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7 
Apêndices 
 

 

 

7.1 
Apêndice 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

Entrevistado (a) nº_______ 

Data________________________ 

Ano de inserção no ProJovem?______________ 

 

1º) Perfil  

a) Idade___________ 

b) Sexo ____________ 

c) Escolaridade? 

d) Estado civil? 

e) Tem filhos? Quantos? 

f) Quem mora com você? 

- idade;  

- sexo;  

- escolaridade;  

- Trabalha? Em que? De carteira assinada? Quanto ganha? 

g) Qual a situação da casa em que você mora? 

h) Você tem alguma religião? Qual? 

 

2º) Sobre o Bairro 

a) Em que localidade de Costa Barros / Rocinha você mora? 

b) Há quanto tempo mora no bairro?  

c) De onde veio? 

d) O que acha do bairro? O que gosta? O que não gosta? O que gostaria de 

mudar? 

e) O que gosta de fazer nos momentos de lazer? 
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3º) Sobre o ProJovem Urbano 

a) Porque você procurou o ProJovem Urbano? 

b) Você freqüentou a escola antes da inserção no ProJovem Urbano? Porque não 

continuou?  

c) Como era o recebimento da sua bolsa? 

d) Diga-me que conhecimentos foram importantes para você no curso? 

e) O que significa pra você ter participado do ProJovem Urbano? 

 

4º) Sobre a Qualificação Profissional no ProJovem Urbano 

a) Você trabalhou antes do ProJovem Urbano? Em que? Com carteira assinada? 

b) Quando você ouviu falar do ProJovem Urbano, a qualificação profissional foi 

um fator que te chamou atenção? 

c) Como a qualificação foi apresentada no primeiro dia de aula? 

d) Por qual arco de qualificação você optou? Por quê? O que você esperava? 

e) Como foi a sua qualificação? Atendeu as suas expectativas? 

- No arco de qualificação, você recebia orientação sobre todas as profissões? Ou 

escolhia somente uma? 

- O material didático era trabalhado de forma completa? 

- Existiam materiais complementares para vocês aplicarem o que aprendiam? 

- Você realizou alguma vista técnica para vivenciar o arco que você escolheu? 

- Como o Projeto de Orientação Profissional (POP) contribuiu? 

f) Se a qualificação não foi satisfatória, como você acha que deveria ter sido? 

g) Aquilo que aprendeu no ProJovem Urbano, você utiliza no seu dia-a-dia? Ou 

no seu trabalho?  

h) O que você aprendia nas outras disciplinas, tinha relação com o arco 

ocupacional que você escolheu? Os professores faziam alguma relação? 

i) Você trabalha? Em que? Tem relação com o que você aprendeu no ProJovem 

Urbano? 

j) Se não trabalha, recebe ajuda financeira de alguém? De quem? 

k) Que mudanças ocorreram na sua vida profissional após a sua participação no 

ProJovem Urbano?  

l) O que significou pra você ter participado arco de qualificação que você 

escolheu? 
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m) Você conseguiu ingressar no Ensino Médio? Tem alguma dificuldade em 

acompanhar a forma de ensino? 

n) Quais são as suas expectativas em relação ao futuro? 

 

 

 

7.2 
Apêndice 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 
 

 

 

Através deste documento você está sendo convidado(a) a participar de uma 

pesquisa sobre jovens participantes do Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(ProJovem Urbano – RJ). 

A pesquisa tem por objetivo geral compreender os significados da Educação 

Profissional constitutivas do ProJovem Urbano, a partir da percepção dos jovens 

oriundos do Programa na cidade do Rio de Janeiro, e moradores dos bairros de 

Costa Barros e Rocinha. Além disso, os resultados da pesquisa serão utilizados na 

construção de uma Dissertação de Mestrado a ser apresentada ao Departamento de 

Serviço Social da Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (PUC-Rio), pela 

aluna Denise Silva de Barros. 

