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APRESENTAÇÃO

Em LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES E AS NOVAS PERSPECTIVAS 
DOS SABERES CIENTÍFICOS – VOL. III, coletânea de vinte capítulos que une 
pesquisadores de diversas instituições, se faz presente discussões de temáticas que 
circundam a grande área das Letras e dos diálogos possíveis de serem realizados 
com as demais áreas do saber.

Temos, nesse terceiro volume, dois grandes grupos de reflexões que explicitam 
essas interações. Neles estão debates que circundam estudos linguísticos; leitura e 
formação docente; e artes e suas nuances.

Estudos linguísticos, com quatro contribuições, traz análises uso de 
intensificadores, conectores discursivo-argumentativos, alteamento vocálico e 
análise crítica do discurso.

Em leitura e formação docente, com nove capítulos, são verificados estudos 
que versam sobre abordagens de leitura, mediação literária, emancipação do leitor, 
formação de leitores digitais, linguagem e interação, necessidades educacionais 
especiais, ensino de língua estrangeira, relações étnico-raciais, além de formação 
médica.

Nas artes e suas nuances, com seis leituras, são encontradas questões 
sobre o MUC-SP, o contemporâneo, Rodrigo Cunha, Amazônia, agroexperimentais, 
grafite, pichação e vinhetas.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os 
estudos aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos
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UM BREVE ESTUDO SOBRE AS VINHETAS

Lídia Carla Holanda Alcântara
http://lattes.cnpq.br/4122518442939684

RESUMO: O presente trabalho busca estudar 
um importante paratexto nas narrativas 
televisivas audiovisuais: as vinhetas. Para tanto, 
conceituaremos vinheta, bem como paratexto, 
este último de acordo com a concepção de Gerard 
Genette. Para exemplificar esse tipo específico 
de paratexto, utilizaremos algumas vinhetas 
de teleficção seriada brasileira. Como aparato 
teórico serão visitados os estudos de Guimaraes, 
Aznar e, como já foi dito anteriormente, Genette.
PALAVRAS- CHAVE: Vinheta; paratexto; 
audiovisual.

A BRIEF STUDY ON THE VIGNETTES 
ABSTRACT: The present paper aims to study an  
important paratext in the audiovisual television 
narratives: the vignettes. To do so, we wil 
conceptualize vignette, as well as paratext, this 
last one according to the conception of Gerard 
Genette. To exemplify this type of paratext, we 
will use some vignettes present in the brazilian 
serial teleficcion. As theoretical support, we will 
use the studies of Guimaraes, Aznar and, as it 
was said before, Genette.
KEYWORDS: Vignette; paratext; audiovisual.

1 |  INTRODUÇÃO 
Pode-se pensar que um livro é, 

basicamente, constituído por sua narrativa, 
pelas palavras que tecem sua trama, pelos 
seus personagens, espaços, tempos, dentre 
outros elementos. Contudo, não podemos 
esquecer que elementos também de extrema 
importância fazem parte da composição de 
uma obra, mas não, necessariamente, da 
narrativa. Assim acontece também, com as 
séries, minisséries, telenovelas. Esses são os 
chamados paratextos. É importante frisar, aqui 
que, para Genette (1982), os paratextos são 
elementos que acompanham a obra e garantem 
sua recepção e consumo pelos leitores, 
telespectadores. Os elementos paratextuais 
comuns são capa, contracapa, orelhas, títulos, 
subtítulos, ilustrações, prefácio, posfácio, 
nas minisséries e séries são as vinhetas, 
créditos, trilha sonora... ou seja, elementos que 
acompanham marginalmente um texto. Ora, o 
que seria de um livro ou de um DVD sem sua 
capa? Como chamaria a atenção dos leitores 
e espectadores, nas prateleiras e estantes das 
livrarias e lojas? Como seria uma telenovela 
sem suas vinhetas? Como identificar uma obra 
se não pelo seu título, que deve estar presente, 
comumente, na capa e nas vinhetas? Não há 
como.

