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NA TRILHA JUVENIL DA MiDIA IMPlffiSSA 
- IDENTIFICA<;AO, PERFIL E ANALISE 
DOS SUPLEMENTOS PARA JOVENS, 
VEICULADOS NOS JORNAIS DIARIOS DO BRASIL 

MARIA CRISTINA GOBBI * 

«Niio precisa dar muito tempo 
para se perceber que 
nem toda loucura e genial, 
como nem toda lucidez e velha». 

(CHICO BUARQUE DE ROLANDA) 

Introduc;ao 

Os suplementos destinados ao publico teen, encartados nos jornais 
brasileiros, sao nosso objeto de estudo. Nossa intenc;ao foi inventariar a 
quantidade de suplementos para jovens, veiculados nos jornais brasileiros, 
distinguindo as diferenc;as entre as publicac;6es dos diversos Estados do 
Brasil, caracterizando assim 0 perfil dos suplementos. 

Outra intelll;ao no desenvolvimento desta dissertac;ao foi comparar as 
divers as publica<;6es e as forrnas como sao definidas as pautas, abordagem 
e relevancia dos temas, as tecnicas, diagramaC;ao, identificando as catego
rias e generos jornalisticos, tematicas privilegiadas, cenario noticioso, 
fontes de inforrnaC;6es ou noticias, verificando as possiveis restric;6es de 
temas, dinamica publicitaria, conhecendo quem e 0 anunciante interessado 
e quais sao os agentes anunciantes. 

Procuramos tambem, compreender como se dava a participac;ao do 
leitor jovem, os objetivos da criac;ao e manutenc;ao dos suplementos em um 

* Universidade Metodista de Sao Paulo, Sao Paulo. 
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jornal de grande circula<yao, e 0 interesse por este segmento de publico. 
Buscamos identificar as possiveis restri<y6es a tematicas por parte do jornal 
que veicula esta publica<yao. Acreditamos que nos foi possivel montar 0 

perfil dos suplementos veiculados nos jornais diarios brasileiros. 
Para entendermos os suplementos destinados ao publico teen, e impor

tante conhecermos 0 que representam e qual a abrangencia dos termos teen 
e adolescencia. Po is existem grandes varia<y6es na faixa etaria considerada 
como teen ou adolescente. 

o termo teenager nasce na America da decada de 1950. Elliot E. Cohen, 
publica em 1945, urn artigo no New York Times, que usava 0 termo teenager 
como parte da linguagem corrente. Mas somente cinco anos apos, em 1950, 
o termo pas sou a ser utilizado comumente. (Giovani Levi e Jean Claude 
Schmitt, 1996: 351). 

,,0 ana de 1955 e apontado por muitos como urn marco: a gera\;ao envolvida 
deveria ser entao a que havia nascido entre 1934 e 1940. E significativo que 
obras-sfmbolo para aquela gera\;ao tenham side escritas na primeira metade 
da decada de 1940, mas 56 tenham ficado famosa5 uma decada depois}}. 
(Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt, 1996:352). 

Para esclarecer melhor este periodo os livros «On the road, escrito 
por Kerouac em 1941, tendo como titulo original The beat generation, foi 
recusado pelos editores ate 1957, quando foi publicado e tornou-se famoso 
(para horror de Kerouac, todos come<yaram a usar 0 termo beat nao no 
sentido original de beatifico, mas para indicar desordem e delinquencia) e 
Rebel without a cause, romance escrito em 1944 por Robert Lindner, 
tornou-se popularissimo depois de 19.55, quando foi lan<;ado 0 filme homo
nimo com James Dean e Natalie Wood (Juventude transviada, no Brasil)>> 
(Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt, 1996:352). 

A partir de 1950,0 processo estava completo e a «adolescencia adquiriu 
urn estatuto legal e social, a ser disciplinado, regulamentado e protegido». 
(Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt, 1996:352). 

Em nossa pesquisa, 0 termo teen, adolescente ou jovem, caracterizara 
a faixa etaria compreendida entre 13 e 19 anos, respeitando todas as carac
teristicas do individuo, como seus conflitos, medos e ansiedades. 