Essas informações serão obtidas através de uma entrevista de caráter 

sigiloso, por isso, sua participação é confidencial e sua identidade NÃO será 

revelada em qualquer hipótese. A informação obtida neste estudo será usada 

somente para propósitos da pesquisa. 

A entrevista será gravada para o melhor registro das informações. A 

entrevista constará de perguntas sobre o perfil e a trajetória profissional dos 

jovens antes de sua participação no ProJovem Urbano, as motivações dos jovens 

ao buscar inserção no ProJovem Urbano e como se processa a inserção destes 

jovens no mercado de trabalho após sua participação no Programa. 

O presente termo assegura os seguintes direitos: 

a) Garantia de esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa, sobre 

todos os procedimentos empregados em sua realização; 
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b) Liberdade de se recusar a responder qualquer pergunta durante a 

entrevista. A recusa não acarretará dano, risco ou prejuízo para as instituições 

envolvidas na pesquisa. 

c) Garantia de sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, 

assegurando absoluta privacidade; 

d) Opção de solicitar que determinadas falas e/ou declarações não sejam 

incluídas em nenhum documento oficial, o que será prontamente atendido. 

Como responsável pela coleta de dados, a pesquisadora estará disponível 

para esclarecer suas dúvidas sobre o projeto de pesquisa e sua participação, no 

telefone (21) 8754-7904. 

 

Declaração e Consentimento 

Declaro ter lido e entendido o texto acima. Com a minha assinatura, 

concordo em participar da pesquisa. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da entrevistado(a) 

Nome da entrevistado(a): _____________________________________________ 

 

Em minha opinião, a entrevistada compreendeu suas alternativas, incluindo 

não participar da pesquisa, e deu livre consentimento em participar neste estudo. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da entrevistadora / pesquisadora 

Denise Silva de Barros 

 

Rio de Janeiro, _____ de ________________________. 

 

Este formulário está apresentado em duas vias de igual teor. Uma destas 

cópias, devidamente assinada, é para sua referência e documentação. 
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7.3 
Apêndice 3 – Perfil dos jovens entrevistados 
 

 

 

Juliana 

Juliana tem 26 anos de idade. Participou do ProJovem Urbano no ano de 

2005, quando concluiu o Ensino Fundamental e qualificou-se como Recreadora. 

Em seguida cursou e concluiu o Ensino Médio numa escola estadual do bairro de 

Costa Barros. 

A entrevistada é casada e mora com o marido (36 anos) e a filha (10 anos), 

além da sobrinha (20 anos) e seu bebê recém nascido. A casa em que residem é 

própria e a renda familiar é de 1 salário mínimo e meio, correspondente ao 

benefício do auxílio-doença do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 

recebido pelo marido da entrevistada, mais a renda do trabalho da entrevistada.  

Antes do ProJovem Urbano Juliana trabalhou em atividades informais: 

faxina, auxiliar de cozinha em uma pensão. Depois do ProJovem, continua 

trabalhando em atividades informais: estágio realizado em uma escola municipal 

do bairro de Costa Barros, e babá de uma bebê de 2 anos. 

 

Mariana 

Mariana tem 24 anos de idade. Participou do ProJovem Urbano no ano de 

2005, quando concluiu o Ensino Fundamental e qualificou-se como Recreadora. 

Ingressou no Ensino Médio em uma escola estadual do bairro de Costa Barros, 

mas não concluiu por causa da gravidez da filha mais nova. Cursou apenas 3 

meses referente ao 2º ano do Ensino Médio. 

A entrevistada é casada e mora com as 2 filhas (8 meses e 6 anos de idade) e 

o marido (24 anos). A casa em que residem é própria e a renda familiar é de 2 

salários mínimos, referente ao trabalho formal do marido de Mariana. 

