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Anexo 1 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

1) Projeto educacional elaborado para seus filhos;  

- O que esperam da educação que dão para os filhos, o que seria necessário para 

realizar este projeto.   

2) Parceria na elaboração/execução do projeto;  

- Como compartilham este projeto e como cada um dos pais contribui para sua 

execução.    

3) Divisão das tarefas de cuidados com o filho;  

- Como é realizada e se é satisfatória.   

4) Percepção individual sobre a coparentalidade;  

- Quais são as expectativas e crenças sobre a coparentalidade.   

5) Grau de concordância e possibilidades de acordos na educação do filho;  

- Existência de diferenças de opinião e o modo como estas são solucionadas.   

6) Reconhecimento do papel de pai/mãe pelo parceiro;  

- Sente-se reconhecido pelo outro, apoiado ou criticado em suas decisões 

enquanto pai/mãe.   

7) Comportamentos e comunicação dos pais diante do filho;  

- Como se comportam e como tratam os parceiros em situações cotidianas e nas 

situações em que há diferenças de opiniões e/ou conflitos.   

8) Influências externas no relacionamento coparental;  

- Se há fatores externos ao casal que podem contribuir positivamente ou 

negativamente para o exercício da coparentalidade. 
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Anexo 2 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido (em duas vias) 

Instituição de origem: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Título da pesquisa: “Coparentalidade: desafios para o casamento contemporâneo” 

Pesquisadora: Mabel Pereira Romero 

E-mail: mabelpereira@hotmail.com  Telefone: 21 98448-4444 

Orientadora: Andrea Seixas Magalhães             Telefone: 21 3527-1185 

E-mail: andreasm@puc-rio.br  

 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa por meio da qual 

pretendemos compreender melhor a vivência da coparentalidade na contemporaneidade. 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar como os pais compreendem a divisão de papéis 

e opiniões envolvidas na criação dos filhos nos dias atuais. Esta pesquisa será realizada 

por meio de uma entrevista gravada e, posteriormente, transcrita, permanecendo sob a 

responsabilidade da pesquisadora todo e qualquer dado de identificação. Todas as 

informações têm caráter confidencial, portanto sua identidade será mantida em sigilo. 

 Sua participação é voluntária, estando livre para interromper a entrevista quando 

assim desejar; fazer as perguntas que julgar necessárias; recusar-se a responder perguntas 

ou falar de assuntos que lhe possam causar qualquer tipo de constrangimento. A 

participação nessa pesquisa não traz complicações, à exceção apenas, talvez, de certa 

timidez que algumas pessoas podem manifestar ao longo da entrevista. Em caso de 

constrangimento, a entrevista poderá ser interrompida por pedido do entrevistado. 

 Com sua adesão, você estará contribuindo para conhecermos mais sobre as 

experiências subjetivas desencadeadas pela parentalidade hoje. Assinando este termo de 

consentimento, você estará autorizando a pesquisadora a utilizar em ensino, pesquisa e 

publicação, as informações prestadas na entrevista, sendo preservada sua identidade e a 

dos membros da sua família. Um exemplar deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, devidamente assinado, ficará com o entrevistado e outro com a pesquisadora.  

  

___________________________________            _____________________________ 

               Assinatura da Pesquisadora                                    Assinatura do Entrevistado 

 Mabel Pereira Romero 

 

Rio de Janeiro, _____/______/______ 
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