Esperamos ter conseguido compreender e relatar 0 que a mfdia para 
jovens esta disponibilizando, e deixado para outros pesquisadores, a busca 
por respostas ao fato do que deseja esse adolescente no que se refere a 
publica<y6es que possam despertar seu interesse para a leitura. 

Podemos complementar a justificativa na escolha de nosso tema, consi
derando 0 proprio adolescente, pois segundo pesquisa recente do IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, eles compoem, pela primeira 
vez, 0 gropo mais numeroso da popula<yao. (IBGE, 1996). 
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o Brasil tern hoje rnais de 21 rnilhoes de jovens na faixa etaria de 13 a 
19 anos e rnais de 34 milhoes entre 10 e 19 anos. Urn em cada cinco brasi
leiros e adolescente. (IBGE, 1996). Essa afirmativa nos rernete para outra 
preocupa<;ao. No proximo seculo, estes jovens estarao disputando urn tra
balho, sobrecarregando sucessivarnente 0 sistema previdenciario, as escolas 
e 0 proprio rnercado de trabalho. 

o adolescente sempre existiu, mas nos parece que 0 rnundo corne<;a 
agora a preocupar-se com essa nova «onda teen». Esta afirrna<;ao encontra 
sua justificativa quando analisarnos 0 mundo atualrnente. 

Ao afirmarmos que 0 hornern que se faz presente nas sociedades his
toricas e 0 hornern adulto. E este adulto, no rnundo conternporaneo, 
sofre a concorrencia, nos rnornentos de crise, do hornern jovern, ate rnesrno 
do rapaz. 

«Saint-Just, Robespierre sao her6is quase adolescentes da primeira grande 
revolw;ao dos tempos modemos, depois foram sempre as jovens gera<;oes 
que estiveram a frente dos movimentos revoluciomirios: 1830, 1848, 1871 na 
Fran<;a, depois outro de 1917, 0 outubro polones e a revolu<;ao hlingara de 
1956, a insurrei<;ao argelina de 1964». (Morin, 1974:147). 

No Brasil, a resistencia ao golpe de 1964 e os rnovirnentos contra a dita
dura militar, que se instalou no pais na epoca, erarn liderados por jovens 
estudantes, musicos, artistas e intelectuais. 

«Todo 0 impulso juvenil corresponde a uma acelera<;ao da hist6ria, porem, 
mais amplamente, numa sociedade em nipida evolu<;ao, e, sobretudo, numa 
civiliza<;ao em transforma<;iio acelerada como a nossa, 0 essencial nao e mais 
a experiencia acumulada, mas a adesao ao movimento». (Morin, 1974:147). 

E 0 que dizer do novo rnodelo de hornern, sernpre jovern, em busca da 
auto-realiza<;ao, por rneio do am or, do bern-estar e de urna eterna juven
tude. E a adultescencia. 

Conforme afirma Maria Rita Kehi 1, em artigo publicado em 20 de 
seternbro, na Folha de sao Paulo, 0 adulto que se espelha em ideais teens se 
sente desconfortavel ante a responsabilidade de tirar suas conclusoes a 
respeito da vida e passa-las a seus descendentes. Isto significa que a vaga de 
adulto, na nossa cultura, esta desocupada. 

Ninguern quer estar do lado de la, 0 lado 'careta', certinho, do conflito 
de gera<;oes, de modo que 0 tal conflito, bern ou mal, dissipou-se. Maes e 
pais dan<;arn rock, funk e reggae com seus filhos, fazern cornentarios 

1 Maria Rita Kehi, psicanalista, poeta e ensalsta, autora de A minima diferen9a, pela 
editora Imago, e Processos primarios, pela editora Esta<;ao liberdade. 
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cumplices a respeito de sexo e drogas, freqiientemente posicionam-se do 
lado da transgressao nos confiitos com a escola e com as institui<;6es, 
afirma Maria Rita. 

