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Resumo: 

Essa dissertas;iio de mestrado pretende analisar as tendencias da moda 

primavera/verao 97, para os segmentos adultos masculine e feminino, atraves dos discursos 

e imagens oferecidos e considerados dentrO de estudos de casos de tres empresas 

multinacionais, que comercializam inforrna96es e materia-prima para produs;iio de vestu:lrio 

e dois programas de moda das TV s por assinatura. 

11 



12 



INDICE 

lntrodu<;iio ......................................................................................................................... l7 

PARTE I 

Capitulo I (Profissionalizando os Caminhos da Moda) ................................................... .27 

Capitulo II (0 Nascimento dos Temas) ............................................................................ 67 

Capitulo ill (As Tendencias de Moda) ........................................................................... l47 

Bibliografia Parte 1. ........................................................................................................ 273 

PARTE IT 

Capitulo IV (Os Programas de Moda) ............................................................................ 277 

Capitulo V (As Noticias de Moda) ................................................................................. 309 

Conclusao ....................................................................................................................... 433 

Bibliografia Parte II ........................................................................................................ 457 

Anexos ............................................................................................................................ 459 

13 



14 



Lista de Figuras 

Figura 1: "Rafzes"/"Promostyl" ....................................................................................... 85 

Figura 2: "Cultures"/"Promostyl" .................................................................................... 88 

Figura 3: "Performances"/"Promostyl" ............................................................................ 92 

Figura 4: "Icones"/"Promostyl" ........................................................................................ 96 

Figura 5: Tabela de Cores Segmento Feminino/"Ciba" .................................................. l01 

Figura 6: "Cultura Negra"/"Ciba" ................................................................................... 104 

Figura 7: "Volta a Burguesia" /"Ciba" ............................................................................. 1 07 

Figura 8: "Linguagem do Corpo"/"Ciba" ................................ : ... ~ ................................... 110 

Figura 9: "Entre a Agua eo Ceu"/"Ciba ....................................................................... 112 

Figura IO: Tabela de Cores Segmento Masculino/"Ciba" ................................................ ll3 

Figura 11: "Sa1ao"/"Ciba" ................................................................................................. 116 

Figura 12: "Rua"/"Ciba" .................................................................................................... l18 

Figura 13: "Sahara"/"Ciba" ................................................................................................ 121 

Figura 14: "Cena"/"Ciba" ................................................................................................... 124 

Figura 15: Tabela de Cores Du Pont/"Du Pont'' ................................................................. 128 

Figura 16.1: "Fibroso"/"Du Pont" ....................................................................................... 132 

Figura 16.2: "Fibroso"/"Du Pont" ....................................................................................... 133 

Figura 16.3: "Fibroso"/"Du Pont" ....................................................................................... 134 

Figura 17.1: "Suculento"/"Du Pont" ................................................................................... 136 

Figura 17.2: "Suculento"/"Du Pont" ................................................................................... 137 

Figura 17.3: "Suculento"/"Du Pont" ................................................................................... 138 

Figura 18.1: "Polido"/"Du Pont" ........................................................................................ 140 

Figura 18.2: "Polido"/"Du Pont" ........................................................................................ 141 

Figura 18.3: "Polido"/"Du Pont" ........................................................................................ 142 

Figura 19.1: "Espumante"/"Du Pont" ................................................................................. 144 

Figura 19.2: "Espumante"/"Du Pont" ................................................................................. 145 

Figura 19.3: "Espumante"/"Du Pont" ................................................................................. 146 

15 



16 



lntrodu~o 

Talvez, fosse culpa de meu comportamento irrequieto, a vontade, quase visceral, de 

ir por onde alguns sonhos se tornam realidade ... Isso, sem duvida, transformou o que era 

curiosidade em puro sofrimento, mas, tarnbem, contentamento ... Parecem ate aquelas coisas 

que se mesclam pela beleza e pela maldade ... 

A situa~o a que me refiro foi aquela que aconteceu cornigo durante os primeiros 

meses de 1994. No total, alguns poucos dias que, no entanto, iriam mudar completarnente o 

rumo de rninha vida. 

0 sofrimento foi o de chegar a cidade de Sao Paulo com as "malas nas maos" e 

perceber que o lugar que ia "morar" nao seria mais possfveL.. 

Ja era tarde e eu voltava do primeiro dia de meu curso de "Desenvolvimento 

Criativo, Pesquisa, Orienta~o de Moda e Desenvolvirnento Criativo de Col~oes", na 

FAAP Moda. Toda feliz, despertava para urn mundo novo, cheio de possibilidades ... 

Lembro-me ate hoje do professor- Carlos Simoes - quantas novidades nos trazia. Ele e uma 

daquelas pessoas que cruzam nossas vidas e nos fazem refletir sobre a verdade das coisas, 

sobre a sensibilidade de olhar em volta e sentir o mundo. Quero dizer que somente algumas 

pessoas possuem o dom supremo de se doar, de conseguir chegar onde outras conseguem; 

de ensinar, com carater, penetrando a alma humana e de nos fazer, enfun, perceber a moda. 

Senti-la como a palpita~ao de nosso cora~o, pois ela e fruto de sensa~es, desejos, 

necessidades, sonhos ... Quando ele nos falava para sentir o comportamento de urn tecido 

macio, sedoso e escorregadio, era para, na verdade, sentirmos a sensa~o que tal contato 

trazia aos nossos sentirnentos (o "toque", como dizem alguns). A seda nos trazia o prazer de 

sentir alguem nos envolvendo docemente; o indigo, a for~ de enfrentar o dia-a-dia; as 

rnicrofibras, a vontade de passear livremente contra o vento ... Eu poderia descrever boas 

paginas sobre algumas das sensa~6es maravilhosas que inventavamos ... 

Dedico em boa parte esse trabalho ao querido professor que me introduziu nos 

carninhos da moda. Homem franco e generoso, ainda continua a oferecer seus talentos a 

grande cidade de Sao Paulo. 

A estrada trilhada foi dolorosa, adrnito, mas as experiencias sempre, urn dia, nos 

convencem de que algo valeu a pena. V aleu, e muito. 
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Depois de urn mes na cidade, ja estava desesperada sem trabalho. Poi, entao, 

naquele dia em que tudo parecia ruim dernais para ser verdade, que encontrei emprego 

atraves de urna das alunas do curso. Urna confeccionista de roupa classica feminina. 0 

nome era "Espa~o M", de Mercedes, a proprietaria. 

Comecei, entao, o meu trajeto diario da esta¢o "Republica" ate a "Barra Funda" e, 

ao Iongo do percurso, ia observando rostos muito sofridos. Pessoas que se entregavam ao 

barulho do trem e conseguiam, mesmo assim, compensar as horas do sono que se 

interromperam pela dura rotina de suas vidas. 0 trem andava e eu as observava. As vezes, 

porem, entrava alguem ou alguns grupos que "gritavam" ao cenano exposto. Quem eram? 

0 que eram? De onde vinham? Por que suas aparencias nao se confundiam com as das 

outras pessoas? 

Eram somente pessoas. Pessoas da "moda", ou melhor, que estavam na "moda". 

Certas coisas s6 fazem sentido quando as percebemos em seu local de origem. E 

necessario, entao, para urna melhor compreensao, ir a riqueza dos detalhes ... 

Tribos. Eu estava, na realidade, diante do que Michel Mafessoli chamou em seu 

born livro1 de "tribos". Eu estava de frente, em contato real com o fenomeno e eu nao 

entendia ... Ou melhor, nao sabia. Aquelas pessoas estranhas, tao diferentes, que tinham o 

seu proprio estilo de falar, agir e vestir. No entanto, eram somente grupos ... Grupos de 

diferentes tribos. 

Todos os dias eu encontrava algumas "caras" conhecidas; o mesmo horano, os 

mesmos dias... As vezes, via solitario o companheiro de certo grupos. As vezes, 

identificava urn pelas roupas, urn "perdido"; ai eu pensava comigo: ''voce esta atrasado, sua 

turrna ja deve ter passado ... ". 

Eram grupos de rappers efunkers, com seu visual "pesado", ostentando com muito 

orgulho varias e grossas correntes dependuradas pelo pesco~o e jaquetas pretas. Acredito 

que ate compradas dois bons numeros a rnais que o manequim. Punks, skeen heads, com 

suas ca~as "trabalhadas" ou pelo excesso, ou pela falta de ader~os, cores e tatuagens. 

