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8. Anexos
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Eu, _____________________________________________________________,

R.G: ____________________________________________________________,

declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) na pesquisa de
campo referente à tese intitulada “O papel do ensino de projeto na pedagogia do
Design no Brasil. Uma visão dos professores das disciplinas de projeto”,
desenvolvida por Izabel Maria de Oliveira para o programa de Doutorado em Design
do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Fui informado(a), ainda, de que a
pesquisa é orientada por Rita Maria de Souza Couto, a quem poderei contatar a
qualquer momento que julgar necessário pelo e-mail: luiz.evanio@terra.com.br.

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, com a finalidade exclusiva
de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos
estritamente acadêmicos do estudo que, em linhas gerais, tratam de:

. problematizar o papel do processo projetual como base para o ensino de design;

. identificar aspectos relevantes do discurso construído na prática pedagógica dos
professores das disciplinas de projeto de cursos de graduação em Design no Brasil,
com o propósito de dar visibilidade ao pensamento desses professores no contexto

atual.

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semi-
estruturada, a ser gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a
análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e sua orientadora.

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome, ou
qualquer outro dado confidencial, será mantido em sigilo. A elaboração final dos
dados será feita de maneira codificada, respeitando o imperativo ético da
confidencialidade.

Fui ainda informado(a) de que posso retirar o consentimento a qualquer momento e
deixar de participar do estudo.

Recebi uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

,           de                                    de 2007

Assinatura do(a) participante:

Assinatura da pesquisadora:
Cel: 91253852
izabelmoliv@gmail.com
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