Mas sera que toda essa liberdade nao tern urn pre<;o? Acreditamos que 
os adolescentes vivam hoje num mundo cujas regras sao feitas por eles e 
para eles, ja que seus pais, professores, que ate bern pouco tempo eram 
modelos de conduta, experiencias e conhecimentos, estao atualmente 
comprometidos com uma leveza de atitudes e responsabilidades, caracte
risticas dos adolescentes. 

Quanto aos suplementos teens veiculados pelos jornais brasileiros, eles 
buscam, a nosso ver, exatamente revelar essas novas ideias. 

Ha algum interesse, equal seria para que os donos de jornais editassem 
semanalmente urn caderno para esse segmento de publico tao especifico? 

Existem no Brasil 33 suplementos veiculados nos jornais brasileiros 
dedicados a esse segmento de publico. 

Mas, quais sao suas caracteristicas? Que assuntos tratam? Como sao 
pautados? Sem duvida que muita coisa mudou desde a primeira publica<;ao 
para os jovens. Investigar as atuais formas e format os dos suplementos e 
sua rela<;ao com 0 publico alvo, que e 0 adolescente, foi 0 interesse desta 
disserta<;ao. 

A imprensapara jovens no Brasil 

Para ser possivel delinear 0 perfil da imprensa para jovens no Brasil, 
reunimos alguns dados obtidos nas diversas tabelas analisadas, separados 
por regiao. 

As tabelas abaixo demons tram os resultados das diversas publica<;6es, 
durante 0 periodo de analise. 

TABELA 1 
Sintese dos c6digos lingilistico e iconico 

C6digo5 CC.tJinJ,.oesle . NoHkiire ne Su.duu Sui TotM % 

Lingtifstico 7.397,05 1.899,95 17.362,25 6.680 9.089,05 42.428,30 49,7 

Ic6nico 5.023 1.003,75 24.238,39 3.292,75 9.328,15 42.886,96 50,3 

12.420,05 2.903,7 41.600,64 9.972,75 18.417,2 85.315,26 HlO 

Fonte: Suplementos jovens das regi6es. 
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TABELA 2 
Sintese das identidades 

Identidade Centro-oeste Nordeste ~ ort~ Sudt~ pl. lolal % 

Global 2.528,99 . 2.157,64 316,25 9.087,28 14.090,16 17 

Nacional 46.645,86 1.325 12 .168,86 1.933,25 4.121,57 24.194,54 28 

Regional 37,25 1.146,20 18.857,38 3.333,3 2.798,7 26.511 ,83 31 

Local 4.868,95 432,5 8.416,76 4.389,95 2.409,65 20517,81 24 

Total 12.420,05 2.903,7 41.600,64 9.972,25 18.417,2 85.314,34 100 
I , 

Fonte: Suplementos jovens das regi5es. 

As tabelas abaixo demons tram os totais das categorias e vincula<;6es 
(tabela 120) obtidos nas divers as publica<;6es durante 0 periodo de analise. 

TABELA 3 
Sintese das categorias utilizadas 

Categorias Centro-oeste Nordeste NOi'It SIld£5'i:.1! ,gj, TolIa % 

l ornalismo 10.125,55 2.737,7 36.032,89 7.570,75 16.217,75 72.680,64 85 

Propaganda 930 170 5.442,35 667,5 832 8.042,25 9 

Instru~ao 654,5 - 125 1.734,5 - 2.514 4 

Lazer 710 ~ . ~ 1.366,95 2.076,95 2 

Total 12.420,05 2.903,7 41.600,04 9.972.75 18.417,2 85.314,34 100 

Fonte: Suplementos jovens das regi5es. 
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TABELA 4 
Sintese das vincula~oes das materias 

Vmcula~Oes Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sci l olal % 

Global 

America 

I Nllft:l. 