Roupas surradas, rasgadas em frangalhos, nojentas - sujas -, aneis e piercings por todo 

corpo: nariz, orelhas, queixo, Iabios, umbigo. E os fantasticos clubbers, estes, entao, ja 

1 
Mafessoli, Michel, 0 Tempo das Tribos: 0 Declinio do lndividua/ismo nas Sociedmies de Massa, (tradu~o 

de Maria de Lourdes Menezes), Rio de Janeiro, Forense-Universitaria, 1987. 
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come~avam a nascer entre a comunidade gay (que, alias, ja se tomara minha amiga), 

portando, alegremente, roupas justfssimas. As t-shirts que usavam eram, indiscutivelmente, 

urn numero menor que o normal do manequim. 

Esse ir e vir me intrigava, e muito. De onde essas pessoas buscavam seu visual, seu 

comportamento, seu agir, seu viver? Alguns "daqueles", ate com roupas de grifes famosas, 

outros, nem tanto ... Nada daquilo, porem, parecia pertencer ao cidadiio brasileiro, mas o 

que e que nos pertence? Qual e o estilo do brasileiro? No entanto, o que mais parecia 

responder as minhas perguntas era 0 olhar trincado de fadiga da maioria das pessoas a 
minha volta, no metro. 

Felizmente, logo a noite, quando eu chegava ao curso, o professor respondia aos 

meus questionamentos. Ele nos falava algo sobre urn certo "Cornite Internacional de 

Moda", "Bureaux de Style", "Multinacionais da Moda" ... Falava sobre certos mecanismos 

muito mais cornplexos que podfamos irnaginar. Curiosamente, nem durante o mestrado e 

todo o processo de pesquisa de campo, conseguirnos encontrar informa~oes- tao preciosas-, 

como as que obtive durante minha estada em Sao Paulo e junto ao professor SimOes. Hoje 

entendo que s6 quem realmente trabalha na area de rnoda e, sobretudo, que se predispoe a 

falar sobre o assunto, comenta a respeito da realidade do neg6cio de moda. Por isso, quero 

falar das origens ... De onde tudo come~ ... 

E sobre esse processo - de constru~o de tendencia de moda -, que vamos, 

inicialmente, discorrer nessas paginas. A continu~o do tema - atraves da midia -, e 

observado sob o ponto de vista da televisao nasceu, na verdade, devido as visitas com 

minha antiga chefe - Dona Mercedes - , as irnedia~oes da "25 de mar~o" e da "rua da 

Gl6ria"2
• Por Ja, sempre havia algumas lojas com TV, exibindo desfiles de moda 

intemacionais. Eu lastirnava ter que procurar os produtos por ela solicitados e nao poder ver 

as irnagens dos desfiles. As vezes, me "perdia" dela propositadamente e os poucos minutos, 

que passava em frente a TV, me ajudavam a entender o "fenomeno dos grupos do metro", 

uma vez que muitos deles respondiam com seu estilo, a cria~ao de alguns estilistas que se 

apresentavam. 

2 
As ruas ''25 de Maryo" e "da GlOria", no centro "velho" de Sao Paulo, sao pontos-de-venda de tradicionais 

tecelagens e aviamentos (produtos para acabarnentos na roupa). Entre outras coisas, tambem vendem 

brinquedos, produtos alimentfcios, quinquilharias das mais diversas procedencias e utilizayiies. Sao ponto 
obrigat6rio para quem trabalha com moda e sao apreciadas, are mesmo, pelas grifes brasileiras farnosas. 
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Influencias! Na verdade, ao longo do tempo, percebi que urn born ntimero de 

confec~oes e estilistas paulistanos se baseavam inteiramente nas cole~oes que apareciam 

nas grava~oes feitas diretamente de desfiles internacionais, e comercializadas por 

produtoras de video3
• Essas informa~oes representavam, muitas vezes, a prirneira "notfcia" 

de moda, pois estavam a frente das revistas especializadas. 

Dentro de urna conf~ao, todos sabem que o fator "tempo" e urna neurose 

generalizada. Contagia a todos que trabalham com a cria~ao de urna col~o e qualquer 

deslize no cronograma de produ~o pode causar serios prejuizos para a empresa. 

Assim, o que se colocava na tela da TV (atraves dos videos), significava a 

oportunidade de "sair a frente", de ser o prirneiro a lan~ uma tendencia, urn determinado 

modelo, cor, tecido ... Alem disso, o recurso 'TV" podia oferecer imagens em movimento, o 

que possibilitava ao criador visualizar nao s6 as formas e cores de uma roupa, mas, 

sobretudo, o caimento dos tecidos empregados. 

Essa dupla vantagem - tempo e visualiza~o -, certamente, ajudou a promover, 

naquela epoca, o comercio de fitas de video com desflles de moda intemacionais. Hoje, 

porem, podemos simplesmente ligar uma TV que esteja conectada a urn dos sistemas de 

transmissao por satelite (a cabo ou antena) e assistirmos a prograrnas de moda "recem 

safdos" das passarelas, facilitando, ainda mais, nao s6 a vida dos confeccionistas, mas de 

todos aqueles que "se ligam" em moda. 

Todos esses fatores (interven~o comercial!industrial e influencia rnidiiitica na 

constru~o do vestuano), portanto, contribuiram para a idealiza~o dessa disserta~o de 

mestrado: da necessidade de se iniciar uma reflexao sobre a l6gica de constru~o e difusao 

das informa~oes sobre tendencias de moda, para que, assim, possamos verificar como 

funcionam as sugestoes sazonais de vestuario. 

Naturalrnente, muito sao os setores que atuam nesse processo: indtistrias, escrit6rios 

de estilo (os "Bureaux de Style"), comites, saloes, associa~oes de Jinho, algodao, etc., rnidia 

impressa, eletronica, etc. Para esse trabalho, no entanto, nos lirnitaremos aos estudos de 

casos de tres empresas multinacionais que dominam alguns dos setores mais importantes de 

produ~o de informa~ao e materia-prima de vestuario e, tambem, dois prograrnas de moda 

3 Na verdade, naquele ano de 1994, ja ci:rculavam entre os confeccionistas algumas grava~s feitas 
diretarnente das TVs por assinatura, no entanto, quem as tinha era uma "raridade". 
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das TVs por assinatura (TV fechada) veiculados no Brasil Delimitando, portanto, o campo 

rnidi:itico em urn s6 meio, urna vez que, ainda, a "TV aberta'"' brasileira nao exibe 

prograrnas de moda (ou, pelo menos, que tenha "caniter intemacional", pretendido para 

nossa aruilise ). 

Dessa forma, estaremos analisando as inforrnas;5es sobre tend~ncias de moda 

(direcionadas para os segrnentos masculino e feminino adultos, mas acima de 18 anos), 

provenientes do "Bureau de Style", "Promostyl" (que desenvolve e comercializa 

inforrnas;5es sobre tend~ncias de moda), das industrias multinacionais que produzem 

materia-prima, "Ciba" (corantes) e "Du Pont" (fios t~xteis artificiais e sinteticos) e dos 

prograrnas de moda, "86-60-86", da RTPI portuguesa e "Style", da CNN americana. 

Nosso ponto de partida sera a estas;ao primavera/verao 97 estrangeira (que 

corresponde a primavera/verao 97/98 brasileira), sendo que a escolha desse periodo 

estabeleceu-se devido a adequas;ao de todo o material de pesquisa de campo coletado junto 

as empresas mencionadas, com as gravas;5es feitas, em ocasiao dos respectivos desfiles, dos 

prograrnas de moda. 

A presente dissertas;ao, entao, esta dividida em duas partes: 

- Na primeira, seriio encontrados: o capitulo I, ''Profissionalizando os Caminhos 

da Moda", onde iremos situar o leitor dentro do processo hist6rico que fomentou e 

culminou na organizas;ao da moda e suas tend~ncias; o capitulo II, "0 Nascimento dos 

Temas", em que apresentaremos a transcris;ao dos temas criados para as tend~ncias de 

moda (discursos e irnagens) das ernpresas estudadas; eo capitulo III, "As Tendencias de 

Moda", onde analisaremos e comentaremos as tend~ncias de moda (ja organizadas em 

quatro elementos, influ~ncias/inspiras;5es, cores, rnateriais/padronagens e estilos) 

encontradas em cada urn dos ternas vistos no capitulo anterior. 