Sendo assim, este estudo pretende 
abordar um importante paratexto dos meios 
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audiovisuais televisivos: as vinhetas. Para demonstrarmos a importância delas nas 
narrativas seriais  audiovisuais, utilizaremos como exemplo algumas vinhetas que 
foram idealizadas para a televisão brasileira. Vejamos esses exemplos no tópico a 
seguir.

2 |  DEFINIÇÃO
Vinheta, segundo Denise Guimarães (2007), deriva de “vinha”, e sua origem 

remonta ao século XV. As vinhetas, antigamente, faziam referência aos livros 
adornados com as chamadas Iluminuras, as quais poderiam ser definidas como 
páginas enfeitadas com folhas, uvas e trigo.

Segundo Aznar (1997), as Iluminuras remontam aos papiros egípcios do 
século XIV a.C. Os manuscritos gregos e romanos, por outro lado, só viriam a 
apresentar Iluminuras a partir do século IV d. C., quando a Igreja Católica começaria 
a adornar escrituras bíblicas, para que a população que não dominasse a escrita 
pudesse compreender um pouco do que estava ali exposto. As vinhetas eram, 
antigamente, acrescentadas às iluminuras como simplesmente uma forma de 
enfeitar as páginas, não contribuindo efetivamente para a significação do conteúdo 
do texto. Hoje, segundo Aznar (1997), a vinheta foi adaptada para os meios de 
comunicação como rádio, televisão e cinema, tendo se tornado um apelo decorativo 
de imagens e sons, que auxiliam as emissoras a se identificarem, bem como a 
venderem seus produtos. Sendo assim, podemos dizer que as vinhetas são as 
aberturas e encerramentos de novelas, séries, minisséries, seriados, e conseguem 
dizer muito sobre os episódios que as acompanham – mas, como as vinhetas da 
Idade Média, não contribuem, necessariamente, para a compreensão da narrativa. 
Trazem sons, imagens, dizeres, a logomarca da emissora, os nomes de atores, 
diretores etc. Elas têm a capacidade de representar a obra a ser exibida, ou pelo 
menos parte dela, bem como mostram aos telespectadores o tipo de programa 
que será transmitido. Vejamos a seguir, dois exemplos de vinhetas de abertura de 
minisséries, exibidas pela Rede Globo ao longo dos anos.

 Tomemos como exemplo a minissérie Hilda Furacão, que foi ao ar no ano de 
1998, baseada no romance homônimo de Roberto Drummond, e dirigida por Wolf 
Maia. A minissérie narra a trama da socialite Hilda Müller (interpretada por Ana Paula 
Arósio), a qual abandona seu noivo no altar e acaba se tornando a mais disputada 
prostituta de Belo Horizonte. Ela se apaixona pelo seminarista Malthus (Rodrigo 
Santoro), e os dois passam a viver um relacionamento proibido. A vinheta de abertura 
dessa minissérie tem aproximadamente um minuto, e traz como trilha sonora a 
música “Resposta ao Tempo”, de Nana Cayimi. A própria música da abertura, triste 
e melancólica, dá o tom da minissérie. Além disso, as imagens que vão aparecendo, 
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também representam bem os episódios que serão exibidos. Primeiramente, é 
visualizada uma penteadeira com um espelho, no qual aparece o reflexo de uma 
cama. Atrás da cama, uma luz vermelha piscando. A cama e a luz vermelha remetem 
os telespectadores à luxúria e vida sexual da prostituta Hilda Furacão, protagonista 
da minissérie. Logo depois, surge o corpo de uma mulher em um vestido de noiva e, 
conforme o vestido vai aparecendo em um giro de 360º, observa-se, em um efeito 
visual, por baixo da roupa branca de noiva, uma lingerie preta. A roupa de noiva 
representa o momento em que a socialite Hilda Müller abandona o noivo no altar, ao 
passo que a lingerie preta simboliza a passagem de Hilda Müller para a prostituta 
Hilda Furacão. Conforme essas imagens vão aparecendo, o nome “Hilda Furacão” 
passa pela tela, piscando em vermelho, o que pode simbolizar o letreiro de um motel 
ou bordel, remetendo à vida de prostituição que será narrada. 

