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Prezado aluno, 

 Somos um grupo de Pesquisa do Departamento de Educação da PUC-Rio e 

estamos estudando a relação do Jovem com os meios de comunicação e, em 

especial, com a Internet.. 

Para tal, estamos realizando este levantamento com  alunos de todos os 

cursos de graduação da PUC-Rio. Temos certeza de que a análise das 

respostas que obtivermos será um elemento importante para que a PUC-Rio 

conheça as reais necessidades e expectativas de seus universitários e, de posse 

destas informações, possa envidar ainda mais esforços na implantação de 

recursos tecnológicos, hoje tão necessários para que haja melhores condições 

de ensino. Eis porque o preenchimento deste questionário é decisivo para a 

pesquisa e, conseqüentemente,  para a PUC.  

 

 

Esteja certo de que você tomará conhecimento dos resultados a que 

chegarmos, porque pretendemos divulgá-los pelos meios de comunicação que 

a PUC dispõe (Jornal da PUC, Rádio PUC, TV, Videoconferências pela 

Internet, etc), assim que tivermos  alcançado os primeiros  resultados 

parciais, o que é esperado para o final do primeiro  semestre deste ano.. 

 Muitíssimo obrigada pela sua colaboração. 

Maria Apparecida Mamede-Neves 
Professora do Departamento e Educação da PUC-Rio  
Coordenadora da Pesquisa JOVENS EM REDE 

 

 

DADOS PESSOAIS  

Nome e Sobrenome (somente se você quiser) 

_______________________________________________________ 

Curso: 

__________________________________________________________________ 

Período    1 2  3 4
         Idade _____________ anos 

         Sexo  M  F 

         E-mail (somente se você quiser): __________

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410345/CA



 173 

01. Qual dos meios de comunicação abaixo relacionados você mais usa em seu 
tempo livre? 
 
 Radio 
 

 televisão 
 

 livros 
 

 jornais  
 

 revistas  
 

 computador 
 

 livros 
 
02. Qual dos meios de comunicação abaixo relacionados você mais usa para se 
manter informado? 
 
 Radio 
 

 televisão 
 

 livros 
 

 jornais  
 

 revistas  
 

 computador 
 

 livros 
 
3. Se tivesse a opção de escolher entre estudar um mesmo assunto em versões 
diferentes, qual escolheria como sendo a que mais lhe atrai? 
 Livro didático tradicional 
 

 Livro didático fortemente ilustrado 
 

 Livro didático acompanhado de áudio  
 

 em um site da Internet 
 em um CD ROM 
 

 Em texto xerocado 
 

 Outro   Qual?]: ______________________ 
 
 
SOBRE O COMPUTADOR 
 
04. Você usa ( ou sabe usar ) o computador ?   SIM ____  

Não ____  Porque? 
05. Se usa o computador , ha quanto tempo o faz? 
 
 mais de 6 anos 
 

 
 
 
 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410345/CA



 174 

 5-4 anos 
 

 3-2 anos 
 

 1 ano 
 

 menos de 1 ano 
 
 
06. Se utiliza o computador, como adquiriu o conhecimento para usá-los? 
  
 aprendeu sozinho(a) através da prática informal 
 em um curso de informática 
 

 através de manuais específicos 
 

 com pessoas que já sabiam 
 

 através da prática em seu Ensino Médio 
 

 Outro [especifique]: _______________________________________ 
 
7. Você usa o computador para trabalhar e/ou estudar 
 
 sempre 
 

 freqüentemente 
 

 raramente 
 

 nunca 
 
8. Você usa o computador no seu tempo livre 
 
 sempre 
 

 freqüentemente 
 

 raramente 
 

 nunca 
 
9. Qual era a sua postura diante o computador antes de saber usar o computador? 
 
 de resistência (não desejo aprender) 
 

 de curiosidade (a tecnologia me atrai) 
 

 de inferioridade ( penso que não sou 
capaz de lidar com isso) 

 

 de forte expectativa ( o uso do 
computador resolve a maioria dos 
problemas) 

