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Histórias em quadrinhos do outro lado do mundo: 

Mangás 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, leitura 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Conhecer um mangá e como se realiza a leitura desse gênero bem como reconhecer a 

importância de seus elementos linguísticos e paralinguísticos para construção de sua narrativa. Esta 

sequência didática colabora também com a Competência Geral 4 (BNCC, p. 9), que recomenda o 

conhecimento da linguagem artística para expressar experiências, ideias e sentimentos em diferentes 

contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer o mangá, sua arte e especificidades técnicas.  

• Planejar e produzir uma sequência narrativa para compor um mangá. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidade 

Construção da textualidade 
Relação entre textos 

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de 
suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de 
fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os 
discursos direto e indireto. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O que são mangás? 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em círculo, para roda de conversa; em duplas ou quartetos para a leitura do mangá. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha e mangás. 

Sugestão de mangá para leitura em sala de aula: 

KIYOHIKI, Azuma. Azumanga Daioh. Trad. Fabio Sakuda. São Paulo: New Pop, 2001. (vol. 3, parte 1).  

Atividade 1: Breve introdução sobre a história dos mangás (10 minutos) 

No início da aula, em uma roda de conversa, pergunte aos alunos se eles sabem o que são 

mangás. Esclareça que mangás são histórias em quadrinhos japonesas seriadas e com características 

próprias, principalmente na organização da leitura. Informe também que as histórias em quadrinhos 

possuem, assim como o mangá, diferentes nomes em diversos países do mundo, como, por exemplo: 

comics, nos Estados Unidos; bande dessinée (“tiras desenhadas”), na França; historietas, na Argentina 

e mangás, no Japão.  

Conte que os mangás tiveram origem no teatro japonês e que eram impressos em preto e 

branco e em papel jornal. Por conta dos baixos custos de produção, esses quadrinhos tornaram-se 

acessíveis a todos os públicos. Hoje eles ainda são, na sua maioria, produzidos com baixo custo, em 

preto e branco e em papel jornal; apenas a capa é colorida e tem um papel mais espesso. O primeiro 

mangá propriamente dito surgiu em 1814, pelas mãos do pintor Katsuhika Hokusai. Porém, o nome 

mangá só ganhou popularidade em 1950, com as obras de Osamu Tezuka. 

A leitura do mangá é um dos seus diferenciais, seguindo a ordem oriental: da direita para a 

esquerda ou de trás para frente.  

Atividade 2: Lendo um mangá (15 minutos) 

Prepare previamente o material para esta aula selecionando cópias da última sequência de 

quadrinhos da parte 1 do mangá do livro Azumanga Daioh; caso prefira, escolha outro mangá 

adequado à faixa etária dos alunos. 

Disponibilize as cópias aos alunos. É importante que eles conheçam o livro de onde foi retirado 

o texto que vão ler, para que observem a capa. Depois pergunte o que percebem de diferente nela. 

Leve-os a concluir que a capa do livro está no verso. Mostre a eles por onde deverão começar a leitura, 

para que percebam que o início está naquela que para nós seria a última página.  

Lembre-os de que deverão ler os balões e a sequência das colunas conforme a orientação 

oriental. Oriente-os a perceber que, acima de cada coluna da página do mangá sugerido, há um título. 

Informe que as histórias foram publicadas em episódios em formato de tiras em jornal, e depois 
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reunidas no livro. Em seguida, peça que leiam o mangá. Deixe-os apreciarem a história. Depois, 

conduza uma leitura compartilhada, orientando-os a respeito das partes mais significativas da 

sequência da narrativa, como a situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, a resolução do conflito 

e o desfecho. Trabalhe esses elementos da narrativa por meio da observação da sequência, 

caminhando com eles, quadro a quadro nas colunas, interpretando primeiramente o título de cada 

uma. Explique que, pelos títulos, é possível construir uma noção da história que será lida. Peça que os 

leiam e levantem hipóteses a partir deles sobre o enredo. Em seguida, volte aos títulos e verifique se 

as expectativas de leitura se confirmam.  

Informe-lhes que o traçado dos desenhos é o principal elemento da linguagem de um mangá 

e, por isso, deverão observá-los atentamente para compreender a organização composicional e os 

recursos gráficos, linguísticos e paralinguísticos empregados na construção da narrativa. Depois, 

oriente-os a observar os detalhes das expressões faciais e postura corporal dos personagens, a posição 

que ocupam nas cenas, os closes, os enquadramentos e os ângulos escolhidos que, juntos, além de 

provocarem um efeito estético, constroem a narrativa. Chame a atenção para a presença de 

onomatopeias, se presentes nas falas. Leve-os a inferir como a fotografia pode revelar a realidade e a 

reconhecer o humor provocado no final da história, por meio do suposto “fracasso” da fotógrafa em 

tentar captar a realidade. 

Atividade 3: Planejamento do mangá (20 minutos) 

Depois dessa atividade inicial, peça aos alunos que continuem nos grupos de dois ou quatro 

integrantes. Informe-lhes que vão planejar e produzir um mangá e que, para isso, deverão 

primeiramente definir quem serão os personagens, que devem ser os mesmos para todos os grupos. 

Nesse momento, a turma deve descrever brevemente cada um dos personagens que vão participar do 

enredo, dando-lhes nomes e descrevendo suas características principais. Se possível, anote na lousa 

os dados para que todos possam registrá-los no caderno. 