Antes de cursar o ProJovem Urbano, a entrevistada trabalhou em atividades 

informais como: vendedora de loja e explicadora. Depois do ProJovem trabalhou 
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com carteira assinada, como vendedora de loja. No momento da entrevista, 

Mariana não estava trabalhando. 

 

Rodrigo 

Rodrigo tem 19 anos de idade. Participou do ProJovem Urbano no ano de 

2008, quando concluiu o Ensino Fundamental e qualificou-se no arco de 

qualificação Construção Civil e Reparos. No momento da entrevista não estava 

estudando. 

O entrevistado é solteiro, não tem filhos e reside com a mãe e os 2 irmãos 

mais novos (11 e 6 anos). A casa em que moram é alugada e a renda familiar é de 

2 salários mínimos, referente a renda de trabalho formal do entrevistado, e de sua 

mãe que trabalha como agente de saúde. 

Antes do ProJovem, Rodrigo trabalhou em atividade informal como 

balconista em um bar próximo a sua residência. Depois do ProJovem trabalhou 

em atividade formal como lavador de carros em uma concessionária. 

 

Simone 

Simone tem 30 anos de idade. Participou do ProJovem Urbano no ano de 

2008, quando concluiu o Ensino Fundamental e qualificou-se em Turismo e 

Hospitalidade. No momento da entrevista estava cursando o 1º ano do Ensino 

Médio numa escola estadual de um bairro vizinho a Costa Barros. 

A entrevistada é solteira e mora com os 3 filhos (12, 10, 8 anos), o enteado 

(8 anos) e o companheiro. A casa em que residem é própria e sua renda familiar é 

de 1 salário mínimo, referente ao trabalho formal do companheiro. 

Antes de cursar o ProJovem Urbano, Simone trabalhou em atividades 

informais como vendedora ambulante, doméstica, acompanhante, babá, ajudante 

de cozinha. Depois do ProJovem continuou a trabalhar em atividade informal em 

um pet shop domiciliar. 
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Tatiana 

Tatiana tem 23 anos de idade. Participou do ProJovem no ano de 2007, mas 

não conseguiu concluir o curso. Retornou em 2008, concluiu o Ensino 

Fundamental e qualificou-se no arco de qualificação Esporte e Lazer. No 

momento da entrevista estava cursando o 1º ano do Ensino Médio em uma escola 

estadual do bairro de Costa Barros. 

A entrevistada é solteira e tem 2 filhos (8 e 7 anos) e quando foi entrevistada 

estava grávida de 4 meses. Ela reside com os filhos e o companheiro. Sua casa é 

própria e sua renda é de menos de um salário mínimo, referente à renda de 

trabalho informal da entrevistada; trabalho informal do companheiro, que trabalha 

como ajudante de caminhão; complementada pelo benefício do Bolsa Família. 

Antes de cursar o ProJovem Urbano, Tatiana não trabalhou. Depois do 

Projovem, trabalhou em atividade informal, como vendedora ambulante. 

 

Thiago 

Thiago tem 23 anos de idade. Participou do ProJovem Urbano no ano de 

2005, quando concluiu o Ensino Fundamental, mas não realizou a qualificação 

profissional. Na época optou pelo arco de qualificação de Construção Civil e 

Reparos, porém não pode cursar porque as aulas eram realizadas em núcleo 

diferente do qual estava matriculado, e o horário das aulas era incompatível com o 

seu tempo disponível. 

No momento da entrevista, Thiago cursava o Ensino Médio na modalidade 

de supletivo em um bairro vizinho a Costa Barros. 

O entrevistado é solteiro e tem um filho. Ele mora com a mãe (50 anos) e a 

irmã (5 anos). A casa em que residem e própria. Thiago não revelou a renda 

familiar, somente que sua mãe trabalha como autônoma numa loja de banho e tosa 

de animais, de propriedade da família. 

