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A LEITURA DE ADAPTA¢ìES LITERĆRIAS NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

THE READING OF LITERARY ADAPTATIONS IN BRAZILIAN SCHOOLS 

Carolina dos Reis Salom«o 
Universidade Federal de S«o Paulo 

 
 

 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo analisar como as hist·rias em quadrinhos, principalmente as adapta»es 
liter§rias, podem contribuir no aprendizado do aluno. Tamb®m ser«o analisadas as rea»es dos 
estudantes ap·s a leitura dos textos em quadrinhos e seus interesses em leituras posteriores, inclusive 
das pr·prias obras que serviram de originais para as adapta»es e quais s«o os benef²cios de sua 
utiliza«o em sala de aula.  
 
Palavras-chave: hist·ria em quadrinhos; adapta»es liter§rias; leitura  

 
 
ABSTRACT 
This article aims to analyze how comic books, and mainly literary adaptations contribute to student's 
learning. It will also be analyzed the reactions of students after reading texts in comic books and their 
interests in subsequent readings, including their own works that formed the original to adaptations and 
what are the benefits of its use in the classroom  
 
Key words: comics; literary adaptations; lecture   
 
 

 

 INTRODU¢ëO 

 

A utiliza«o de hist·rias em quadrinhos (HQs) na educa«o brasileira vem sendo estudada e 

debatida por diversos estudiosos da linguagem, do ensino da l²ngua portuguesa e tamb®m de suas 

literaturas. 

As HQs, por mais que j§ sejam utilizadas em diversas escolas brasileiras em aulas de leitura ou de 

l²ngua portuguesa, ainda n«o s«o bem aproveitadas, isto ®, os professores ainda sentem algumas 

dificuldades em sua utiliza«o, por n«o aceitarem que os quadrinhos s«o recursos v§lidos de ensino e por 

trat§-los somente como uma narrativa ilustrada, n«o dando seu real valor, o de um texto que se utiliza de 

palavras e de imagens. 

O ensino por meio dos quadrinhos pode e deve ser completo, trabalhado de forma mais 

aprofundada, analisando minuciosamente cada detalhe, cada componente da obra. Esse trabalho enriquece 

a did§tica, desperta no aluno o interesse pelos mais diversos assuntos e o faz descobrir novos mundos, 

novas narrativas. Romances de s®culos passados que foram adaptados para os quadrinhos s«o um novo 

olhar para essa hist·ria. 

O professor, ao se utilizar de adapta»es liter§rias em quadrinhos nas aulas de literatura, por 

exemplo, pode abordar diversos pontos para fortalecer e incrementar a compreens«o do aluno quanto 

¨quela obra, desde a an§lise da forma como a hist·ria foi transposta na adapta«o at® quantos elementos 

foram acrescidos nessa adapta«o e se esses elementos alteraram ou n«o o sentido do texto fonte. 
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As HQs n«o s«o apenas para serem contadas para crianas e com fun«o somente de 

entretenimento. Elas, al®m disso, colaboram para um aprendizado mais simples, com maior interesse dos 

alunos, pois motiva a leitura, devido ¨s figuras e ¨ linguagem utilizada. 

Ao longo deste artigo, ser«o expostos resultados colhidos com alunos que t°m contato com diversos 

tipos de textos, sejam eles literatura ou hist·rias em quadrinhos, e quais foram suas rea»es ao lerem 

adapta»es liter§rias em quadrinhos, j§ que estas contribuem para um aprendizado mais atrativo e din©mico 

e que s«o acess²veis a todos os p¼blicos de todas as idades. 

 

 

 FUNDAMENTA¢ëO TEčRICA 

 

As hist·rias em quadrinhos s«o elementos que, de uns anos para c§, ganharam maior visibilidade 

nas salas de aula das escolas brasileiras. Essa visibilidade se deu pela introdu«o de livros com adapta»es 

liter§rias em quadrinhos que foram cedidos ¨s escolas por interm®dio do Programa Nacional Biblioteca na 

Escola (PNBE), do Governo Federal, que entende essa atitude como um incentivo ao aluno para que ele se 

interesse cada vez mais por obras liter§rias que atualmente n«o s«o lidas com frequ°ncia, conforme vemos 

no edital do PNBE 2009, em que 300 obras foram destinadas aos alunos do ensino fundamental e outras 

300, aos alunos do ensino m®dio. Destes n¼meros, 15 t²tulos em quadrinhos foram para o ensino 

fundamental e seis para o ensino m®dio. 

