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7 
Anexos 

7.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu_________________________________, declaro estar ciente dos 

seguintes objetivos da Pesquisa de Campo, realizada pelo (a) aluno (a) Adriana 

Severo, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-RIO. A 

pesquisadora pretende atender os seguintes objetivos: 

-Estudar a realidade das mulheres negras que estão cumprindo pena, ou são 

egressas do sistema prisional, já escassez de informações relacionadas às suas 

vivencias; 

-Problematizar se as expressões do racismo interferem nas relações destas 

mulheres, especialmente com as detentas não negras ou com o corpo técnico 

(agentes técnicos e direção); 

-Introduzir um debate no campo profissional, social e acadêmico relativo à 

subjetividade da mulher negra encarcerada. 

Declaro também que as informações serão prestadas por minha livre 

vontade e que fui informada de que as mesmas serão apresentadas como resultado 

da pesquisa de campo desta aluna. E que também poderão vir a ser de 

conhecimento público e acadêmico, e que este material não será utilizado para 

qualquer fim que venha me acarretar prejuízo pessoal, entendendo que serei 

resguardada pelo sigilo absoluto de meus dados pessoais e que terei liberdade para 

prestar somente as informações que julgar conveniente, 

 

Rio de Janeiro,____/____/____. 

 

Pesquisada: ___________________________________________________ 

Pesquisadora: _________________________________________________ 
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7.2 Questionário 
 

1. Nome__________________________________________________________ 
2. Idade______ 3. Ano de nascimento_________________ 
4. Qual a sua cor?  (  ) Branca (  ) Parda (  )Preta, Negra (  ) Outra, qual_________ 
5. Naturalidade:_______________________5.1(  ) Rural (  ) Urbana 
6. Nacionalidade___________________________________________________ 
7. Estado Civil.  (  ) Solteira (  ) Casada/Amigada (  ) Separada/Divorciada (  ) 
Viúva. 
8. Qual o seu grau de instrução? (  ) Nunca freqüentou escola (  ) 1º grau 
incompleto, Qual Série?____________ (  ) 1º grau completo (  ) 2º grau 
incompleto, Qual Série?___________ (  ) 2º grau completo (  ) 3º grau incompleto 
(  ) 3º completo. Curso_______________________ (  ) Pós- graduação, 
Área_____________________________________________________________  
9. Como está constituída a sua 
família?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. Informações sobre os filhos (caso se aplique) 
No.    Sexo 

(M/F) 
Registrado 
(S/N) 

Registrado 
Pelo Pai?   

Com quem 
Vive (ia)? 

Recebe (ia) 
ajuda do Pai? 

Recebe (ia) 
Ajuda de algum 
membro familiar 

01       
02       
03       
04       
05       
06       
07       
08       
09       
 
11.Você tem algum problema de saúde?   (  ) SIM ______________     (  ) NÃO 
12. Algum membro da sua família tem problema de saúde? 
 (  ) SIM._________________(  ) NÃO. Em caso positivo tem acesso aos serviços 
 públicos de saúde? (  ) SIM (  ) NÃO. Em sendo negativo, Por quê?     
13. Tem algum curso profissionalizante? (  ) SIM_________________ (  ) NÃO 
14. Já trabalhou em atividade remunerada antes de ser presa?(  ) SIM, Em caso 
positivo qual a função? _________________________ (  )NÃO 
15. Qual é a renda familiar.   (  ) menos de 1 Salário mínimo (  ) 1 S/M (  )  
2 S/M (  )3 ou mais S/M (  ) Beneficio do Governo, Qual? __________________ 
16. Antes de ser presa, qual era a sua religião? (  ) Católica (  ) Evangélica, 
Qual?________________ (  ) Umbanda/Batuque/Candomblé (  ) 
Espírita/Kardecista        (   ) Outras, qual?____________________________ 
(  ) Nenhuma, Não tenho religião (  ) Não acredito em DEUS. 
17. Durante o período da prisão, chegou a converter-se para alguma religião? 
Qual?__________________________________________________________ 
18. Período em que ficou presa._______________________________________ 
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19. Crime pelo qual cumpriu pena_____________________________________ 
20. Como era a vida antes da sua entrada na prisão?________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
21. Como é o seu dia a dia dentro da prisão?(Recebe visitas, culto, banho de sol, 
trabalho cotidiano, etc.) ______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
22. Como é  o tratamento dado as presidiárias? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
23. Você sentiu alguma diferença de tratamento entre as pessoas com as quais 
conviveu na prisão?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
24. Como se mostra no cotidiano o rigor do Sistema prisional? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
25. Havia diferenças nas vidas cotidianas dentro do presídio das mulheres negras e 
não negras? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
26.  Que benefícios você tinha direito? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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27. Como tem sido a vida depois da saída da prisão? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
28. O que deve ser esquecido? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
29. Em sua opinião, qual foi o motivo principal que a levou para a prisão? 
 (  ) Dificuldades financeiras. 
 (  ) Falta de oportunidade no Mercado de trabalho. 
 (  ) Desestruturação Familiar 
 (  ) Influências de más companhias 
 (  ) Envolvimento do companheiro (a) ou filhos. 
 (  ) Outros________________________________________________________ 
 
30. Quais são seus planos para o Futuro? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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