Central - - - - 8.380,7 8.380,7 10 

Sul 

Mercosul 
I 

Asia 

Africa 

Europa 646 . . & . . 1 
I 

Oceania 

Indeterminada ! 1.236,94 154 - 316,25 - 1.707,19 2 

Nacional 

Centro-oeste 4.175,8 ~ - - - 4.175,8 5 

Nordeste 

Norte - ~ 20.451,79 . - 20.451,79 24 

Sudeste 

Sul 

Brasil Global 5.466,11 1.111 15.564,25 2.666,5 7.760,55 32.568.40 38 
I 

Regional 

Capital 895,20 . 1.638,7 5.584,6 6.990 2.275,95 I 17.384,45 20 

Microrregiao 

Total 12.420,05 2.903,7 41.600,04 9.972.75 18.417,2 85.314,34 100 

Fonte: Suplementos jovens das regi6es. 
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TABELA 5 
Sintese das tematicas jornalisticas 

CfiltVlrit15 Centro·oeste Nordeste . om Sudeste s.w Total % 

Tematicas 

Campo 

Cidade 

Ciencia 

Comportamento 464,65 634,20 13.265,85 1.590,75 3.766,55 19.722 2.3 

Cultura - 1.111 1.450,5 363,75 · 2.925,25 3 

Diversao II!) - · - - 170 -

Drogas 2.650,65 - 2.091 ,14 - 4.741,79 6' 

Economia 

Educa~o 3.669 - 1.165 5.061,75 • I 'lS95,1S 11 
Esporte - - 2.621,75 709,5 3.331,25 4 

Governo 

Informatica 

Internet 7lO - - 132,5 842,5 I 

Leis 162,75 - . - 162,75 

Meio ambiente 502 - - 502 0,5 

Mid:la · 12.672,2 ,. · 12.672,2 15 

Minorias - 1.657,5 316,25 - 1.973,75 2 

Musica 2J27,2:(1 1.1 SS,.5 5.417,56 1.393,25 3.323,77 13.620,28 16 

Policia 

Politica Intern. 646 · 64b I 
Politica Nac. 

Quadrinhos ., · - 2.795,23 2.795,23 3 

Regional 1.060,8 · 301 - - 1.361,8 1 

Religiao 

Saude 

S;ICO 5.$9 · - . 143 702 I 

Sindicalismo 
I 

Sociedade · 456,14 456,14 I 

Tecnologia 

Turismo - · · 405 - 405 O,S 
Utilidade Pub!. 

Violencia · · · - 8.388,65 8.388,65 10 

Total 12.420,05 2.903,7 41.600,64 9.972,75 18.417,2 85.314,34 100 

Fonte: Supiernentos jovens das regioes. 
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o perfil da imprensa para jovens no Brasil 

Ao analisarmos as caracteristicas das cinco regioes brasileiras: Centro
-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e SuI, na midia para jovens veiculada pelos 
jornais do Brasil, perce bern os que somente no Nordeste e Sudeste nao 
houve predominancia do c6digo lingtiistico. As duas regioes representaram 
juntas somente 20% de toda a mancha impressa analisada. 

Porem, e interessante notar que nos resultados gerais, os dois c6digos: 
lingtiistico e iconico, ocuparam basicamente 0 mesmo percentual, ou 
seja, as palavras representaram 49,7% e os leones, 50,3% de todos os 
suplementos. 

Na regiao SuI existe a predominancia da identidade global, mas basi
camente os suplementos se preocuparam com 0 regional, que representou 
31 % das insen;oes nos dias e materiais analisados. 

Quanto as categorias, 0 jornalismo apresenta uma vantagem muito 
grande sobre a propaganda, instru~ao e lazer, representando 85% de todos 
os suplementos das cinco regioes do pais. 

Cabe ressaltar que a categoria instru~ao (3%) e lazer (2%), receberam 
pouco espa~o dedicado nos suplementos. 

Em todo material analisado percebemos que basicamente nao existe 
uma preocupa~ao com a vincula~ao das materias em microrregioes e no 
interior dos estados. 

Os assuntos relativos a outros paises apareceram em pequenas propor
~oes e foram basicamente relacionados ao conflito em Kosovo. 

