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7 
Anexos 
 

 

 

7.1 
Anexo 1 - Roteiro para Entrevista  
 

 

Público Alvo: Alunos bolsistas do ProUni – Curso de Pedagogia do 

UNINORTE/Laureate – Manaus-Amazonas 

1. O que significa para você o ensino superior? 

2. O que significa para você democratização do ensino superior?  

3. O ProUni é um Programa de Governo, iniciado em 2005, que 

intervêm diretamente nas Instituições de Educação Superior (IES) 

privadas e filantrópicas a partir do acesso ao ensino superior de 

estudantes do ensino com bolsas integral ou parcial que comprovem  

estar incluídos nos critérios indicados pelo Programa. Considerando 

sua condição de bolsista ProUni, como você avalia essa ação 

Governamental?   

4. Há uma larga discussão sobre o acesso ao ensino superior. Qual seu 

entendimento do termo: acesso e permanência no ensino superior? 

Como você percebe esta discussão? O quê você considera necessário 

para garantir o acesso e permanência nas IES?  

5. Quais as razões o levaram a aderir ao ProUni? 

6. Como você percebe o seu acesso e permanência no UNINORTE? 

7. Como você consegue suprir suas necessidades acadêmicas: compra 

de livros, apostilas, lanche, transporte, trabalhos de grupo em 

horários diferentes ao qual você estuda? 

8. Quais estratégias você criou para estar frequentando o curso superior 

e responder as exigências acadêmicas? 

9. Você percebe pontos positivos e/ou negativos no ProUni? Gostaria 

de citar alguns?  

10. Se fosse possível alterar o Programa você teria alguma sugestão para 

mudar no ProUni? 
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7.2 
Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa de Mestrado em 

Serviço Social do Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-RIO) intitulada: “A Pernmanência de Bolsista ProUni no Curso 

Noturno de Pedagogia do Centro Universitário do Norte (UNINORTE/LAUREATE), a 

ser conduzida pela mestranda Darci Martins Neves. 

A pesquisa tem como objetivo geral conhecer a percepção do aluno do curso de 

Pedagogia, bolsista ProUni, em relação ao acesso e à permanência no ensino superior 

privado. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder  a qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição 

em que estuda.  

As informações serão obtidas através de uma entrevista semi-estruturada, com 

duração de mais ou menos 30 a 45 minutos. É imprescindível que as entrevistas sejam 

gravadas para garantir a qualidade dos dados e posteriormente transcritas. Seu nome não 

será gravado nem será usado na transcrição da entrevista. Não usaremos nenhum tipo de 

informação para levar à sua identificação. Você poderá desistir de participar a qualquer 

momento da entrevista e a entrevista será desgravada na hora. Uma segunda entrevista 

também poderá ser realizada se houver necessidade. Mas você será previamente 

informado (a). 

Esta pesquisa não oferece qualquer risco para sua relação social, profissional, 

familiar, sua segurança e nem para sua saúde. Mas como beneficio, poderá contribuir para 

ampliar o conhecimento na área da assistência ao estudante universitário. Esclareço que 

as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e asseguro sigilo sobre seus 

dados pessoais. Não será usado nenhum tipo de informação que serão socializados numa 

apresentação oral para os bolsistas ProUni do UNINORTE. 

Informo que uma cópia deste documento, devidamente assinada, ficará com o 

participante da pesquisa e outra com o pesquisador. 

Comunico que as informações coletadas são de uso exclusivamente acadêmico e 

serão utilizadas para compor o relatório final da pesquisa a ser apresentado em defesa da 

dissertação, em nível de mestrado em Serviço Social, da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro e poderão ser publicados em parte ou em sua totalidade em artigos, 

livros e/ou periódicos. 

Como responsável pela pesquisa, estarei disponível para esclarecer suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, nos seguintes telefones: (92) 3233-8894/(92) 8802-

6325 e no seguinte endereço eletrônico: darci-neves@hotmail.com. Além disso, a 

professora Doutora Sueli Bulhões da Silva, minha orientadora, também poderá ser 

contatada para quaisquer esclarecimento sobre o projeto no seguinte telefone: (21) 3527-

1290 ou 1291 no Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e no endereço eletrônico: 

sueli@puc-rio.br. 

 

 

mailto:darci-neves@hotmail.com
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Declaração e Consentimento 

Declaro ter entendido os objetivos, condições e benefícios da pesquisa e concordo 

em participar. 

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Compromisso Livre e Esclarecido. 

Manaus, _____ de________________de 2009. 

Participante:__________________________________________________ 

Assinatura 

Pesquisadora: ________________________________________________  

Darcí Martins Neves 
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UNINVERSITÁRIO DO NORTE- UNINORTE/LAUREATE 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para fins de pesquisa e coleta de dados de uso exclusivo acadêmico 

que serão utilizados para compor o relatório final da pesquisa a ser apresentado na 

defesa da dissertação, em nível de mestrado em Serviço Social, no Minter da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro/Centro Universitário do Norte- 

UNINORTE/Laureate, que a servidora Darci Martins Neves poderá ter acesso aos 

dados referentes aos alunos do Programa Universidade para Todos - PROUNI, 

vinculados aos cursos ministrados pelo UNINORTE. Entendendo que a referida 

pesquisa poderá contribuir para continuidade do trabalho de ensino de qualidade 

conforme consta na vocação Institucional.   

 

 

 

Manaus, 22 de junho de 2010. 

 

 

Leny Xavier Louzada  

Pró Reitora Acadëmica – UNINORTE / Laureate 
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