Em seguida, eles deverão definir em conjunto os episódios que cada grupo desenvolverá para 

compor a série. Realize o mesmo processo de registro. 

 

Aula 2 – Planejamento e esboço do mangá 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula  

Organização dos alunos: em duplas ou quartetos. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, folhas sulfite. 

Atividade 1: Planejamento do mangá (20 minutos) 

Retome os dados registrados na aula anterior e peça, agora, a cada grupo que escreva o 

argumento do mangá que vão compor. Explique que o argumento é um resumo do enredo: situação 

inicial, conflito, desenvolvimento, resolução do conflito e desfecho. O público para o qual devem 

escrever é a própria turma e outros colegas da idade deles. Em seguida, oriente-os a elaborar um 
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roteiro com as imagens e os textos organizados em quadros de duas colunas: em uma devem descrever 

as cenas; na outra, as descrições das falas dos personagens e dos desenhos dos balões. 

Diga aos alunos que, como se trata de mangás, não existem regras em relação ao tamanho dos 

quadrinhos. Eles podem variar, dependendo da história. Oriente-os a dar atenção ao enredo, ou seja, 

à trama; para desenvolver adequadamente a sequência da narrativa nos quadros, isso é essencial. Peça 

que descrevam detalhadamente cada cena como se as estivessem visualizando. 

Atividade 2: Esboço do mangá (25 minutos) 

Terminado o roteiro, peça-lhes que esbocem os desenhos do mangá. Esse esboço deve ser 

feito a lápis e ter traços simples, esquemáticos, planejado de forma que possa ser alterado em relação 

à ocupação do espaço e aos textos dos balões que acompanham os desenhos. Lembre-os de fazer um 

primeiro quadro com o título do mangá e de usar os diferentes tipos de balão e recursos como 

interjeições e onomatopeias. É importante também que explorem as expressões faciais e corporais 

dos personagens, variando o enquadramento das cenas e os ângulos adotados. Informe que, nas 

próximas aulas, deverão finalizar o mangá. 

 

Aula 3 – Autoavaliação do esboço e edição do mangá 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula  

Organização dos alunos: em duplas ou trios. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, folhas sulfite, caneta hidrográfica preta de ponta fina e 

esboço do mangá elaborado na aula anterior. 

Atividade 1: Autoavaliação do mangá (15 minutos) 

Verifique com os grupos se o mangá está finalizado. Se necessário, dê-lhes tempo para os 

retoques finais. 

Em seguida, peça que façam uma autoavaliação do esboço que elaboraram na aula anterior. 

Para isso, forneça um roteiro com perguntas como: 

• O mangá possui um título? 

• Os desenhos representam a ordem dos acontecimentos da direita para a esquerda? 

• É possível entender o que ocorre por meio dos desenhos? 

• As expressões faciais e postura dos personagens contribuem para a compreensão da 
história? 

• Há variação no enquadramento das cenas e dos ângulos escolhidos?  

• A ordenação dos quadros, da direita para a esquerda, está correta? 

• Foram usados os balões adequados? 
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• As falas estão adequadas aos acontecimentos? 

• A linguagem está adequada aos personagens? 

• A pontuação nos textos está adequada? 

• As palavras estão escritas de acordo com as normas ortográficas? 

Atividade 2: Reelaboração do mangá (30 minutos) 

Após a autoavaliação, peça aos alunos que façam as alterações necessárias: cortes, acréscimos, 

alteração da ordenação dos quadros, redesign de cenas, entre outras. Em seguida, eles devem elaborar 

a versão definitiva, primeiramente com lápis e depois contornando com caneta hidrográfica preta de 

ponta fina. 

 

Aula 4 – Finalizando o mangá 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula  

Organização dos alunos: em duplas ou trios. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, folhas sulfite, lápis de cor, caneta hidrográfica preta de 

ponta fina e mangá elaborado na aula anterior. 

Oriente os alunos a retomar os mangás e iniciar o processo de finalização. Peça que façam os 

últimos retoques no contorno. Depois de finalizados, peça que reúnam os mangás para que sejam 

transformados em um almanaque. Faça cópias desse almanaque para deixar nas salas de aula e na 

biblioteca da escola. Se achar conveniente, digitalize os trabalhos e utilize com os alunos ferramentas 

digitais facilmente encontradas em sites de busca, que permitem criar, finalizar e/ou publicar mangás. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos.  

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos conheçam as características dos mangás. 

Em um segundo momento, espera-se que eles consigam produzir seus próprios mangás usando os 

recursos das histórias em quadrinhos, como balões, interjeições e onomatopeias.  

Os alunos também podem fazer uma autoavaliação, respondendo a questões como: Como sei 

que uma HQ é, na verdade, um mangá? Consigo usar adequadamente os diferentes tipos de balões? 

Consigo usar diferentes enquadramentos ao planejar um mangá? Compreendo a finalidade do uso de 

interjeições e onomatopeias? 
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Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nessa sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos aqui explorados. Por 

exemplo: 

1. Podemos afirmar que a base narrativa de uma HQ ou de um mangá está no roteiro? Justifique a 
afirmação. 

2. Qual é o recurso linguístico usado na representação de sons em uma HQ como o mangá?  

 

Gabarito das questões 

1. Sim, pois no roteiro são indicados os elementos do enredo ou da narrativa, que são: as falas, as 
descrições das cenas e as sequências dos acontecimentos.  

2. Onomatopeias. 
 


