; 

* Naturalidade: Ceará; 

* Escolaridade: alfabetizada; 

* Religião: Católica, mas freqüenta AD e IURD; 

* Estado Civil: casada; 

* Ocupação: lavadeira e cuidadora de criança; 

* Reside: Parque João Goulart há 22 anos. 

- Entrevistada 3 

* Idade: 46 anos; 

* Naturalidade: Rio de Janeiro; 

* Escolaridade: EFI; 

* Religião: católica; 

* Estado Civil: solteira, com companheiro; 

* Ocupação: vendas / birosca; 

* Reside: CHP2 há 46 anos. 

 

- Entrevistada 4 

* Idade: 31 anos; 

* Naturalidade: Ceará; 

* Escolaridade: EFI; 
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* Religião: não tem 

* Estado Civil: solteira; 

* Ocupação: Diarista; 

* Reside: Jacarezinho há 18 anos. 

 

- Entrevistada 5 

* Idade: 34 anos; 

* Naturalidade: Ceará; 

* Escolaridade: EFI; 

* Religião: AD; 

* Estado Civil: viúva; 

* Ocupação: diarista; 

* Reside: Jacarezinho há 26 anos. 

 

- Entrevistada 6 

* Idade: 28 anos; 

* Naturalidade: Rio de Janeiro; 

* Escolaridade: EFI; 

* Religião: não tem; 

* Estado Civil: solteira; 

* Ocupação: diarista; 

* Reside: CHP2 há 28 anos. 
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