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Para: javascript:clickAddress("c_lafer@uol.com.br%20%20") 
Assunto: solicitação bibliografia 
CC:  
Responder para: javascript:clickAddress("cuba@uninet.com.br")  
 
Data:  Sun, 28 Nov 2004 19:20:40 -0300 
Status: normal 
De: javascript:clickAddress("\"Conceição\"%20<cuba@uninet.com.br>")  
  
 
 
Prof. Dr. Celso Lafer 
 
Sou assistente social e aluna do Programa do Mestrado da 
PUC-RJ, junto ao Departamento de serviço Social e estou 
investigando a "amizade como política", segundo o 
pensamento de Hannah Arendt. 
 
Pretendo pesquisar os direitos sociais de um grupo de idosos 
que desenvolvem o voluntariado e que relatam ter 
construído novas amizades, através dessa experiência. 
 
Gostaria de saber se o senhor poderia indicar alguma 
bibliografia que eu pudesse esclarecer a questão da 
amizade como um direito e a qual direito ela pertenceria. 
 
Antecipadamente agradeço a sua atenção e estou certa 
de que a sua colaboração será inestimável para os 
avanços do meu estudo. 
 
                  Atenciosamente 
 
 
Conceição de Maria Goulart Braga Cuba 
 
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2004. 
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Com votos de sucesso no seu trabalho, cordialmente, 
Celso Lafer  
 

Para: jjavascript:clickAddress("<cuba@uninet.com.br>")
Assunto: (sem assunto) 
CC:  
Responder para: jjavascript:clickAddress("\"Celso%20Lafer\"%20<c_lafer@uol.com.br>")  

Data: Fri, 10 Dec 2004 14:50:20 -0300 
Status: 3 
De: javascript:clickAddress("\"Celso%20Lafer\"%20<c_lafer@uol.com.br>")  
  

Prezada Conceição.  

Recebi o seu e-mail de 24/11. O tema da amizade e o seu papel na política 
é discutido pelos gregos - é a “filia” que, por exemplo, Aristóteles discute. 
Não conheço trabalhos vinculando a amizade aos direitos sociais; talvez se 
possa vincular o tema da fraternidade, do lema da Revolução Francesa à 
“filia” pois a fraternidade aprofunda a noção clássica da amizade a ela 
agregando a aspiração da solidariedade horizontal. 

Quanto à Hannah Arendt, a título preliminar, sugiro as seguintes leituras: 
a biografia de Hannah Arendt escrita por Elizabeth Young-Bruehl, 
Hannah Arendt - Por amor ao Mundo (Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 
1997) que também trata dos amigos e da importância da amizade na sua 
vida; Entre amigos - a correspondência de Hannah Arendt e Mary 
McCarthy (Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1995) que é um livro muito 
expressivo sobre a amizade no dia a dia da vida; Hannah Arendt, Homens 
em Tempos Sombrios (São Paulo, Cia. das Letras, 1999) no qual ela discute 
e traça perfis de pessoas que a ela foram próximas (Walter Benjamin, 
Broch, etc.) Menciono também o meu artigo no qual discuto a relação entre 
a amizade e a correspondência na trajetória de Hannah Arendt, Celso 
Lafer, Sobre a correspondência de Hannah Arendt, in Prezado Senhor, 
Prezada Senhora - estudos sobre cartas, Walnice Nogueira Galvão e Nádia 
Battella Gotlib, organizadores (São Paulo, Cia. das Letras, 2000).  
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ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

 

1. DADOS PESSOAIS: 

 

Nome completo: 

Sexo: 

Idade: 

Escolaridade: 

Estado Civil: 

Atividade Profissional e/ou Situação Previdenciária: 

Renda Individual (em Reais e em salário mínimo correspondente): 

Renda Familiar: 

Moradia (própria, cedida, alugada, emprestada; com quem mora): 

 

2. TEMAS/QUESTÕES: 

 

1º. Caracterização da amizade exercitada, através da sociabilidade e da solidariedade na ação 

voluntária do PICOL: seria uma amizade política? 

1.a. Que nome você dá para a relação que você constrói, participando do Projeto “Idoso 

Colaboradores”? (com outros sujeitos idosos, a equipe do ambulatório – NAI -, o Serviço 

Social e demais sujeitos de diversas gerações, na atividade voluntária, reuniões, palestras, 

passeios, participação no Fórun de direitos e demais atividades do PICOL). Comente sobre 

essa relação. 

- Exemplifique e descreva o que entende por cada categoria expressa. 

1.b. O que sabe dizer sobre a amizade: o que é, como ocorre, quais as formas, a importância, 

fatores que facilitam ou dificultam seu exercício? No seu entendimento, a amizade que você 

constrói, através da sociabilidade e da solidariedade na ação voluntária e nas demais 

atividades do PICOL (citadas na questão 1.a), é uma amizade política? Justifique. 

1.c. Após a sua vivência no voluntariado desenvolvido no PICOL, o que significa ser 

voluntário hoje, para você?   

1.d. No seu entendimento, o voluntariado do PICOL compreende uma forma de 

solidariedade? Caso afirmativo, comente qual seria essa forma?  
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2o. A importância da amizade, constituída pelos idosos do PICOL, a partir das atividades para 

a construção de novas representações e identidades, para a manutenção da auto-estima, para a 

conquista da autonomia e dos direitos sociais dos idosos. 

2.a. Comente como você se percebe atualmente, com a inserção no PICOL? (como sujeito 

social, como idoso, como avó (ô), homem/mulher, aposentado, viúva (o) e o que desejar 

acrescentar). 

2.b. A companhia dos amigos, conquistados no PICOL, tem influência na sua participação 

social de maneira geral e em eventos que debatem e reivindicam direitos sociais dos idosos 

(lazer, palestras, oficinas, passeatas, etc)? Comente a sua resposta. 

2.c. Descreva a sua trajetória de participação na sua família (de origem e de procriação) e na 

sociedade, de modo geral. (relação com as demais gerações, amigos, vizinhos, colegas de 

trabalho, filhos, netos, Conselhos de Direitos, Fórum, entidades de classe, aposentadoria, 

associações, igreja, lazer e outros espaços que deseje comentar). 

 

3º . A relação entre a amizade construída pelos integrantes do PICOL com os direitos sociais 

contemplados nas políticas sociais dos idosos e a realização desses direitos. 

3.a. Na sua compreensão, a amizade e o voluntariado são direitos? Justifique e comente. 

3.b. Você considera o PIC (com as atividades que o compõem) um espaço de direitos sociais? 

Comente. 

3.c. Participando do PICOL você  considera estar exercitando a sua cidadania? Justifique. 

3.d. Que mudanças você observou na sua forma de participar na sua família e na sociedade, 

após a sua integração no PICOL? 

 

4o. As mudanças que a informação sobre os direitos sociais, nas reuniões com a equipe do 

Serviço Social do PICOL, operaram nos participantes do mesmo. 

4.a. Quais as atividades promovidas pelo Serviço Social que você considera mais 

importantes? 

4.b. Para você, quais são os temas mais importantes debatidos nas reuniões do Serviço Social? 

4.c. Como você utiliza os conhecimentos adquiridos nas reuniões com o Serviço Social do 

PIC? (na UnATI/UERJ, na família, na vizinhança, na comunidade). 

4.d. Informado sobre os direitos sociais, nas reuniões com o Serviço Social (PICOL), que  

mudanças você obteve? Comente. 

 

5o. Acrescente o que desejar. 
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