- Na segunda, serao encontrados: o Capitulo IV, "Os Programas de Moda", onde 

apresentaremos o funcionamento das TV's por assinatura e a transcris;ao dos dois 

prograrnas selecionados (bern como a justificativa desta seles;ao ); o capitulo V, "As 

Noticias de Moda", em que descreveremos, inicialmente, o discurso e as intagens 

encontradas em urna das edis;5es dos prograrnas "86-60-86" e "Style" (a partir de gravas;5es 

em video feitas de TV a cabo) e, depois, descrevendo e analisando (discursos e intagens), 

4 TV convencional, que niio se paga para receber a programa\'iio. 

21 



especificamente, as sugestoes dadas sobre tendencias de moda para ambos os sexos, adultos 

e dentro da esta~o primaveralverao 97, Ga organizados, tambem, em quatro elementos: 

influencias/inspira~oes, cores, materiais e estilo e que foram encontrados nos prograrnas 

mencionados); e a Conclusao dessa disserta~o, onde vamos estabelecer a correla~o entre 

as tendencias de moda oferecidas pelas empresas e aquelas vistas nos prograrnas 

observando: 

- em e Iugar: se as sugestoes das tendencias de moda oferecidas pelas empresas se 

verificam - de alguma forma - nas sugestoes de tendencias de moda apresentadas nestes 

prograrnas; 

- em 2°: de que forma as tendencias de moda sao explicadas pelas empresas e prograrnas: 

ou seja, o funcionamento desses dois campos na difusao das sugestoes sobre tendencias de 

moda. 

Teremos, portanto, dois niveis de analise: urn que abordara as tendencias de moda 

em seu campo comercial/industrial e onde figuram sugestoes especificas para a cria~o do 

vestuario (e, portanto, dirigidas somente aos profissionais da area), e outro, que abordara as 

tendencias de moda em seu campo especifico de divulga~o (meios de comunica~o de 

massa), onde sao contextualizadas as sugestoes para entretenimento e inforrna~ao (e 

voltadas, por sua vez, a todo publico interessado, o que inclui, tambem, os profissionais da 

area). 

Urn eixo comum, formado pelos quatro elementos da constru~o de uma roupa, 

ligara ambos os niveis. As ja mencionadas influencias/inspira~oes que projetaram uma 

roupa), as cores, materiais (tecidos) e estilo (silhuetas, formas esteticas). 

Pretendemos, assim, verificar a forma de atua~o das tendencias de moda nos 

campos de analise escolhidos, atendendo as nossas primeiras expectativas: "a necessidade 

de iniciar uma reflexao sobre a 16gica de constru!rao e difusao das informas;oes sobre 

tendencias de moda (que se configuram nas "sugestoes" sazonais do vestuano), uma vez 

que tais questoes niio foram ainda levantadas e levadas a instancia academica. 

22 



Mas, e importante ressaltar, metodologicamente, no que se refere as amilises, 

coment:irios e descri\(6es que partirao dos discursos e imagens dos temas das tendencias de 

moda, que vamos consider:i-los, neste trabalho, como sendo o "discurso", a forma verbal 

encontrada para a explica\(iio das tendencias e, a "imagem", aceitando o "( ... ) seu valor 

representativo, sua rela\(iiO com a realidade sensivel ( ... )''5 e, ainda, o seu valor de 

"iuforma\(iio visual"6 (que subentende uma justaposi\(iio entre uma "realidade sensivel" e 

uma iuventada). 

Convem tamoom alertar o leitor que nao vamos entrar em analises te6ricas sobre a 

narrativa de discurso e imagem. Dessa forma, na primeira parte e no capitulo Ill, varnos nos 

concentrar mais na amilise daquilo que nos e oferecido como explica\(ao ( discurso) e niio 

como representa\(iio (imagem), uma vez que a maioria das sugest6es de tendencias vern do 

discurso verbal (no caso, "discurso terruirio", termo que varnos constantemente usar no 

capitulo Ill), sendo as imagens, urn elemento ilustrativo (representativo) e cuja fun\(iio e 

auxiliar a compreensao desse discurso. 

Ja na segunda parte e no capitulo V, se faz necessaria urn acompanhamento mais 

apurado de ambos. Ou seja, e necessaria, entao, que nos concentremos no discurso verbal 

que e feito e na imagem que e utilizada para a representa\(iio (ou nao) de tal discurso, 

principalmente, quando se exp6e algum ponto de vista, alguma cor, modelos, estilo, 

referente a uma sugestiio sobre tendencias de moda. No entanto, e irnpresciudivel aiuda 

alertar o leitor que varnos realizar uma descri\(iio dos discursos verbais e das irnagens dos 

programas, relevando os aspectos mais tecnicos dessas ultimas, no que se refere ao 

detalhamento feito atraves de uma decupagem7 
(take a take de suas imagens). 

Por outro lado, vamos nos remeter a alguns enquadramentos e efeitos de cfu:nera, 

assirn como de edi\(iio, quando for necessaria demonstrarmos alguma altera\(iio no ritmo do 

prograrna e o que subentende uma mudan\(3 de assunto dentro de seu conteudo. 

Agora, no que se relaciona, especificamente, a alguns possiveis direcionamentos 

te6ricos, e irnportante ressaltar que este trabalho nao visa entrar em qualquer discussao 

sobre a "constru\(iio do gosto social", nem tao pouco considerar os efeitos da a\(iio 

5 Aumont, Jaques, A Imagem, (tradu~o de Estela dos Santos Abreu e Claudio, C. Santoro), 2' edi~o, 
Cam pin as, Papirus, 1995, pp. 197-198. 
6 Este conceito sera melhor definido na parte 11, no inicio do capitulo IV. 
7 

Significa analisar a imagem isoladamente, ja dividida por todos os tipos de "corte" existentes nos 
programas. 
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televisiva, a qual concentra o foco de seu estudo em seu meio. Ou seja: a a~o do emissor 

sobre o receptor. Portanto, vamos nos abster do estudo sobre an:ilises de audiencia ou 

segmenta~o de mercado, as quais, no entanto, poderao fazer parte de estudos futuros, a 

partir dos resultados desta disserta~ao que, em rela~o a midia proposta (as TVs por 

assinatura) se liruita a reflexao do conhecimento sobre o que e veiculado em sua 

mensagem, no caso, "mensagem de moda" e, sobretudo, de ''vestuiirio". 
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Capitulo I 

PROFISSIONAUZANDO OS CAMINHOS DA MODA 
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A moda, entendida neste trabalho como urn processo de "obsolescencia 

programada"8
, que instaura e antecipa novidades nos usos e nas formas do vestuario e que 

as sugere- na maioria das vezes- como urna importante referencia de luxo e elegancia, 

subentende, em seu contexto hist6rico, alguns marcos que caracterizaram profundas 

transfortnas;oes nesse campo. 

Elas dizem respeito a evolus;3.o e a capacidade da moda de autogerir-se atraves de 

sistemas cada vez mais organizados e fechados e, nao mais, por intermooio de uma ou outra 

situa,.ao isolada. 

No entanto, e imprescindivel ressaltar que a moda, dentro desse processo (que 

denominamos "obsolescencia programada ... ") nao p6de existir sem o recurso - mutante -

das tendencias: as sugestoes de determinados elementos (as "novidades" citadas acima), 

vindas atraves de "insp:irayOes" ou "influencias", "cores", "materiais 11

, "estilos" (silhuetas e 

fortnas de uso ), que passaram a funcionar como verdadeiros dispositivos dentro da as;3.o 

cronol6gica de produs;3.o do vestuario. Assim, ao serem acionadas, mereceram uma 

metodologia especifica que foi respectiva aos tipos de canais que as escoavam. 

Neste percurso, entao, varnos conhecer aqueles (canais) que detiveram o poder de 

introduzir essa 16gica e, ainda, entender a origem de outros, fundamentais ao nosso 

trabalho. 

N6s consideramos, portanto, as tendencias de moda como sendo o motor propulsor 

da ja aclamada "obsolescencia programada" e nao como insistem alguns, em entende-las -

genericamente - como o "efeito do encontro da burocracia estetica com a I6gica da 

demanda"9
• N6s nao nos propomos, aqui, a entender tais tendencias tao somente em seu 

aspecto residual, que ilustra e e resultado das propostas esteticas, pois isto relega a 

imponancia da elucidas;ao sobre "onde" e "como" advem as novidades (superficialmente 

rotuladas de "burocracia estetica") e apenas considera, como relevante, aquilo que foi rnais 

visto ou aceito (superficialmente entendido como a "l6gica da dernanda"). 

8 Este conceito e trabalhado pelo professor Carlos Sim6es dentro do contexto de produ¢o de tendencias de 
moda e que se encontra na p:igina 41: Sim6es, Carlos, in, Apostila do Curso de Desenvolvimento Criativo, 

Pesquisa, Orienta{:iio de Moda e Desenvolvimento de Co/eraes, (org. Carlos Sim6es), Sao Paulo, FAAP
Moda, 1994, (nao publicada). 
9 Lipovetsky, Gilles, 0 Imperio do Efomero: A Moda e seu Destino nas Sociedades Modemas, (tradu¢o de 
Maria LUcia Machado), Sao Paulo, Companhia das Letras, 1989. 
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Dessa forma, e que se faz necessario distinguir, dentro desse processo hist6rico (em 

que se organizam a moda e suas tendencias), os aspectos que foram orquestrados pela 

necessidade, pelos costumes e pelo gosto, a respeito da utiliza~o do vestuario, e aqueles 

que situaram os parfunetros a discussao sobre o nosso conceito sobre moda. Ou seja, a 

discussiio ao nfvel do carater hegem6nico e corupulsoriamente mutante da moda, que se 

efetivou atraves da 16gica empreendida pelo primeiro grande costureiro, Mr. Charles 

Frederic Worth. 