£ importante ressaltarmos que os quadrinhos n«o podem ser classificados como literatura ou algum 

derivado. Os quadrinhos s«o textos multimodais, isto ®, utilizam-se de conjuntos de signos verbais e n«o 

verbais para compor um sentido. A literatura pode se utilizar das hist·rias em quadrinhos para facilitar o 

acesso aos alunos, mas isso n«o transforma uma na outra. 

De acordo com Ramos (2012, p. 17) 

 

Quadrinhos s«o quadrinhos. E, como tais, gozam de uma linguagem aut¹noma, que usa 
mecanismos pr·prios para representar os elementos narrativos. H§ muitos pontos comuns 
com a literatura, evidentemente. Assim como h§ tamb®m com o cinema, o teatro e tantas 
outras linguagens. 

 

Com esse racioc²nio, chega-se ¨ ideia de que tanto a literatura como a hist·ria em quadrinhos 

possuem pontos comuns, mas com linguagens diferentes. A linguagem utilizada, ou at® mesmo a 

adapta«o do enredo para os quadrinhos, mant®m o sentido principal da narrativa. De acordo com Pina 

(2012, p. 65) 

 

Essas adapta»es n«o devem, necessariamente, copiar a obra-fonte. Enquanto arte, a 
linguagem quadrin²stica agrega aspectos e valores ¨ linguagem liter§ria. Ent«o, conceber 
os quadrinhos como arte aut¹noma ð e a literatura em quadrinhos como um g°nero dessa 
arte ð ® o primeiro passo para discutir seu potencial de forma«o de gosto, de cria«o 
simb·lica de um leitor diferenciado. 
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Nesse excerto, a autora refora a ideia de que os quadrinhos compreendem um ramo e literatura 

outro, mas que esta pode ser escrita no formato daquela e permite que sejam inclu²dos novos valores e 

novas caracter²sticas ao novo texto. 

Os quadrinhos ainda s«o vistos apenas como um recurso que pode ser usado para complementar 

uma aula, seja no aspecto da an§lise sint§tica do texto escrito, ou somente como materiais de divers«o de 

crianas e adolescentes, por®m o uso das HQs vai muito al®m. Sua an§lise n«o se prende somente ao texto 

escrito, mas se completa com as imagens, j§ que ambos comp»em esse g°nero. 

As adapta»es liter§rias em quadrinhos n«o s«o produzidas para um p¼blico espec²fico, como, por 

exemplo, jovens e crianas. S«o produzidas para qualquer faixa et§ria que quer conhecer uma nova vis«o 

de uma obra liter§ria, at® mesmo daquelas que j§ tenha lido quando jovem. 

Pina (2012, p. 124) defende que as adapta»es liter§rias s«o produzidas para qualquer idade, pois, 

 

Assim, entendo que as adapta»es dos cl§ssicos para a linguagem dos quadrinhos podem, 
sim, entrar com grandes vantagens no infinito jogo da forma«o do gosto pela leitura 
liter§ria na contemporaneidade, acercando-se n«o apenas dos pequenos leitores, mas 
viabilizando a intera«o com diferentes segmentos et§rios e sociais do potencial leitorado 
brasileiro. 

 

 

Os quadrinhos seriam sim recursos que podem e devem compor o leque de leitura de estudantes e 

tamb®m de toda a sociedade de um modo geral, j§ que possuem uma gama de variedades, que satisfazem 

os mais variados gostos de leitura e que podem ser utilizados em qualquer atividade que envolva leitura e 

an§lise dos elementos textuais. 

Para Vergueiro e Ramos (2013, p. 40), a leitura de diversos g°neros tamb®m ® defendida, visto que, 

 

Leitura n«o ® s· livro. Leitura ® tudo. Como j§ dizia o educador Paulo Freire (1988), ña 
leitura do mundo precede a leitura da palavraò. Assim, pode-se dizer que uma leitura 
sempre ® o caminho para outras mais, numa espiral sem comeo ou fim. Um outdoor leva 
a uma fotografia, que leva a um v²deo, que leva a um programa de televis«o, que leva a 
um desenho animado, que leva a uma hist·ria em quadrinhos, que leva a um livro, que 
leva a um filme, que leva a um outdoor anunciando a estreia do longa-metragem. 