Antes de cursar o ProJovem Urbano, Thiago trabalhou em atividades 

informais como: cabeleireiro, mecânico, vendendo balas no trem. Após sua 

participação no ProJovem trabalhou de carteira assinada exercendo a função de 

padeiro em um supermercado. No momento da entrevista trabalhava também 

como padeiro, mas não de carteira assinada. 
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Adriana 

Adriana tem 31 anos de idade. Participou do ProJovem Urbano por dois 

ciclos (no ano de 2007 e no ano de 2008), porém não completou o tempo 

necessário para a conclusão do curso em nenhum deles. De acordo com relato da 

entrevistada, ocorreram muitos problemas que contribuíram para a não conclusão: 

erro no seu cadastro, falta de professores e atraso da bolsa auxílio. Portanto, a 

entrevistada não conseguiu concluir o Ensino Fundamental.  

Em relação à qualificação profissional a entrevistada optou pelo arco 

Turismo e Hospitalidade, mas teve somente 1 aula. 

A entrevistada é solteira e tem 3 filhos (6, 11 e 13 anos), mas só os dois 

mais velhos residem com ela. Além dos filhos, Adriana mora com sua irmã (16 

anos) que tem um bebê (1 mês). A casa em que moram é própria e sua renda 

familiar é de 2 salários mínimos, referente ao trabalho informal da entrevistada, 

benefício da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) recebido pelo filho mais 

velho e o benefício do Bolsa Família. 

Antes do ProJovem Urbano, Adriana trabalhou em atividades informais: 

vendedora de cosméticos das revistas da Avon, Natura, Hermes e Fuller, e como 

atendente de padaria. Também trabalhou de carteira assinada como auxiliar de 

serviços gerais em um supermercado. Depois do ProJovem trabalhou como 

vendedora em uma banca de jornal, sem carteira assinada. 

 

Fernanda 

Fernanda tem 21 anos de idade. Participou do ProJovem Urbano no ano de 

2010, porém não concluiu o Programa por causa de problemas com o filho mais 

velho que é portador de necessidades especiais. A entrevistada apenas cursou as 

aulas iniciais do arco de qualificação Turismo e Hospitalidade. 

Fernanda é solteira e mora com seus dois filhos (4 e 3 anos) numa casa 

própria. Sua renda familiar é de pouco mais de 1 salário mínimo, constituída pelo 

Benefício de Prestação Continuada (recebido pelo filho mais velho) e o benefício 

do Bolsa Família.  

A entrevistada nunca trabalhou, e no momento da entrevista não estava 

trabalhando. 
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Fabiana 

Fabiana tem 26 anos de idade. Participou do ProJovem Urbano no ano de 

2009 e qualificou-se no arco de qualificação Esporte e Lazer.  

A entrevistada mora em casa própria, com seu companheiro (44 anos) e seus 

3 filhos (11, 8 e 7 anos). Sua renda familiar é de 2 salários mínimos acrescidos do 

valor (R$ 130) referente ao recebimento do benefício do Bolsa Família. 

Antes de cursar o ProJovem Urbano, Fabiana trabalhou como Auxiliar de 

Serviços Gerais, com carteira assinada. Depois do ProJovem Urbano trabalhou, 

também de carteira assinada, como cozinheira em uma creche do bairro da 

Rocinha, sendo esta sua atividade no momento da entrevista. 
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8 
Anexos  
 

 

 

8.1 
Anexo 1 – Localização de Costa Barros em relação ao mapa do Rio 
de Janeiro 
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8.2 
Anexo 2 – Mapa de Costa Barros54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Mapa construído com base nas informações extraídas do site: 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm. Acesso em: 15 de janeiro de 2011. 
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8.3 
Anexo 3 – Localização da Rocinha em relação ao mapa do Rio de 
Janeiro 
 

 

 

 
 
8.4 
Anexo 4 - Mapa da Rocinha55 
 
 

 

                                                           
55

 Mapa construído com base nas informações extraídas do site: 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/website/cadlog/viewer.htm. Acesso em: 15 de janeiro de 2011. 
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