Ambos os processos irao fomecer dados para melhor corupreenderrnos a disposi~o 

em que foram idealizadas as tendencias de rnoda e, principalmente, a forma pela qual a 

cria~o dessas tendencias se estabeleceu. 

Os Primeiros Acordes. .. 

Conforme Kohler10 e Lavern, basicamente, o vestuario surgiu a partir da 

necessidade de prot~ entre os povos primitivos, provenientes das regioes articas. 

Entretanto, niio constitui, aqui, como objetivo, elucidar as varias teorias que exploram o 

assunto. Atemo-nos, entiio, a discussao de breves processos da evolu~o do vestuario. 

Nas civilizayoes antigas, que datam de antes de Cristo, o vestuario caracterizava-se 

mais por sua simbologia politica on geografica, do que pelo principio da estratificayiio 

social No entanto, ja podemos perceber esse ultimo aspecto nos povos gregos e romanos, 

em que sornente era permitido o uso de runicas co loridas entre as classes mais elevadas. 

Observamos tatnbem, nessas civilizayoes, a influencia exercida pelos povos barbaros 

(sumenos, persas, hunos, medos) quanto ao uso de roupas ajustadas e que se verificariam, 

mais tarde, nos prim6rdios da Idade Media. Nesse sentido, urn aspecto tambem interessante 

foi a influencia exercida pelos povos do Oriente na modificayiio e aceita~o de novas cores 

e formas, atraves da riqueza de suas sedas, j6ias e omamentos em geral 

Assim, sucessivamente, pode-se dizer que o vestuario foi "amadurecendo" conforme 

os intensos e, nem sempre amigaveis, intercfunbios culturais entre os povos conquistados e 

1° Kohler, Karl, Hist6ria do Vestwirio, (tradu~o de Jefferson Luis Camargo), Sao Pau1o, Martins Fontes, 
1993. 
11 Laver, James, A Roupa e a Moda, (tradu~o de Gloria Maria de Mello Carvalho), Sao Pau1o, Companhia 
das I..etras, 1989. 
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os que se relacionavam comercialmente. 0 que orienta o aspecto puro e simples de 

imita9iio no caso, pois este processo estava ligado as novas descobertas, utiliza~6es e 

adequa~6es das pe~ de vestufuio aos novos sistemas sociais em que eram estabelecidos. 

Logicamente, a medida em que a sociedade evolui. com seus sistemas de troca e, 

posteriormente, com a troca pelo dinheiro, a imita9iio sera tambem conduzida pelo gosto, 

sendo este urn fator determinante para a geras:ao de novos padr6es sociais. 

A partir de entao, uma nova orienta9iio e estabelecida atraves da explicitas:ao das 

vaidades sociais. Urn periodo que se inicia a partir da !dade Media e que atinge seu auge 

nas cortes de Henrique VIIl e Lufs XIV, onde percebernos alguns dos fatos rnais 

excentricos da hist6ria do vestufuio12
. 

Durante todo esse periodo de mudan~s, surge o que se pode dizer de urna 

"preocupa9iio social" - sempre restrita a nobreza - em ostentar, atraves do traje, elementos 

sirnb6licos de diferencia9iio13
. 

A "preocupa9iio social" a que nos referirnos, consideramos como as prirneiras 

manifesta~es do que seria urn "esbo~ de moda" e que, segundo Gilles Lipovetsky, 

corresponde ao "1° periodo da moda'"4
• No entanto, este periodo diz respeito as 

"paixonites" momentaneas, a focaliza9iio de uma ou outra altera9iio no vestir-se e no 

enfeitar-se, que nascia da vontade imperativa de urn monarca ou aristocrata. Fen6meno 

rnais restrito ao gosto e a imita9iio desse gosto. 

Nesse sentido, tambem, e importante ressaltar urn outro motivo que contribuiu a 

transforrna9iio do vestu:irio. 0 da tentativa de se inserir o aspecto da praticidade aos trajes 

femininos usados, em grande parte, do seculo XVll ao XIX. Esse esfor~o podemos verificar 

atraves de uma americana, a Sra. Bloomer, quando exp6s sua ideia a lnglaterra em 1851. 

Sua proposta: em contraste as irnensas crinolinas que sustentavam as saias dos vestidos, 

Mrs. Bloomer sugeriu urn tipo de cal~a bufante a ser usada sob urna saia mais curta 

(praticamente ate os joelhos). Foi ridicularizada. 

12 
Bons exemplos sao as figuras de estrelas, tlores, etc., que eram coladas no rosto das nobres senhoras, 

geralmente para esconder verrugas e feridas de herpes, e as anti-higienicas perucas empoadas com p6 e 
pomada, sempre repletas de piolhos. 
13 

Um classico exemplo e o aparecimento dos "<landis" no seculo XVIII, marcando urn estilo arrogante e 

flmposo para os homens. 
4 

Lipovetsk:y, Gilles, 0 Imperio ... , p. 31. 
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0 insucesso de sua ideia, entretanto, deve-se ao fato do carater premonitorio e 

destoante do traje ao momento social em que foi contextualizado (urn fator muito comum 

na antecipas;ao de modismos), pois a crinolina tinha urna relas;iio simb6lica com a epoca. 

"Em urn de seus aspectos, simbolizava a fertilidade feminina, como o aumento do tarnanho 

aparente dos quadris sempre parece sugerir" 15
• "E a rainba da crinolina foi a propria 

imperatriz Eugenia, ultima personalidade real a exercer influencia direta e imediata sobre a 

moda, e a crinolina combinava perfeitamente com seu estilo"16
. 

Obviarnente, a necessidade de se criar, ou mesmo nutrir urn determinado modismo -

como no caso da "cals;a Bloomer" -, em oposis;iio a crinolina e, a resistencia a sua aceitas;iio, 

esbarrou na fors;a de certos valores sociais tradicionais. 

0 que pretendemos, no entanto, e charnar atens;iio aos aspectos iniciais de 

"aceitas;iio e transgressao" de determinados padr6es sociais, articulados por urna diniimi.ca, 

que responde melhor ao carater transitorio da moda (e que podem ser vistos atraves de 

tfmidas demonstras;Qes, como ada Sra. Bloomer). Esta, todavia, ainda estava livre de urna 

organizas;iio sistematica pre-determinada pois, ate entao, obedecia a urn "ritmo 

desenfreado", "aleatorio", "impulsionado em ordem dispersa por tal ou tal arbrito das 

elegancias" 17
• 

0 Inicio do Fim 

Mas, a partir da Segunda metade do seculo XIX, rnais precisamente em 1858, surge 

aquele que seria o primeiro grande costureiro: Mr. Charles Frederic Worth. 

Sna importiincia no contexto de moda deve-se, sobretudo, por ser ele o responsavel 

pela transis;iio dos padroes de orientas;iio estetica, ate entao definidos pela nobreza. 

Certamente, sua cliente rnais ilustre - a propria imperatriz Eugenia - assegurou-lhe o poder 

de ditar a moda. 

"Em epocas anteriores, o estilista, em compensas;ao, era uma pessoa humilde que 

visitava as mulheres. Agora, Mr. Worth, que apesar de ser ingles, em dez anos se tornara o 

15 
Laver, James, A Roupa e a Moda. .. , p. 184. 

16 
Ibid., p. 185. 

17
lipovetsky, Gilles, 0 Imperio ... , p. 73. 
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ditador da moda em Paris, fazia as mulheres (com exceyao de Eugenia e sua corte) irem ate 

elellls. 

"Havia nas principais capitais europeias urn artesanato de mulheres habilidosas e 

afamadas, mais executantes que criadoras, que respeitavam as ordens imperiosas - ditadas 

por urn c6digo social preciso - de suas clientes. 

0 surgimento do primeiro grao-senhor costureiro, em meados do seculo XIX, 

coincide com o nascimento da industria em grande escala e com a ascensao ao poder de 

uma nova classe dirigente: a alta burguesia, desejosa de consumir para se fazer notar e, 

portanto, disposta a pagar qualquer prtl90 e a renovar seu trajes com muita freqiiencia. 

