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Anexos 
 
 
 
 
Anexo 1 
 
 
Roteiro do questionário. 

 

1. O que é ser criança? 

2. O que é ser idoso? 

3. Você tem contato com avós / com netos? 

4. O que vocês acham do convívio nesse grupo? 

5. O livro ajudou no convívio no grupo? Como? 

6. Vocês conversam com outras pessoas sobre o projeto? 

7. Qual palavra define sua experiência no grupo? 
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Anexo 2 
 
 
Carta de consentimento livre e informado 
 
 
Eu, Maria Clotilde Barbosa Nunes Maia de Carvalho, cursando o Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC – RJ vou 

desenvolver uma pesquisa no SESC junto ao Projeto “Era Uma Vez... 

Atividades Intergeracionais”, do qual você é um dos integrantes. Convido-o 

(a) a participar, mas não é obrigado (a) a isso. A sua recusa não mudará 

nada na sua integração no Projeto e, caso consinta em participar, a qualquer 

momento poderá desistir e se retirar sem problemas. 

 

A pesquisa tem o objetivo de compreender a relação intergeracional e a 

percepção dos idosos e crianças sobre a velhice, bem como perceber o 

papel da literatura infantil no diálogo entre as gerações. 

 

Essas informações serão obtidas através de um questionário, que será 

gravado e ocorrerá em sala reservada. 

 

Esta pesquisa não oferece qualquer risco para a sua relação social e familiar, 

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

para o aperfeiçoamento do atendimento a outros idosos, uma vez que esta 

camada da população cresce aceleradamente no Brasil e carecemos de 

pesquisa sobre o tema para subsidiar os trabalhos desenvolvidos com os 

idosos. 

 

Esclareço que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e 

asseguro total sigilo sobre seus dados pessoais. 

 

Como responsável pela pesquisa, estarei disponível para esclarecer suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação no SESC. 
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Anexo 3 
 
 
 
 
Declaração e consentimento 
 
 
 
Declaro ter entendido os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa e 
concordo em participar. 
 
 
 
 
Local:   
Data:  
 
 
 
Assinaturas: 
 
_____________________________ _________________________________
     Participante Maria Clotilde B.N. Maia de Carvalho 
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Anexo 4 
 
 
Sugestão bibliográfica do Projeto “ Era Uma Vez …” 

 

AIZEDAN, Naumin. Era uma vez duas avós. Editora Brasil América.  

ALVARENGA, Therezinha. A mãe da mãe de minha mãe. Editora Miguilin. 

AZEVEDO, Ricardo. A casa do meu avô. Editora Melhoramentos. 

______. Chega de saudade. Editora Moderna. 

______. Tá vendo uma velhota de óculos, chinelo e vestido azul de bolinha 

branca no portão daquela casa? Editora FTD S.A . 

BOLTON, Janet. A  colcha de retalho da boneca da vovó. Editora Ática. 

BORTONE, Heleninha. Precisa-se de um avô. Editora Moderna Ltda. 

BUSCAGLIA, Leo. O  presente de tino. Record. 

CAPARELLI, Sérgio. Vovó fugiu de casa. Editora L& PM. 

FOX, Mem. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Brinque Book. 

GANEM, Eliane. O outro lado do tabuleiro. Editora Record. 

GOMES, Donizete André. Ai que medo, coisa nova! Belo Horizonte: 

Armazém das Idéias, 1998. 

KRIEGER, Maria de Lourdes. Vovó quer namorar. Editora F.T.D. S.A . 

MACHADO, Ana Maria. Bisa Bia,Bisa Bel. Editora Salamandra. 

______. Ponto a Ponto. Berledis & Vertecchia. 1998. 

MARTINEZ, Marina. Casa de vó é sempre domingo. Editora Nova Fronteira. 

NUNES, Lygia Bojunga. Corda bamba. Editora Agir. 

PINTO, Ziraldo Alves. Vovó delícia. São Paulo: Melhoramentos, 1997. 

RYLANT, Cynthia. A velhinha que dava nome as coisas. Brinque-Book. 
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