 

 

Com isso, ® poss²vel perceber que todo indiv²duo est§ cercado de leitura. Portanto, os alunos nas 

escolas precisam entrar em contato com todo e qualquer tipo de leitura que fortalea e amplie seus 

conhecimentos e seu gosto pela leitura, seja ela em quadrinhos ou de literatura, assim como vemos nos 

Par©metros Curriculares Nacionais (PCN), do Governo Federal, que tamb®m defendem que cada cidad«o 

est§ rodeado de linguagem e que isso contribui para o exerc²cio de sua cidadania. J§ que o ser humano se 

comunica diariamente com todos a sua volta, utilizando-se dos diversos meios de linguagem. 
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 ANĆLISE 

 

Para analisar a leitura das adapta»es liter§rias em quadrinhos com os alunos das escolas p¼blicas 

brasileiras, foi realizada uma pesquisa no dia 22 de julho de 2014 em uma escola estadual do munic²pio de 

Guarulhos, S«o Paulo. Os requisitos de escolha foram: que a escola tivesse recebido nos ¼ltimos cinco 

anos o acervo do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) e que tivesse ensino fundamental II e 

ensino m®dio, visto que os livros recebidos s«o destinados aos alunos das s®ries correspondentes. 

Foram escolhidas duas s®ries: o 8Ü ano do ensino fundamental e o 3Ü ano do ensino m®dio. De cada 

uma dessas s®ries foram selecionados dez alunos, sendo cinco meninos e cinco meninas. 

Todos os alunos selecionados responderam a um question§rio com dez perguntas sobre seus h§bitos 

de leitura, como o que costumam ler, o que gostam de ler e onde, normalmente, leem. Ap·s o 

preenchimento do question§rio, os alunos do 8Û ano do ensino fundamental leram a adapta«o liter§ria em 

quadrinhos de ñDom Casmurroò, de Machado de Assis, e os alunos do 3Ü ano do ensino m®dio leram a 

adapta«o liter§ria em quadrinhos de ñSonho de uma noite de ver«oò, de William Shakespeare. 

Depois da leitura, os alunos responderam a outro question§rio, com nove perguntas espec²ficas, de 

interpreta«o da leitura realizada e seus interesses em pr·ximas leituras. Comearemos com a apresenta«o 

dos resultados do 3Ü ano do ensino m®dio. Iremos nos ater apenas ao segundo question§rio, que traz as 

informa»es mais relevantes ¨ pesquisa. 

Logo na primeira pergunta que era ñO que voc° achou do livro óSonho de uma noite de ver«oô?ò, 

obtivemos como respostas que: 

 

90% dos alunos gostaram da adapta«o liter§ria e 

10% dos alunos n«o gostaram. 

 

Na segunda pergunta, ñDepois de ler essa obra, voc° teria interesse em ler a hist·ria original de 

óSonho de uma Noite de Ver«oô, escrita por William Shakespeare?ò, os resultados obtidos foram: 

 

70% sim; 

10 % n«o e 

20% n«o, porque j§ li a obra agora. 

 

Da terceira ¨ sexta pergunta, obtivemos respostas positivas, j§ que eram quest»es interpretativas da 

obra lida. Isso mostra que os alunos compreenderam de modo satisfat·rio, o conte¼do da adapta«o 

liter§ria. A partir da s®tima pergunta, pudemos observar o verdadeiro intuito da pesquisa, analisar se os 

alunos ler«o ou n«o as obras originais depois de lerem as adapta»es liter§rias em quadrinhos. A s®tima 

quest«o era ñDepois do contato com essa obra, voc° teria interesse em ler (pode assinar mais de uma 

op«o, se julgar necess§rio):ò. As respostas foram: 
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80% leriam outra adapta«o liter§ria em quadrinhos; 

70% leriam a obra original escrita por Shakespeare; 

50% leriam uma hist·ria em quadrinhos; 

60% leriam uma obra liter§ria e 

10% n«o teriam interesse em ler nenhuma das op»es indicadas. 