A isso se deve a originalidade de Worth, que se afirma como criador muito 

empenhado em impor seu estilo, e que prop6e as senhoras da alta sociedade, suas clientes, 

modelos confeccionados sob medida. A princfpio, Worth mostra as clientes croquis feitos 

em aquarela, e mais tarde - audacia inaudita para a epoca - apresenta os modelos ao vivo, 

no corpo das manequins. 

Forya entao suas clientes milionarias a irem ate seus saloes para verem seus 

modelos. (S6 abria exceyao para a imperatriz e as damas da corte, a quem ia pessoalmente 

visitar). Jarnais, ate entao, urn membro da alta sociedade fora a algum fomecedor. 

Surge, assim, urn relacionamento que ja nao e de executante e senhor, mas de 

criador e cliente, e isto permite as linhas da moda se tomarem bern mais rigorosas e 

evoluirem com rapidez, ao ritmo das mudanyas de estayao. 

No seculo XIX, portanto, o poder se desloca da aristocracia dominante - senhora 

absoluta das executantes habilidosas e renomadas - para a burguesia rica da era industrial, 

que ace ita as cria~;oes dos grandes mestres da costura" 19
. 

Instaura-se a alta-costura. 

Durante, praticamente, a segunda metade do seculo XIX, ate a segunda metade do 

seculo XX, a alta-costura iria reinar, entao, absoluta. 

A noyao de se deixar vestir pelo costureiro, subjugando o gosto individual a urn 

poderio estetico veio, na verdade, preparar os caminhos para a assirnilayao do que, mais 

tarde, entenderiamos como "marca" ou "griffe", pois ja nao bastava uma imita~;ao fiel aos 

18 
Laver, James, A Roupa e a Moda ... , p. 186. 

19 
Vincent-Ricard, Franc;oise, As Espirais da Moda, (tradu<;ao de Maria Ines Rolim), Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1989, p. 56. 
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padroes impostos ao vestuario, havia a necessidade de se adicionar um valor conceitual 

aquele que o concebia, mencionando o seu nome. E interessante tambem notar que a 

hegemonia, conquistada por Mr. Worth e pelos costureiros que se seguiram, encontrou um 

campo fertil para suas realiza~oes, principalmente, sobre o segmento feminino. 0 vestuario 

masculino, embora igualmente regido pela distinl{iio social, seguia as tradicionais formas de 

concepl{iio, orientado pelos padroes vigentes, pela predominancia do gosto do cliente a 

conf~ao de seu executor. 

Mas, pode-se dizer tambem, que foi Worth e a alta-costura que ofereceram os 

ingredientes necessaries a cria~ao de um sistema que implementasse tendencias de moda. 

Com a demonstral{iio de modelos em manequins vivos (invenl{iio de Worth), houve a 

necessidade de se programar horarios e epocas, os quais foram mudando a freqiH~ncia, 

conforme a demanda dos grandes compradores: 

"Inicialmente, nada de cole~oes com data fixa, mas modelos criados ao longo do 

ano, variando apenas em fun~ao das esta0es; tambem nada de desfiles organizados, que 

aparecerao nos anos 1908 e 1910 para ser tornarem verdadeiros espetiiculos, apresentados 

com horario fixo, a tarde, nos saloes das grandes casas. Alem disso, depois da guerra de 

1914, a medida que as compras dos modelos pelos compradores profissionais estrangeiros 

se multiplicavam, as apresenta~oes sazonais de col~oes foram organizadas com datas mais 

ou menos fixas. Cada grande casa apresentava, a partir de ent1io, duas vezes por ano em 

Paris, no final de janeiro e no com~o de agosto, suas cria~oes de verao e de invemo, e 

depois, sob a pressao dos compradores estrangeiros, as de outono e de prirnavera (meia

estal{iio) em abril e em novembro "20
• 

Dessa forma, as propostas oferecidas atraves da alta-costura ja estavam confinadas 

dentro de um ritmo de expectativas que, previamente estabelecidas, obedeciam a um 

cronograma de crial{iio e produl{iio da roupa - da mesrna maneira - antecipados. 

0 que vemos, portanto, e uma nova di.nfunica na idealiza~ao do vestuario, primeiro 

atraves do monop6lio da decisao sob as maos de um costureiro (e de varios que se 

seguiram) e, segundo, pela organizal{iio desta decisao, dentro de prazos sincronizados. 

Esta nova ordem, na qual estabelecemos nosso conceito sobre moda e onde 

situamos o ambiente propicio a instalal{iio das tendencias de moda, prossegue cada vez rnais 

20 lipovetsky, Gilles, 0 Imperio ... , pp. 72-73. 
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pragmatica e fie! a sua condi~ao mutante. No entanto, urn impulso ainda rnaior estava por 

vir em conseqiiencia das pr6prias mudan~s que o mundo ocidental haveria de passar. 

Profissionalizando os Caminhos da Moda 

0 seculo XX ofereceu urna verdadeira linhagem de costureiros altamente criativos e 

sensfveis a todas as transforrna~oes da epoca. Finalizada a era das crinolinas e introduzida a 

era das linhas fluidas pelo brilhante Paul Poiret, inicia-se urn periodo verdadeiramente 

legftirno: a cria~o na alta-costura. Urna epoca que marcou os prim6rdios de 1910 e que 

funcionou como urn verdadeiro laborat6rio de ideias. 

Entre todas as modifica~oes produzidas, algumas foram de consideravel 

irnporti.ncia, principalmente no que se refere ao vesmario feminino. Urna silhueta rnais 

solta e alegre - livre da repressao dos espartilhos -, foi o resultado da "onda" de 

orientalisrno promovida pelo bale russo em Paris (ap6s a apresenta~o da coreografia de 

"Scheherazade") e pela notavel percep~o de Poiret. 

Essa febre persistiu ate mesrno urn pouco antes da primeira guerra (em 1913), com 

transforrna~6es posteriores pouco relevantes (devido ao conflito). Porem, em 1918 (ultimo 

ano da guerra), sabe-se que a Inglaterra, as custas de sua racionalidade, tentou introduzir o 

"vestido padrao nacional"21
, que se destinava a ser urna roupa s6bria e de multiuso. 

No entanto, passado o conflito, a silhueta ja estava confinada em urna estrutura 

tubular achatada, marcada unicamente pela linha do quadril A rnoda, entao, reassegura sua 

condi~o mutante e a revolu~o que se segue e a tentativa de subir as saias e efetivar o 

"look andr6gino", "a 1a gar~onne". 

No final da decada de 20, nomes como Balenciaga, Chanel, Madeleine Vionnet, 

Elsa Schiaparelli e Paquin estavam definitivamente consolidados. Contudo, os anos 

seguintes toruariam confusas as tendencias de rnoda e o que se viu na Europa foi urna 

violenta retr~o estetica. Com a ascensao do nazisrno, muitas maisons fecharam suas 

portas, interrompendo o ciclo de ordena~o estetica que havia sido proposto pelos grandes 

21 
"0 vestido Padriio Nacional, uma roupa pratica de fivelas de metal no Iugar de colcbetes e destinada a 

servir de vestido para sair, vestido de casa, vestido para descanso, vestido para o ch:i, vestido de jantar, 
vestido de noite e camisola ... " in, Laver, James, A Roupa e a Moda ... , p. 229. 
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nomes da alta-costura parisiense. Criou-se, entao, uma oportunidade historica, a qual se 

desenvolveria a partir do pragmatismo americano. 

A exemplo do que aconteceu no seculo XVIII, quando Fran~ e Inglaterra 

romperam por doze anos suas rela96es polfticas22
, provocando significativas diferenyas 

entre o vestuano dos dois paises, assim foi com os E. U.A e a Europa, durante o periodo da 

Segunda guerra mundial Isolados da influencia do estilo frances, nao por rompimento 

politico, mas pela retrayao estetica que se viu (pela segunda vez) na Fran~ e Inglaterra, os 

americanos se viram obrigados a se voltar para os seus proprios recursos e para o sen 

proprio talento: a praticidade. 

No entanto, e interessante dizer que, desde a terrivel depressao americana, em 1930, 

os Estados Unidos ja vinham aplicando (alias, com muita genialidade) o design a varios 

produtos, como automoveis e eletrodomesticos: "o feio se vendia mal", defendiam alguns23
. 

A esse lema (ja assimilado pela industria americana) se aplicou a funcionalidade, 

sobretudo, as ~ de vestuario. 0 resultado foi urn produto adequado a produyao em 

massa (a qual, em 1942, ja havia se organizado), com urn design agradavel e, 

principalmente, apropriado as novas materias-primas (com tecidos provenientes de fios 

sinteticos e artificiais24
). 