Quanto as tematicas, observamos que assuntos que considenivamos 
polemicos e motivos de muitas conversas entre jovens, como por exemplo, 
a violencia (10%), sexo (6%), legisla~ao (0,1 %) e drogas (6%), tiveram pouca 
representa~ao em toda a amostra analisada. 

Temas nao polemicos, mas informativos, presentes no cotidiano dos 
teens, como educa~ao (12%), esportes (4%) e Internet (1%), obtiveram urn 
percentual pequeno se comparado com outras tematicas, como comport a
mento que representou a maior inser9ao, 23% e a musica, com 16%. 

Quanto a possiveis diferen~as visuais entre as publica~oes, com 
exce~ao do suplemento Troppo, da regiao Norte, que tern 32 paginas, mas 
circula somente na grande Belern e 0 Zonateen, da regHio Nordeste, que faz 
parte do Caderno 2, 0 restante das publica~oes nao apresentou diferen~as 
significativas quanta ao visual. Outro detalhe importante e que todos 
pautaram suas materias em temas centrais, que se desenvolverarn com mais 
rigor ao longo do suplemento. 
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Identidade da imprensa jovem brasileira 

Para que pudessemos delinear 0 perfil da imprensa para jovem veicu
lad a nos principais jornais brasileiros, reunimos os totais dos cinco jornais 
analisados e os tres prestige papers. 

As tabelas abaixo demonstram os totais obtidos na pesquisa. 

TABELA 6 
Sintese dos c6digos lingilistico e iconico 

'C...'idigos 
Jornais das Tres prestige 

cinco regiOes papers 

Lingiiistico 42.428,30 16.405,95 

!canico 42.886,04 19.082,08 

85.314,34 35.488,03 

Fonte: Suplementos dos jornais prestige papers e jornais regionais. 

Identidade 

Global 

Nacional 

Regional 

L(X;~l 

Total 

TABE.LA 7 
Sintese das identidades 

Jornais das Tres prestige 
cinco regioes papers 

14.090,16 2.873.75 

24.194,54 15.075,11 

26.511,83 12.164,9 

20517,81 5.373,97 

85.314,34 35.488,03 

Fonte: Suplementos dos jornais prestige papers e jornais regionais. 

TABELA 8 
Sintese das categorias utilizadas 

Categnrias 
Jornais das Tres prestige 

cinco regiOes papers 

Jornalismo 72.680,64 25.564,6 

Propaganda 8.042,25 1.986,5 

Instruc;:ao 2.514 52,5 

Lazer 2.076,95 7.884,43 

TomJ. 85.314,34 35.488,03 

Fonte: Suplementos dos jornais prestige papers e jornais regionais. 

Total 

58.834,25 

61.969,04 

120.802,37 

1'DtaI. 

16.963,91 

39.269,65 

38.676,73 

25.891,78 

120.802,37 I 

Total 

98.245,74 

10.028,75 

2.566,50 

9.961,38 

120.802,37 

% 

4S.7 

51,3 

100 

% 

14 
33 

J2 
2l 

lOG 

% 

8 1 
'] 

2. 

11 

100 
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TABELA 9 
Sintese das vinculas:oes das materias 

Vmcula~oes 
Jornais das Tres prestige I Total % cinco regiOes papers 

Global 

America 

Nafta: 

Central 8.380,7 489,5 8.870,20 7 

SuI 

Mercosul 

Asia 

Africa 

Europa -
Oceania 

Indeterminada 1.707,19 2.320,93 4.028,12 ~ 

Nacional 

Centro-oeste 4.175,8 4.175,8 3 

Nordeste 

Norte 20.451,79 20.451,79 17 

Sudeste 150 I50 I -

SuI 

Brasil Global 32.568.40 18.734,65 51.303,50 43 

Regional 

Capital 17.384,45 13.792,95 31.177,4 26 

Microrregiao 

Total 85.314,34 35.488,03 120.802 ,37 l Oa 

Fonte: Suplementos dos jomais prestige papers e jomais regionais. 
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TABELA 10 
Sintese das tematicas jornalisticas 

Temiticas 
Jornais das Tres prestige 

Total % cinco regioes papers 

Campo 

Cidade 

Ciencia 100 100 _. 