 

Com isso, percebemos que os alunos se sentiram atra²dos em ler a obra original ap·s o contato com 

a adapta«o, mas que a adapta«o em quadrinhos tamb®m foi muito aceita. Os alunos demonstraram que 

tanto as HQs como a literatura possuem espao em seus h§bitos de leitura, que eles n«o devem ser 

comparados, ou at® mesmo que um seja depreciado em benef²cio do outro. 

As duas ¼ltimas perguntas foram respondidas em raz«o da s®tima quest«o, j§ que nesta os alunos 

disseram quais tipos de leitura fariam ap·s a adapta«o liter§ria lida. 

Na oitava pergunta, ñSe voc° assinalou a op«o óhist·rias em quadrinhosô, quais delas voc° gostaria 

de ler? Se n«o assinalou essa op«o, passe, por favor, para a quest«o seguinte.ò, tivemos as seguintes 

respostas: 

 

50% leriam adapta«o liter§ria; 

10% leriam charges; 

20% leriam graphic novels; 

10% leriam hist·rias em quadrinhos infantis; 

20% leriam mang§s; 

20% leriam super-her·is e 

10% leriam tiras. 

 

E na nona e ¼ltima pergunta, ñSe voc° assinalou a op«o óobra liter§riaô, quais delas voc° gostaria 

de ler? Se n«o assinalou essa op«o, deixe em branco.ò, as respostas foram: 

 

40% leriam contos; 

30% leriam cr¹nicas; 

20% leriam literatura infantojuvenil; 

20% leriam poemas; 

70% leriam romances; 

40% leriam romances de aventura; 

10% leriam romances policiais e 

30% leriam teatro. 
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Diante dos resultados colhidos com os alunos do ensino m®dio, foi constatado que as hist·rias em 

quadrinhos, independentemente do tipo, ainda permanecem no cotidiano dos alunos, juntamente com 

diversos tipos de literatura. 

Com os alunos do ensino fundamental, obtivemos respostas semelhantes, mas que tamb®m 

merecem ser analisadas com mais afinco. 

ê primeira pergunta, ñO que voc° achou do livro óDom Casmurroô?ò, as respostas colhidas foram: 

 

70% dos alunos gostaram e 

30% dos alunos gostaram mais ou menos. 

 

Na segunda pergunta, ñDepois de ler essa obra, voc° teria interesse em ler a hist·ria original de 

óDom Casmurroô, escrita por Machado de Assis?ò, as respostas obtidas foram: 

 

80% sim; 

10% n«o e 

10% n«o, porque j§ li a hist·ria agora. 

 

Nas quest»es 3, 4 e 6, que eram de interpreta«o da hist·ria relatada, as respostas foram 100% 

corretas, enquanto na quinta quest«o houve uma diverg°ncia de respostas. A quest«o era ñAp·s a leitura da 

hist·ria, h§ uma d¼vida que fica no ar:ò. Como respostas, tivemos: 

 

20% o destino de Bentinho se tivesse sido padre; 

0% o motivo da morte de Escobar; 

60% se Capitu traiu Bentinho; 

10% a raz«o de o casamento de Capitu e Betinho ter terminado e 

10% o motivo de a hist·ria ter sido escrita. 

 

Ao analisarmos essa pergunta, vemos que os alguns alunos sentiram dificuldade em compreender 

qual ® a d¼vida que realmente fica no ar, j§ que somente 60% dos alunos disseram ser a poss²vel trai«o de 

Capitu. 

Esse resultado mostra que uma parcela dos alunos com faixa et§ria entre 13 e 14 anos n«o est§ apta 

para entender com perfei«o uma trama mais elaborada como, por exemplo, ñDom Casmurroò, de 

Machado de Assis. Ou, ent«o, que hist·rias como essa n«o prendem a aten«o de adolescentes. 

Voltando ao question§rio, a s®tima pergunta ñDepois do contato com essa obra, voc° teria interesse 

em ler (pode assinar mais de uma op«o, se julgar necess§rio):ò. As respostas foram: 
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60% leriam uma adapta«o liter§ria em quadrinhos; 

80% leriam o romance original escrito por Machado de Assis; 

30% leriam uma hist·ria em quadrinhos; 

20% leriam uma obra liter§ria e 

0% n«o teria interesse em ler nenhuma das op»es indicadas. 

 

As duas ¼ltimas perguntas, assim como no question§rio do ensino m®dio, fazem men«o ¨ s®tima 

pergunta e s· foram respondidas de acordo com as respostas dadas na quest«o anterior. 