 

 de pessimismo (tenho que lidar com isso 
porque não tem outra saída) 
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10. Quando você passou a usar o computador, a sua postura mudou em relação ao 
computador? 
 
 sim, para melhor 
 

 sim, para pior 
 

 Não 
 
11. Tem computador em casa? 
 
 Sim 
 Não 
 

 
12. Qual foi a principal razão para a compra do computador? (responda somente se 
você respondeu SIM à pergunta 10) 
 
 Por necessidade de estudo e/ou trabalho das pessoas da casa 
 

 Porque toda casa deve ter um 
 

 Como um meio de diversão 
 

 Por interesse pela tecnologia 
 Por influência do grupo 
 
 
13. Quantos computadores você tem em casa? (responda somente se você respondeu 
SIM à pergunta 10) 
 

 Um 
 

 Dois 
 

 três ou mais 
 
14. Se você tem um computador em casa, onde ele fica? 
 
 no seu quarto 
 

 no quarto dos seus pais, de sua mãe ou de seu pai 
 

 no quarto de alguma outra pessoa 
 

 Em outro lugar Onde??_________________________
 

 
15. Divide o computador com outras pessoas? 
 
 Sim 
 

 Não 
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16. Se você respondeu SIM à pergunta 15, com quem divide o uso do computador? 
[Podem ser marcadas mais que uma opção] 
 
 Pais 
 

 filhos 
 

 irmão e/ou irmã 
 

 amigos 
 

 colegas de trabalho (caso voe já trabalhe) 
 

 outros [especifique]: _____________________________ 
 
17. Se o uso é compartilhado, como são estabelecidas as regras de uso? 
 
 conforme as necessidades pessoais 
 

 são estabelecidos momentos específicos 
 

 não há regras 
 
18. Se você usa o computador (mesmo que não tenha computador em casa)  
 
a] Com o uso do computador o seu dia- a- dia mudou: 
 
 para melhor 
 para pior 
 não mudou 
 
b] Com o uso do computador seu estudo mudou: 
 
 para melhor 
 

 para pior 
 nao mudou 
 
c] Com o uso do computador seu lazer mudou: 
 
 para melhor 
 para pior 
 Não mudou 
 
d] Com o uso do computador sua relação com as outras pessoas mudou: 
 
 para melhor 
 para pior 
 nao mudou 
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SOBRE A INTERNET 
 
19.Você navega na Internet? 
 
 Sim 
 Nao 
 
20. Com que freqüência acessa a Internet? 
 
 todos os dias 
 de 2 a 3 vezes na semana 
 1 vez na semana 
 1 vez ao mês 
 
21. Onde, na maior parte das vezes, você acessa a Internet ? 
 
 em casa 
 No espaço escolar  
 em um cyber café  
 na casa de amigos 
 outros [especifique]: ___________________ 
 

 
 
22. No seu dia-a-dia, você usa a Internet com que finalidade? [Podem ser marcadas 
mais que uma opção] 
 
 profissional 
 estudo 
 para buscar informação 
 para recreação ( jogos, atividades lúdicas) 
 para comunicar-se, relacionar-se com outras 

pessoas 
 
 

23. Quais serviços disponíveis na Internet que você utiliza com regularidade? [Podem 
ser marcadas mais que uma opção] 
 
 correio eletrônico 
 fórum de discussão 
 sites de pesquisa [Google, Yahoo, etc] 
 consulta de textos 
 Chats (salas de bate-papo) tipo MSN   
 Skipe, ,Bloggers 
 compras 
 outros [especifique]: _______________________________________ 
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24. Quando você entra num site  o que você considera significativo para a 
compreensão do conteúdo que o site está querendo passar? [Marque, para cada opção, 
um valor entre 1 a 5, sendo 1 para o Mínimo de significação  e 5 o valor Máximo] 
 
quantidade de texto em cada tela do site 1  2  3  4  5 
 

quantidade de efeitos utilizados para animação  1  2  3  4  5 
 

quantidade de cores utilizadas 1  2  3  4  5 
  

contraste entre o fundo e o texto 1  2  3  4  5 
 

tamanho  da letra 1  2  3  4  5 
 

ilustrações [desenhos, fotos] 1  2  3  4  5 
 

esquemas gráficos 1  2  3  4  5 
 

Sons 1  2  3  4  5 
 

possibilidade de navegação em rede 1  2  3  4  5 
 
 
25.Quando você está no computador, conectado a Internet, você ao mesmo tempo: 
 
a) está com a TV, vídeo cassete ou dvd ligados? 
 
