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9 
Anexos 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

A ORIGEM 

 

• De onde veio a idéia de criar um movimento para trabalhar com crianças e 

adolescentes trabalhadores de rua ? 

• Como e em que ano surgiu o a República do Pequeno Vendedor / 

Movimento República de Emaús ? 

• Quem é o Padre Bruno Secch e qual sua importância para o 
Movimento República de Emaús? 

• Por que o nome Movimento de Emaús / República do Pequeno Vendedor? 

• Há relação entre o contexto histórico do movimento militar da época com 

o  surgimento da República do Pequeno vendedor? 

 

SITUAÇÃO DO MENINO DE RUA 

 

• O Estatuto da Criança e do Adolescente representou de fato, um avanço 

nas políticas de atendimentos das crianças e aos adolescentes na década de 

noventa? 

• Por que  em Belém, após dezoito anos de Estatuto da Criança e do 

Adolescente ainda é comum se ver muitas crianças nas ruas trabalhando, 

se drogando, perambulando e esmolando?  

• Por que criar um movimento na Amazônia com características de defesa 

dos direitos humanos ? 

• O que mudou nesses 30 anos de atual do movimento em termos de direitos 

das crianças e dos adolescentes marginalizados? 
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RPV 

 

• Qual a importância do Movimento República de Emaús para sociedade? 

• Qual a relação do Movimento com o poder público? 

• Qual a relação do movimento com outros movimentos sociais ? 

• No que está fundamentado o trabalho do movimento com crianças e 

adolescentes?  

• Como sobrevive o movimento? De onde vêm seus recursos? 

 

TIPO DE TRABALHO REALIZADO  

 

• Conte um pouco do que vc sabe da história do movimento de Emaús ? 

•  Como é desenvolvido de socialização de meninos de rua pelo movimento  

No que consiste o trabalho desenvolvido com meninos de rua pelo 

movimento? 

• Qual a representação social que vc acha que o movimento tem para os 

habitantes de Belém? 

 
ENCERRAMENTO 
 

• Qual o significado do Movimento em sua vida? 
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FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA RPV1 
 
 
 

 
Foto 27 - Curso de musicalização 

 
 
 

 
Foto 28  - Grupo de capoeira 

 

                                                 
1 Fotos: Marisa Pinheiro 
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Foto 29  - Apresentação grupo de capoeira 

 
 
 

 
Foto 30 - Curso de musicalização 
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Foto 31  - Concentração para arrecadação dos objetos doados pela população para RPV 

 
 
 

 
Foto 32  - equipe de  arrecadação dos objetos doados pela população para RPV 
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Foto 33 - Concentração para arrecadação dos objetos doados pela população para RPV 

 
 
 

 
Foto 34 - Caminhão para arrecadação dos objetos doados pela população para RPV 
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Foto 35 - Voluntários e educadores da  RPV 

 
 
 

 
Foto 36 - Produtos produzidos nos cursos feitos pelos meninos 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0621157/CA



159 
 

 
Foto 37 - Cartaz da campanha de sócio solidário para arrecadação de recursos 

 
 
 
 

 
Foto 38 - Reunião com os pais dos meninos atendidos 
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Foto 39 - Apresentação grupo de percussão 

 
 
 

 
Foto 40 - Apresentação grupo de dança 
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Foto 41 -  Apresentação do grupo de capoeira 

 
 
 

 
Foto 42 - Grupo de voluntários da RPV 
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Foto 43 - Padre Bruno Secch 
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