Estava criada a industria do "ready-to-wear" ("pronto-para-vestir") e, com ela, 

alguns nomes como Claire MacCardell, Bonnie Cashin e Mainbocher (entre outros) tiveram 

imprescindfvel impottincia ao ceruirio de criayao americana e na propria consolidayao do 

sistema de produyao em massa do vestuario. A alta-costura tambem encontrou grandes 

representantes como Norman Norell e Charles James. 

Entretanto, a nova estetica - mais simples - tanto nas formas quanto nos materiais e 

proveniente do "ready-to-wear", s6 foi possivel grayas ao programa de restri96es 

americanas- o "L 85" - imposto pela guerra (que determinava urn limite para o uso de 

cores e tecidos) e sua logica de produyao em massa. Alem disso, a imprensa americana 

tambem ajudou o govemo a ressaltar, tanto para os consumidores, quanto para os proprios 

22 
Essa epoca corresponde aos primeiros anos de 1800, quando a "Paz de Amiens" foi quebrada A referencia 

encontra-se in, Laver, James, A Roupa e a Moda ... , p. 156. 
23 

Raymond Loewy foi a maxima expressao desse movimento (ver, La Laideur se Vend Mal, Paris, Editions 

Gallimard, 1963, pour Ia traduction franc;aise). 
24 

0 raiom, tecido derivado da libra ce1ul6sica, foi largamente utilizado para substituir a seda e o algodiio. 
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criadores, os beneffcios de urna moda rnais pnitica, para o dia-a-dia. Ou seja, "politicamente 

correta". 

Assim, muito embora ambos os segmentos, alta-costura e "ready-to-wear"25 nos 

E.U.A. progredissem gradualmente, somente esse ultimo e que iria realizar profundas 

transfo~es ao cenano da moda mundial. 

A perfeita sincronia, alcanc;:ada entre a estetica e a industria americanas, provocou 

urna grande curiosidade entre os empresarios europeus, sobretudo franceses. 

Finalizada a segunda guerra, foram organizadas algumas expedi96es aos Estados 

Unidos com o intuito de se conhecer esse novo processo de produyao. Porern, a industria 

americana pecou em niio saber suprir urna dernanda latente que aspirava pelo retorno de 

certos valores sufocados pela guerra. Havia uma busca ardente pelas fonnas belas e bern 

construidas. Foi, entiio, que, em 1947, Christian Dior respondeu com o "New Look", 

elevando suas cria96es a urna condi~o eterea, divinizada, como jarnais urn outro estilo 

conseguiria se impor. Ele e Monsieur Boussac (seu s6cio) souberarn, sem duvida, explorar 

com talento, competencia e inteligencia mercadol6gica aquilo que a epoca do p6s-guerra 

aspirava. 

Paralelamente a explosao de Dior, as industrias francesas e inglesas preparavarn, 

muito tirnidamente, o seu processo de produ9ao em massa. 

Em 1948, o termo "ready-to-wear" era, entiio, traduzido na Franc;:a como "pret-a

porter", porern, ate o final dos anos 50, suas industrias ainda niio estavam equipadas o 

suficiente para arcar com urna produ~o em massa rnais intensa. Alem disso, sornente 

poucos produtos, como perfumes, bolsas, sapatos, luvas e outros acess6rios se destinavam a 

produyao em massa, rnesmo porque a Cfu:nara Sindical da alta-costura francesa niio 

perrnitia que as pec;:as criadas para a alta-costura fossem copiadas. 

A Inglaterra, apesar das varias iniciativas para otirnizar sua produ~o interna, 

esbarrou na negligencia de seu govemo em niio apoiar a emergencia do processo do "ready

to-wear" e, tamoorn, na miope no~o de estilo de seus tradicionais costureiros. 

Por outro lado e necessario entender que o principal desafio do sistema do "ready

to-wear", ja convertido em "pret-a-porter" na Europa ( e nesta epoca), era, entiio, de atender 

25 A moda "pronta para vestir", atraves de sua maior representante Claire MacCardell, ganhou rapidamente 
linhas mais modemas, mais soltas e desestruturadas, sem as ombreiras nas peyas femininas, contrariando a 

austeridade imposta pela maioria dos fabricantes americanos. Este estilo chamou-se "casualwear". 
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nao s6 as necessidades do mercado local, mas mundial, oferecendo urn produto que 

obedecesse as linhas esteticas impostas pela alta-costura francesa, mas que, ao mesmo 

tempo, pudesse se situar no parfu:netro da produ~o em massa. 

Esse objetivo s6 foi alcan~do ap6s a Fran~ - atraves de sua Cfu:nara Sindical - ao 

estabelecer urn sistema para a reprodu~o das cria~toes de seus costureiros, atraves das 

toiles26
. 

Gradualmente, entiio, atraves do poder promocional dos jornais dhlri.os, das revistas 

de moda e das empresas de "pret-a-porter", foi construfda, na Fran~ta. uma imagem 

confiante de "alta-moda" (o mesmo que alta-costura), voltada para a produ~ em massa, a 

qual as mulheres se tornaram muito fieis. Isto possibilitou-lhes trocar a roupa feita sob 

medida, pela feita industrialmente, o que, no entanto, evidenciou a necessidade de evoluir a 

forma de conceber esteticamente o produto do "pret-a-porter". 

0 amadurecimento dessa ideia foi seriamente refletido por Maline Arnodin, uma 

jornalista que, atraves de repetidos editoriais no "Le Jardin de Modes", encorajou os jovens 

estilistas do "pret-a-porter" industrial a trabalharem de acordo com as necessidades do seu 

mercado. Como resultado, no final da decada de 50, podia-se encontrar urn produto de alta 

qualidade, de custo acessfvel e essencialmente mais "descontrafdo", ou seja, apropriado as 

necessidades do consumidor daquela epoca e, portanto, mais esportivo e casual que 

chlssico. 

Estilistas, como Gerard Pipart, Emanuelle Khanh e Cacharel, puderam tornar suas 

cria~t6es conhecidas atraves de grandes magazines, como por exemplo, o "Prisunic". 

E possfvel dizer, entiio, que a Fran~ aprendeu com os E.U.A. a forma de otimizar 

coruercialmente o seu produto de alta-costura, atraves da concep~o de urn "pret-a-porter", 

ate entao entendido como uma "clonagem" popular dos modelos da a!ta-costura. Esse 

produto passou, aos poucos, a ser desenvolvido com caracteristicas mais verdadeiras e 

pr6ximas ao consumidor a que se destinava. Os E.U.A., por outro !ado, puderam tambem 

26 
Toiles siio moldes em tecidos (cambraia ou linho) de um determinado modelo. Naquela epoca, OS principais 

clientes das casas de alta-costnra nao eram a burguesia, mas as cadeias de lojas de departamentos e industriais 
americanos do "ready-to-wear" que compravam as toiles para reproduzir os modelos na produyao em massa. 
As coleyiies eram mostradas, primeirarnente, aos compradores e clientes, havendo o custo de um ticket, 
conhecido como "deposito". que dava ao comprador o direito a um Iugar nos desfiles privados e que poderia 
ser deduzido do custo do modelo original, caso esse fosse comprado. Se nao comprassem um original, 
poderiam levar algumas toiles ou moldes de papel referentes ao que gastaram em seus depositos. Depois de 
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incluir a sua industria de "ready-to-wear", as linhas da alta-costura, no mesmo sistema que 

as industrias francesas. 

Porem, e fundamental que haja urn pleno entendimento sobre esse contexto de 

transformas;oes do "pret-a-porter" frances, pois foi justamente nesse ambiente que se 

iniciou o desenvolvimento de dois importantes processos: o "pret-a-porter" industrial e o 

dos estilistas. Ambos convergindo para urn s6 caminho. 

Novas Perspectivas para a Moda. .. 

Para a industria da moda francesa, era inegavel a potencialidade que o sistema do 

"pret-a-porter" apontava, no que diz respeito a exploras;ao de novos segmentos de mercado 

e que se direcionava para uma linha mais jovem. Faltava, contudo, nao somente evoluir a 

mentalidade dos grandes costureiros, adequando suas crias;oes a uma nova realidade ( o que 

implicaria numa "democratizasoao" da moda), mas, sobretudo, oferecer possibilidades as 

empresas do ramo de se organizarem em funs;ao do ritrno das inovas;oes sazonais, 

diminuindo, assim, os riscos de comercializasoao do produto de moda. 

A busca, entao, por urn ideal "estetico" comum, que viesse a se adequar e se integrar 

aos objetivos industriais e mercadol6gicos dos produtores de moda, ofereceu algumas 

oportunidades que foram muito bern exploradas pelos franceses. Oportunidades que seriam, 

mais tarde, articuladas pelos grandes estilistas. "Para tanto, teria de ser criada urna funs;ao 

nova: a de consultora de moda, que atuaria com olho, radar e mente em busca do que 

estivesse em voga, e se manteria em contato com a empresa, para poder adaptar suas ideias, 

com realismo aos produtos fabricados em serie'm. 