Na oitava quest«o, ñSe voc° assinalou a op«o óhist·rias em quadrinhosô, quais delas voc° gostaria 

de ler? Se n«o assinalou essa op«o, passe, por favor, para a quest«o seguinte.ò, as respostas foram: 

 

40% leriam adapta»es liter§rias; 

10% leriam charges; 

20% leriam graphic novels; 

10% leriam hist·rias em quadrinhos infantis; 

40% leriam mang§s; 

30% leriam super-her·is e 

10% leriam tiras. 

 

Na nona e ¼ltima quest«o, ñSe voc° assinalou a op«o óobra liter§riaô, quais delas voc° gostaria de 

ler? Se n«o assinalou essa op«o, deixe em branco.ò, obtivemos as seguintes respostas: 

 

40% leriam contos; 

40% leriam cr¹nicas; 

40% leriam literatura infantojuvenil; 

20% leriam poemas; 

30% leriam romances; 

40% leriam romances de aventura; 

0% leriam romances policiais e 

20% leriam teatro. 

 

Com todos esses dados em m«os, vimos que os alunos do ensino fundamental possuem h§bitos de 

leitura diversificados e que abrangem literatura e HQs. 

Isso mostra que eles n«o se prendem somente a um estilo de leitura, mas que ainda esses n¼meros 

podem melhorar e muito, pois ainda h§ certo preconceito que circunda as HQs dizendo que estas n«o s«o 

recursos que podem ser utilizados no ensino de uma forma mais complexa, com mais profundidade, mas 
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que s«o somente materiais sup®rfluos, em que s«o analisados os textos escritos sem fazerem men«o ao 

texto n«o verbal. 

 

 CONSIDERA¢ìES FINAIS 

 

Diante de todos os resultados apresentados, ® poss²vel analisar que a escola tem uma grande parcela 

de responsabilidade na vida leitora do aluno, visto que a maioria do que ® lido por um jovem em sua 

adolesc°ncia e juventude ® pedido em sala de aula. E que nem sempre ® aquilo de que o jovem realmente 

gosta de ler. 

Tamb®m ® preciso desmistificar a ideia de que a hist·ria em quadrinhos n«o ® um b¹nus no ensino 

da l²ngua portuguesa ou de uma aula de leitura, mas que possui muito conte¼do para ser trabalhado em sala 

de aula, haja vista que possui in¼meros elementos que podem ser analisados por professores e alunos, 

como as imagens foram dispostas nas p§ginas, como os textos conversam com as imagens para dar o 

sentido correto da narrativa. 

Segundo Zeni (2013, p. 127) 

 

As produ»es em quadrinhos baseadas em obras liter§rias devem ser avaliadas por seu 
valor como arte aut¹noma, e n«o ¨ sombra da produ«o original. Podemos, entretanto, 
aproveitar a proximidade dessas adapta»es e do texto que lhe serviu de base para buscar 
uma leitura diferenciada, uma outra vis«o da obra liter§ria. 

 

Outro aspecto importante merece nossa aten«o: as hist·rias em quadrinhos tamb®m podem ser 

usadas para incentivar novas leituras, como obras liter§rias que j§ n«o s«o lidas com frequ°ncia atualmente, 

pois o aluno pode ter um primeiro contato com a adapta«o liter§ria em quadrinhos e com isso, se 

interessar em ler a obra original. 
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SIMULATION OF REALITY AND SIMULACRUM IN THE COMICS               
CITY OF GLASS  

Daniela dos Santos Domingues Marino 
 
 
 
 

 

RESUMO 
O presente artigo busca identificar marcadores que possam confirmar a presena dos conceitos de 
simula«o de realidade e simulacro na hist·ria em quadrinhos Cidade de Vidro, baseada na obra 
hom¹nima de Paul Auster. Plat«o tratou os conceitos de simula«o da realidade e simulacro em obras 
como O Sofista e A Rep¼blica, onde procurou estabelecer as particularidades que distinguem um 
objeto de sua imagem semelhante ou mim®tica de suas reprodu»es e simulacros, mas suas ideias s«o 
questionadas pelo fil·sofo Gilles Deleuze em Plat«o e o Simulacro ao citar o termo revers«o do 
platonismo de Nietzche e expandidas em conceitos sobre hiper-realidade de Jean Baudrillard em 
Simula»es e Simulacros.  
 