Na minissérie de 2014, de George Moura, Amores Roubados, inspirada no 
livro - o qual foi escrito, inicialmente, como folhetim - A Emparedada da Rua Nova, 
a vinheta de abertura também já mostra um pouco do que tratam os episódios da 
trama. A minissérie, que se passa no sertão nordestino, traz a história de Leandro 
(Cauã Reymond), um jovem sedutor que se envolve com várias mulheres, dentre 
elas Isabel (Patrícia Pillar) e Celeste (Dira Paes), ambas casadas, e Antônia (Ísis 
Valverde), solteira, porém filha de Isabel.  Todas elas acabam se apaixonando por 
Leandro, no entanto, a única correspondida é Antônia. Os dois vivem um caso de 
amor que acaba tragicamente, quando Leandro é assassinado a mando de Jaime 
(Murilo Benício), marido de Isabel e pai de Antônia. O assassinato é motivado pelo 
fato de Jaime descobrir o envolvimento da esposa com o jovem, mas não desconfia 
do envolvimento do mesmo com a filha. A vinheta de abertura tem a duração de 
aproximadamente quarenta segundos, e é quase toda em preto e branco. A ausência 
de cores já traz o conteúdo melancólico e trágico dos episódios, conteúdo esse 
que se solidifica com a música instrumental, composta por arranjos de guitarras 
e violinos, que acompanha as imagens da abertura. A vinheta inicial é composta 
inteiramente por imagens paradas, fotografias dos personagens, de paisagens 
do sertão e cenas da minissérie (Antônia, uma das protagonistas, passa diversos 
episódios fotografando pessoas e paisagens, daí a referência a fotografias). A 
única parte colorida aparece ao final, no título da minissérie, e a cor escolhida é o 
vermelho, talvez para simbolizar a paixão e a morte.

As vinhetas, além de chamarem a atenção dos telespectadores para o 
programa a ser exibido, dá o tom dá narrativa que será mostrada. Ainda segundo 
Guimarães (2007), o valor estético se junta ao persuasivo para formar a vinheta. 
É o que acontece com os exemplos de vinhetas que vimos até então. Além de 
darem o tom e mostrarem um pouco da narrativa, buscam persuadir e convencer 
os telespectadores da qualidade das minisséries, e de como elas podem ser 
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interessantes. Por isso, normalmente, a escolha das imagens e músicas que formam 
as vinhetas, é cuidadosa.

 Além disso, as vinhetas de abertura mostram os nomes dos atores e atrizes 
que constituem o elenco.Constatam-se, ainda, as vinhetas de intervalo e as 
vinhetas de encerramento. As vinhetas de intervalo marcam a entrada e término 
dos comerciais, e duram poucos segundos. As vinhetas de encerramento, por sua 
vez, como o próprio nome sugere, marcam o fim dos episódios. Normalmente, elas 
são bem semelhantes às vinhetas de abertura, mas trazem os nomes dos demais 
integrantes que participam da minissérie, seja na produção, seja na atuação, na 
edição, no continuísmo, etc. No caso de Hilda Furacão, a vinheta de encerramento 
traz em segundo plano as palavras “Hilda Furacão”, como se fosse o letreiro de um 
bordel, com “Furacão” piscando em vermelho, e a mesma trilha sonora da abertura. 

Em Amores Roubados, a vinheta de encerramento traz, assim como na 
abertura, imagens, fotografias em preto e branco. A trilha sonora, por sua vez, varia 
de acordo com a música com a qual o episódio finaliza.

3 |  CONCLUSÃO 
Como pudemos perceber, as vinhetas são importantes paratextos que 

constituem as minisséries, tendo a função de introduzir e encerrar um episódio, 
ou até mesmo separá-lo do horário comercial. Hoje, tem-se um cuidado grande na 
produção de uma vinheta, até mesmo porque ela chama a atenção do público para 
a minissérie que será transmitida. Ela seria o equivalente à capa e à contracapa de 
um livro.  E, como tal, também vale à pena serem estudadas.
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