 nunca 
 de vez em quando 
 quase sempre 
 sempre 
 
b) escuta música? 
 
 nunca 
 de vez em quando 
 quase sempre 
 sempre 
 
c) fala ao telefone? 
 
 nunca 
 de vez em quando 
 quase sempre 
 sempre 
 
26. Quando você navega na Internet, bloqueia as mensagens publicitárias (pop ups). 
 
 Sim 
 Não 
 não tenho idéia 
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27 Desde que colocaram Internet em casa: 
 
a) você vê televisão 
 
 menos que antes 
 Como antes 
 mais que antes 
 não tenho televisão 
 
b) você escuta música 
 
 menos que antes 
 Como antes 
 mais que antes 
 não tenho som nem MP3 
 
c) você lê, como passatempo, livros, quadrinhos, revistas, jornal impresso, etc 
 
 menos que antes 
 Como antes 
 mais que antes 
 não tenho o hábito de ler por passatempo 
 
d) você sai com seus amigos e amigas 
 
 menos que antes 
 Como antes 
 mais que antes 
 
e) Você não se lembra mais do tempo em que não havia Internet em casa       
 
28. Você já visitou a página ( site)  da PUC? 
 
 Sim 
 

 Não 
 
 
29. Na PUC, você acha que vai usar a Internet 
 
a) durante as aulas 
 
 nunca 
 raramente 
 algumas vezes 
 normalmente 
 sempre 
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b) depois das aulas ou nos intervalos 
 
 nunca 
 raramente 
 algumas vezes 
 normalmente 
 sempre 
 
30. Na PUC, você acredita que exista algum regulamento para o uso de Internet 
 
 Sim 
 Não 
 não sei 
 
31. Na PUC, você espera usar a Internet 
 
 principalmente para realizar trabalhos pedidos pelos professores  
 principalmente para atividades pessoais 
 Tanto para trabalhos acadêmicos quanto para lazer 
 
32. Na PUC, seria interessante que 
 
a) houvesse maior possibilidade de acesso a Internet 
 
 muito interessante 
 

 interessante 
 

 desnecessário 
 

 não sei 
 
b) que os professores tivessem maior domínio sobre as ferramentas digitais 
disponíveis 
 
 muito interessante 
 

 interessante 
 

 desnecessário 
 

 não sei 
 
c) que houvesse disciplinas mais específicas nas quais se ensinasse como utilizar 
programas de computador e, especialmente, a Internet 
 
 muito interessante 
 

 interessante 
 

 desnecessário 
 

 não sei 
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33. Quando você estava no ensino médio, você costumava usar a Internet para 
complementar o que era dado nas aulas da escola? 
 
 sempre 
 

 freqüentemente 
 

 raramente 
 

 nunca 
 
34. Você tem 
 
 Blog 
 

 site pessoal 
 

 Outro  Qual? ___________________________
 

 
35. Você  acha que a Internet lhe dá a possibilidade de viver coisas impossíveis, como 
fingir ser alguém que não é, inventar coisas  etc.? 
 
 Sim 
 

 Não 
 

 nunca tinha pensado nisso 
 

 sim, mas acho que isso não deve ser feito 
 
 
 
36. Qual imagem, ou quais imagens, você associa imediatamente, quando pensa em 
  

 
Livros?___________________________________________________________________________

 

Televisão? ________________________________________________________________________ 
 

Computador?_____________________________________________________________________ 
 
 

Internet ? 
 
 
Muito obrigada pela sua colaboração. Valeu!!! 
 
Não deixe de acessar a nossa página!  

www.jovensemrede.net
 
Esperamos você lá. 
     

 
A equipe da pesquisa Jovens em rede 

http://www.jovensemrede.net/
DBD
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