Palavras chave: quadrinhos; simula«o; simulacro. 
 
 
ABSTRACT 
The aim of this article is to identify markers that may confirm the presence of concepts of simulation 
and simulacrum in the Comics City of Glass, based on the homonym work of Paul Auster. Plato first 
talked about the concepts of simulation and simulacrum in works such as Sophist and The Republic, in 
which he tried to establish the particularities that distinguish an object and its similar or mimetic image 
from its reproductions and simulacrums, but his ideas are questioned by the philosopher Gilles 
Deleuze in Plato and the Simulacrumwhen he coined the term reversal of Platonism and then 
expanded to the hyper-reality concept of Jean Baudrillard in Simulations and Simulacrum.  
 
Keywords: comics; simulation; simulacrum. 

 

 

 

 

 INTRODU¢ëO  

  

 Um telefonema errado, a pessoa errada e a vida do escritor de romances policiais Daniel Quinn 

toma um rumo que o leva a uma investiga«o digna de seus livros. N«o sabemos muito sobre Quinn, a n«o 

ser que teria perdido esposa e filho e que a partir deste evento resolve assumir um pseud¹nimo para 

continuar publicando seus livros. Sua fuga da realidade atrav®s da inven«o de um nome e de suas 

andanas aleat·rias pela cidade de Nova York encontra fundamento nas teorias de Freud sobre a perda da 

realidade na neurose e na psicose, onde o psicanalista afirma que toda neurose perturba a rela«o do 

paciente com a realidade e que em casos mais graves, significaria uma fuga concreta da vida real (FREUD, 

1924, p. 1): ñOnde quer que eu n«o esteja ® onde me sinto eu mesmoò (KARASIK; MAZZUCHELLI, 

1998, p. 104).  
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 Se Quinn j§ havia obliterado sua exist°ncia atrav®s do pseud¹nimo William Wilson, ao receber um 

telefonema misterioso procurando o detetive Paul Auster ele assume uma terceira personalidade. Embora 

este processo se d° de forma consciente uma vez que Quinn decide como deve agir de acordo com as 

circunst©ncias, a realidade ® percebida por ele conforme a identidade que assume.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 1 - Reprodu«o - Mazzucchelli. Daniel Quinn ï Fonte: HQ Cidade de Vidro (1998)  

  

 Ao aceitar o caso de Peter Stillman como o detetive Paul Auster, Quinn ® levado a uma busca de 

resultado t«o inconclusivo quanto sua pr·pria hist·ria, deixando o leitor com d¼vidas sobre a ocorr°ncia 

dos fatos ou mesmo sobre a exist°ncia dos personagens envolvidos. Este questionamento acerca da 

realidade e a percep«o dos personagens sobre ela nos remete ¨s teorias de Jean Baudrillard que teriam 

influenciado a cria«o de roteiros de filmes como Cidade das Sombras(1998),13Ü Andar(1999) e Matrix 

(1999), obras cujos fundamentos mant°m um di§logo constante com a HQ de Cidade de Vidro.  

 Da mesma forma que conceitos de simula«o da realidade e seus simulacros podem ser 

identificados na adapta«o de Cidade de Vidro para os quadrinhos, estes conceitos tamb®m podem ser 

aplicados ¨ compara«o da obra original com sua vers«o a partir das ideias de Plat«o, Deleuze e Hutcheon 

onde o questionamento se relaciona muito mais com o valor de cada uma do que propriamente com a 

percep«o da realidade dos personagens, mas cujas ra²zes est«o na discuss«o sobre a import©ncia de uma 

obra em rela«o ¨s suas c·pias, principalmente ap·s o advento da litografia, da imprensa, da fotografia e 

do cinema, que teriam possibilitado a reprodu«o de obras em escala industrial.  

 Independentemente da conclus«o que possamos chegar, ® poss²vel dizer que n«o s· os conceitos de 

simula«o e simulacro permitem leituras m¼ltiplas da obra de Paul Auster, de acordo com autor escolhido, 

como tamb®m possibilitam a compara«o da obra original e sua vers«o para HQ sob a perspectiva dos 

valores estabelecidos em obras cl§ssicas e contempor©neas.  

 