Tal atitude foi francamente complicada, "pois requeria finneza quanto as posis;oes 

esteticas e, ao mesmo tempo, consciencia das realidades e limitas;oes do mecanismo 

industrial Requeria, em suma, urn poder de persuasao onde se aliassem firmeza e 

flexibilidade, que resistisse aos contaros, por vezes dificeis, com ttlcnicos, cornerciantes e 

ate P.D.G.s28 do mundo textil". 

cada cole¢o apresentada, a imprensa ainda era barrada pela Cfunara Sindical que nao permitia a reprodu~o 
fotogr:ifica dos modelos por tres semanas, ou are que os trajes fossem entregues aos seus compradores. 
27 

Vincent-Ricard, Fran>Oise, As Espirais da Moda ... , p. 31. 
28 

"President, Directeur, Gen6ral". "Presidente, Diretor, Geral" de grandes empresas. E uma expressiio 
francesa para designar altos executivos. 

39 



Houve, nessa epoca, outras miss6es francesas empreendidas aos E.U.A , com o 

intuito de aprofundar o conhecimento sobre o eficiente mecanismo do "ready-to-wear" 

americano. Dessa forma, tomou-se, aos poucos, consciencia de urn processo que se 

encontrava em transi~o, porem esse novo sistema iria exigir uma racionalidade pnitica 

com que a industria francesa ainda olhava com desconfian~. Isso implicaria, sem duvida, 

na imposis:ao de urn ciclo cronol6gico que determinasse niio s6 as etapas de produ~o da 

~ de vestuano, mas, tambem, a adequas:ao conceimal de padr6es esteticos a toda a 

cadeia da moda. Outros fatores tambem deveriam ser articulados para que assim pudessem 

propiciar a evolu~o desse ciclo que, mais tarde, viria a se tomar irreversivel. Haveria a 

necessidade de se organizar, efetivamente, urn sistema de distribuic;:iio direcionado a 

produs:ao em serie, a qual exigiria grandes espac;:os29
. 

Contudo, o desafio maior seria o de propagar e assegurar o sistema do "pret-a

porter" dentro das empresas ligadas a cadeia de moda ( fiac;:oes, tecelagens, confecc;:6es, etc.) 

acrescendo a importante tarefa de se introduzir o "estilo" a no~o de produ~o. "Para isso, 

entiio, contribuiram no ano de 1965, os primeiros estilistas industriais, arnpliando-se, 

paralelamente, o grande numero de empresas que se interessavam em adotar uma postura 

estetica para seus produtos. Todo esse processo niio teria sido possivel, sem o trabalho das 

"consultoras de moda" e que, mais tarde, seriam chamadas de "coordenadoras de moda"30
• 

Com a profissionalizas:ao desse trabalho, " ... surgiram no mercado frances os 

"Bureaux de Style", escrit6rios de consultoria de moda que assessoravam as industrias 

texteis e de confe~o, fomecendo informac;:oes unificadas sobre cores, linhas, formas e 

estilos."31
. 

Assim, em 1958, surge o "Relations Textiles", criado por C.de Coux; em 1961 e a 

vez do escrit6rio de Maiine Amodin e, em 1965, o ''Promostyl", por Franc;:oise Vincent

Ricard, ela mesma, urna das grandes coordenadoras de moda da epoca e empreendedora 

deste importante processo. 

A sincronia alcan~da entre o objetivos mercadol6gicos das empresas e a gerencia 

de estilo empreendida por esses escrit6rios permitiram tomar os "Bureaux de Style" 

29 Esses "grandes esp~os", se transformariam em grandes lojas de departamentos como a "Macy's", a 
"Bloomingdale's", a "Neiman Marcus", nos E.U.A. e as galerias "Lafayete", na Fran~ 
30 Vincent-Ricard, Fran0>ise, As Espirais do Modo ... , p. 30. 
31 Simiies, Carlos, Aposti/a do Curso de Desenvolvimento Criativo ... , p. 5. 
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franceses verdadeiros Ifderes mundiais em infonnay5es sobre moda, dando inicio ao 

aparecimento e consolidayao de varios outros (entre eles o "Bureau Peelers Paris", criado 

em 1970 e que atua ao lado do "Promostyl'', com muita importancia ate hoje). Em breve, 

esses escrit6rios passaram a imprimir cademos de tendencias, ampliando muito a atuayao 

de suas coordenadoras de moda e selando, definitivamente, a polftica de prescriy5es 

esteticas. 

Dessa forma, o desenvolvimento industrial seguiu voltado as constantes adaptayaes 

desses dois parceiros, "Bureaux" e empresas, progredindo a medida em que as industrias 

aumentavam sua produtividade. 

0 "Pret-a-Porter" Industrial 

A unificayao das infonnay5es propostas pelos "Bureaux de Style" ao mecanismo 

industrial do "pret-a-porter" tomou explfcita a necessidade de urn amplo sistema regulador 

que orientasse todo o processo de produyao de vestuario. Com isso, o trabalho estetico 

desenvolvido por esses escrit6rios passou a se integrar a urna ordem metodol6gica e 

cronol6gica pre-determinadas. 

Para discorrer sobre essa importante etapa, entretanto, permitimo-nos reproduzir, 

integralmente, as preciosas infonnay5es que Carlos Simoes (ex-professor da FAAP-Moda) 

colocou, com extrema competencia, em sua apostila, e as quais nao ousarnos explorar 

atraves de nossa propria abordagem 

"A criayao e desenvolvimento de urna coleyao obedecem a urna metodologia e 

cronograrna rigorosos, onde qualquer deslize ou atraso tem consequencias funestas para a 

empresa, nao importa em que posiyao se encontre na cadeia textil 

Trinta e seis meses antes de urna determinada saison, os coordenadores de moda, 

estilistas e gerentes de produto e mercado das grandes companhias quimicas (produtoras de 

fibras e filamentos texteis artificiais e sinteticos, corantes, anilinas, produtos para 

acabamento e beneficiamento) e das Associay5es e Institutos de fibras e filamentos naturais 

reuniam-se para diagnosticar a situayao mercadol6gica e trayar metas esteticas e comerciais 

para seus produtos, baseando-se na polftica de produyao e Marketing adotadas pela 

diretoria executiva das empresas. 
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Uma vez definidas as diretrizes, os elementos basicos eram apresentados a entidade 

que se convencionou chamar de "Centro Internacional de Informa~o de Moda" ("Comite 

International de la Mode"), que manipulava os dados de acordo com as condis;oes 

econ6micas e politicas do mundo civilizado. 

Esses novos fatores eram repassados para os "Bureaux de Style", cujos estilistas e 

coordenadores de moda pesquisavam as tendencias, a fun de criar os temas que seriam a 

base formal de todo o desenvolvirnento industrial dos anos 60. 

A mensagem transmitida pelos cademos de tendencias era clara, precisa e 

inequivoca: ou a industria seguia todas as regras impostas pela ditadura da moda, ou corria 

o risco de ser eliminada do mercado. Ravia urn entendimento absoluto entre os industriais e 

os consumidores: ambas as partes obedeciam implicitamente aos tirilnicos ditames dos 

"Bureaux de Style", a cada ternporada 

Lento a principia, o ritmo de evolu~o das tendencias de moda acelerou-se com o 

passar do tempo, em fun~o do aumento de produtividade das industrias. As prirneiras 

manifestas;oes dessa corrida, cuja meta era a "obsolescencia prograrnada", foram 

constatadas no colorido dos tecidos; em seguida as texturas, padroes e estarnpas passaram a 

ser manipulados com a mesrna voracidade pelo mercado. Estilistas e coordenadores de 

rnoda pesquisavam avidamente nos arquivos das tecelagens para desenterrar materiais e 

desenhos que pudessem ser novamente aproveitados. 

Com a advento do pauperisrno oriental, da decadencia dos estarnpados e 

padronados, da ausencia da cor, fui necessaria embarcar nurna viagem atraves da hist6ria 

da cultura, da civilizas;ao e da arte, que imitava as expedis;oes arqueol6gicas, na busca de 

novos elementos que motivassem o consumismo, imprescindivel para a sobrevivencia da 

rnoda. 

Comes;a, portanto, a partir do final dos anos 70, a verdadeira pesquisa de moda, 

integrando arte e cultura a industria. Este trabalho fascinante e, ainda hoje, desenvolvido 

pelos "Bureaux de Style", como objetivo de sugerir inspiras;oes para os varios segmentos 

da industria da moda, visando os distintos estilos de vida do consumidor. 