Comportamento 19.722 9.241,35 28.963,35 24 

Cultura 2.925,25 2.925,25 :2 

Diversiio 170 170 ~ 

Drogas 4.741,79 2.455 7.196,79 6 

Economia 

Educa<;iio 9.895,75 52,5 9.948,25 g 

Esporte 3.331,25 1.189,25 4.520,5 ~ 

Governo 

Informatica 

Internet 842,5 22S 1.067,5 1 

Leis 162,75 162,75 -
Meio ambiente 502 661 1.163 l ,~ 

Mfdia 12.672,2 4.399,5 17.071,70 14 

Minorias 1.973,75 1.973,75 :2 
Musica 13.620,28 9.451,5 23.071,78 19 
Polfcia 

Polftica Intern. 646 99,75 745,75 

Polftica Nac. 540 540 O,S 
Quadrinhos 2.795,23 6.467,68 9.262,91 ~ 

Regional 1.361,8 1.361,8 1 
Religiiio 

Saude 

Sexo 70.2 280,5 982,5 \ 
Sindicalismo 

Sociedade 456,14 456,14 0.'5 

Tecnologia 

Turismo 405 40:5 0,5 

Utilidade Pub!. 

Violencia 8.388,65 ~25 8.713,65 7 

Total 85.314,34 :)S.4BS.Q3 120.802,37 100 

Fonte: Suplementos dos jornais prestige papers. 
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Conclusoes finais 

Seleci.onamos oito jornais, que compuseram 16 suplementos anali
sados, nas cinco regioes brasileiras: Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste 
e SuI; incluindo-se nesta contagem os tres prestige papers: Folha de S. Paulo, 
o Estado de S. Paulo eO Clabo. 

Com 0 estudo dos c6digos iconicos e linguisticos, foi possivel verifi
carmos que 0 iconico, ou seja, a ilustrac;ao das materias utilizando fotos, 
desenhos, gnificos, etc., predominou, representando 51,3% da area total 
analisada. 

Nos suplementos por regiao, os c6digos iconicos (50,2%) e os linguis
ticos (49,8%) apresentaram pequena diferenc;a entre eles. Esta tendencia 
tambem se manifestou na analise dos suplementos veiculados pelos prestige 
papers, nos quais as imagens ocuparam 53,7% e a escrita, 46,2%. Conclui
mos, com base nestas informac;oes, que 0 visual com pequena vantagem, 
predomina sobre a linguagem escrita nos suplementos teens. 

A pesquisa tambem analisou os trac;os diferenciais da produc;ao sim
b6lica, que se manifestam nas identidades das materias. Os suplementos 
para jovens caracterizam-se por representarem os trac;os nacionais (32,5%) 
e os regionais (32%), basicamente as mesmas proporc;oes, seguidas dos 
locais, com 21 %. 

Podemos notar que enquanto os prestige papers se firmaram como 
vozes nacionais, os jornais das regioes Centro-oeste, Nordeste, Norte, 
Sudeste e SuI, preocuparam-se mais com os destaques regionais que 
promovem. 

A categoria jornalismo (81%) superou, em muito, a propaganda (8%), 
a instruc;ao (2%) e 0 lazer (8%). A pesquisa, conforme pode ser observado 
na tabela 10, mostrou que para os jomais de prestigio nacional, a instruc;ao 
(0,1%) basicamente nao foi representada. 

Outro dado surpreendente foi a baixa inserc;ao de materias que 
tivessem como foco central a categoria lazer, representando esta, somente 
2,4% dos suplementos nas cinco regioes brasileiras e 22% dos prestige 
papers. 0 filao publicitario mostrado evidenciou que os suplementos regio
nais deram um pouco mais de espac;o a propaganda do que os grandes 
jornais, sendo os indices de 9,4% e 5,5%, respectivamente. 

Esses dados devem ser analisados com cuidado, pois ao contrario do 
que propunha a hipotese basica sete, nao sao os suplementos editados 
somente para aumento da venda de publicidade, visto que esta categoria, se 
comparada com as demais, em todos os suplementos, representou somente 
8% das materias veiculadas. Cabe neste caso, talvez, um outro estudo, que 
possa verificar em quais proporc;oes a dinamica publicitaria possa ou nao 
ter aumentado os lucros para as empresas jornalisticas, ap6s a criac;ao do 
suplemento para jovens. 
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Outros detalhes a serem considerados foram as respostas aos questio
narios enviados pelo 0 Clobo, Cazeta do Povo e 0 Popular, que acreditaram 
em urn maior retorno publicitario, alem de buscarem na continuidade da 
publica.;:ao uma renova.;:ao dos leitores e amplia.;:ao do numero dos mesmos. 

A tendencia de circula.;:ao das materias seguiu as mesmas caracte
risticas nos jornais regionais e nos prestige papers. A liga.;:ao maior das notf
cias ocorreu no ambito do Brasil (43%) e nas capitais regionais (26%), 
permitindo-nos conduir que a relac;,:ao dos suplementos para teens apre
sentou-se, em maiores propor.;:oes, privilegiando os elos nacionais e a 
propria identidade regional. 

Quanto as tematicas jornalisticas, comportamento ·(24%) e a musica 
(19%), superaram em muito os outros temas. 

Estes resultados devem ser observados com cuidado, porque houve 
grandes diferenc;,:as com referencia ao privilegio destes dois temas em detri
mento das outras varias opc;,:oes. Nos surpreendeu 0 fato de temas jovens, 
como sexo (1 %), drogas (6%), Internet (1 %) e violencia (7%), terem sido tao 
pouco pautados nas materias. Sentimos falta da troca de informa.;:oes a 
respeito de cinema, literatura, ciencias, tecnologia, e mesmo de urn espa.;:o 
capaz de permitir ao adolescente uma troca de experiencias e urn conheci
mento maior a respeito de tematicas socio-polfticas-economicas nacionais. 

Todos os dados obtidos devem ser analisados com cautela, para que 
nao haja condusoes precipitadas. Como demonstramos, as tabelas reve
laram pouca diferenc;,:a entre os suplementos veiculados nas cinco regioes e 
os prestige papers. Os resultados sao muito interessantes, pois nos dao uma 
visao do perfil da midia para jovem no Brasil. permitindo visualizar as 
divers as singularidades existentes entre as publica.;:oes. 

o predominio das imagens sobre as palavras, 0 uso das identidades 
nacionais e regionais, em detrimento das globais, a alta concentra.;:ao da 
linguagem jornalistica e 0 destaque a temas como, comportamento e 
musica, que apareceram nas publica.;:oes analisadas conforme tabelas ante
riormente apresentadas, nos permitem afirmar a semelhanc;,:a no ambito 
geral, dos suplementos jovens. 

Ao terminG desta pesquisa fica uma pergunta. Serao os jovens brasi
leiros, residentes neste pais de dimensoes continentais tao parecidos uns 
com os outros? Esta questao a presente disserta.;:ao nao pode responder. 
Valeria neste caso urn estudo a respeito do perfil do jovem nacional, nas 
diversas regioes e sua rela.;:ao com a midia impressa disponibilizada 
para ele. Desta forma, acreditamos ser possivel descobrir se os suplementos 
de fato causam interesse nos jovens ou mesmo se estimulam os habitos 
de leitura. 

Tambem deve ser interessante urn estudo mais abrangente, compa
rando a midia para jovens do Brasil com as midias juvenis da America 
Latina, Europa e Estados Unidos. 
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Em nossa pesquisa, foi-nos possivel obter informac;6es que em alguns 
paises, principal mente na America Latina, estes conceitos de suplemento 
para jovens existem. Podemos citar na Argentina, 0 jornal Clarin, suple
mento 'Si e No' e 0 La Nacion, alem do El Espectador, suplemento teen 
'Monos' e 0 El Heraldo, de Barranquilla, com 'Nueva Generacion', os dois 
da Colombia. 
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