Cor, material e fornll!. cornponentes essenciais de moda e principais veiculos das 

rnodificas;oes impostas semestralmente, eram trabalhados em cademos especfficos dirigidos 
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as fia~oes, tecelagens e conf~es, em datas rigorosamente pre-determinadas, para garantir 

uma a~o coordenada em todos os patamares da cadeia textil 

Com 24 meses de antecedencia, as cartelas de cores e harmonias crotruiticas, 

sistematizadas pelos "Bureaux de Style", circulavam nas fia~oes, tecelagens, malharias e 

confec~oes, com uma proposta coerente com as tendenclas da esta~o. 

As diretrizes sobre texturas, tipos de ligamentos, padroes e estampas para tecidos 

planos e de malharia circulavam com 18 a 20 meses de antecedencia para permitir que as 

industrias desenvolvessem seus materiais a tempo h:ibil 

Dentro em breve, foram implantados saloes para o lan~ento, promo~o, 

divulga~o e cornercializa~o de fios, tecidos e confec~oes, fabricados criteriosamente de 

acordo com as propostas de moda; 14 meses antes da esta~o, os saloes, ainda hoje, 

apresentam a sele~o de fios para a tecelagem, malharia e tric6, nas cores e harmonias pre

determinadas. 

Para as tecelagens, os eventos sao realizados de 10 a 12 rneses antes da temporada, 

ap6s urn periodo de incuba~o de 6 meses, dedicado ao desenvolvimento criativo de tecidos 

e malhas que ilustrem adequadamente os temas sugeridos pelos "Bureaux de Style". 

As formas eram estudadas com 12 meses de antecedencia e a industria de confec~o 

exibia suas cria~oes com 6 meses de antecipa~o, nos saloes de "Pret-a-Porter", os 

primeiros eventos do genero a surgirem em 1961, em Paris "32
• 

Conforme ainda o que SimOes nos coloca, esse sistema perdura ate nossos dias, 

porem, essa l6gica hier:irquica de sugestoes de tendencias e trabalhada sob dois patarnares: 

uma realidade "macro", que funciona sob o jugo europeu (mais especificamente Franya, 

Alemanha, Inglaterra e It:ilia) e serve como principal referencia a pesquisa de tendenclas 

aos sistemas de cria~o de outros pafses (inclusive o Brasil) e uma realidade "micro", que 

obedece a uma outra l6gica. Esta restringe a readequa~o das sugestoes das tendencias 

intemacionais aos padroes culturais e climliticos de cada pafs. 

No entanto, o que muito e visto no Brasil sao algumas empresas reproduzindo 

fielmente em seus materiais de tendencias ( cujos cat:ilogos representam urn instrumento de 

IIIlixima importancia para ser trabalhado junto aos seus clientes ), ideias e irnagens dos 

materiais estrangeiros (geralmente, partes de cademos de tendencias dos "Bureaux" ou 

32 
Sim5es, Carlos, Apostila dtJ Curso de Desenvolvimento Criativo ... , pp. 6-9. 
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materiais afins, como e o caso da "Fairway"!Rhodia), alterando, apenas, os nomes dos 

temas das tendencias e a programaS'iio visual dos catalogos. Outras comungam das mesmas 

ideias estrangeiras, mas procuram exprimi-las visualmente com sua propria identidade 

("Polyenka"). E existem aquelas que preferem utilizar o material de divulgaS'iio de 

tendencias de suas matrizes internacionais, assessorando personalizadamente seus clientes, 

conforme as necessidades comerciais ("Ciba"). 

0 fato e que, ao final das contas, encontramos urn consenso estetico de cores, 

estilos, materiais e inspira96es tematicas nada equivocado entre as v3rias "famflias" de 

empresas que trabalham nos diferentes niveis de produS'iio do vestuario, nao s6 aqui, mas 

em boa parte do mundo. Urn consenso estetico que, no entanto, e amparado e gerenciado 

por dois setores especfficos: "Bureaux de Style" e feiras de moda. Mas, e irnportante 

ressaltar que tambem esses, cumprem uma bierarquia cronologica para a divulgaS'iio de suas 

prescri9oes. Dai a capital irnportfulcia ( e o valor bistorico) dos escritorios de estilo no 

comando deste processo, urna vez que iniciam esta corrida antes das feiras de moda, 

"oferecendo", assim, antecipadamente, todos os elementos para a cria9ao do vestuario. 

0 "Fret-a-Porter dos Estilistas" 

Paralelamente a essa evolu9ao industrial, estava a tentativa de tornar esse setor 

proximo a estrutura da alta-costura Essa nova logica deveria garantir a pe93 do vestuario 

uma qualidade estetica onde se pudesse perceber a "personalidade" de seu criador. Deveria, 

ainda, ser oferecida a outros segmentos (masculino e juvenil, por exemplo), sendo 

trabalhada conceirnalmente em todos os setores, desde a produS'iio ate a distribuiS'iio e o 

est:igio de sua publicidade. Nesse sentido, podemos observar ousadas atitudes de dois 

grandes nomes. 

Pode-se dizer que Pierre Cardin foi o precursor e, gra9a5 a sua atitude, foi 

prontamente expulso da Cfunara S indica! da alta-costuta francesa., por ter ele criado a 

primeira coleS'iio de "pret-a-porter" para mulheres e de a ter colocado em uma loja de 

departamentos, o "Printemps", em 1959. Notadamente, esse visionario percebeu a for93 de 

seu nome e de sua imagem, aliados ao produto de vestuario e, assim, p6de promover a 
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no~o de griffe, atraves da amplias;ao de seu mercado para a linha de perfumes, acess6rios, 

camisetas, agendas, m6veis e "tudo o que puder ser ilustrado com seu logotipo'm. 

Em sua visita ao Brasil, em mars;o de 1994, para uma serie de palestras na Fundas;ao 

Armando Alvares Penteado, concluiu brilhantemente sobre a fusao alta-costuralpr~t-a

porter: "De que serve o luxo se ele nao converge para urna difusao popular nos pafses de 

menos reconhecimento social? E porque uma mulher menos privilegiada nao teria como 

outras direito a elegancia? E por isso que criei o pr~t-a-couture, rnais acessfve1 a todos. Meu 

objetivo nunca mudou. Atingir o maximo de gente, sem fronteira de rayas nem de 

nacionalidades. 0 elitismo e uma no~o caduca as vesperas do ano 2000. A cria~o deve 

ser jovem e urn grande criador deve ter urn ideal daquilo que ele cria. Entao eu crio para a 

juventude"34
• 

Foi inquestiomivel o seu atrevimento para com as cores das camisas e gravatas 

masculinas na decada de 60 (roxas e turquesas) e sua fobia futurista prograrnada para 

ambos os sexos. Seu ecletismo, rigor e genialidade para os neg6cios o acornpanham ate 

hoje. 

Mas, segundo Madame Vincent-Ricard, Cardin somente introduziu o "pr~t-a

porter", vindo a se retrair logo depois ap6s sua punis;ao pela Camara Sindical Quem 

realmente viria a promover esses sistema seria Yves Saint-Laurent, elaborando em 1966, 

urna col~o genuinamente voltada a cria~o industrial nao rnais "adaptando" a alta

costura. Logo viria a dizer: " ... nao fui eu quem mudou, foi o mundo. E este mudara sempre 

e nos estaremos eternamente condenados a adaptar nossas maneiras de ver, sentir e 

julgar. "35
. 

Nessa mesrna epoca, ele abre a sua primeira boutique "Saint-Laurent Rive-Gauche", 

mudando o centro das atens;oes para a "rue de Tournon" e abrindo caminho para varias 

outras. 

"0 sucesso da adapta~o da alta-costura a fabrica~o em serie se deve, basicamente, 

a contiabilidade do instrumento industrial que busca atingir. E: preciso criar urn solido 

vinculo entre a irnagina~o do costureiro e as limitas;oes de uma fabricas;ao que nao permite 

33 Fernando de Barros in, Cauilogo Pierre Cardin, Passado, Presente e Futuro, Sao Paulo, FAAP-Moda, 

1994, p. 2. 
34 Pierre Cardin in, Cattilogo Pierre Cardin, Passado, Presentee Futuro, Sao Paulo, FAAP-Moda, 1994, p. 3. 
35 Yves Saint-Laurent in, As Espirais da Moda ... , p. 70. 
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retoques. Limita~o dup!a, que prop5e dois desafios: urn ao industrial, que a partir do 

desempenho de urn determinado estilo de produto concebera a dinfu:nica de todas as demais 

col~es; outro ao costureiro. forc;:ado a criar urn estilo mais ativo, que ja nao corresponde 

as "rnaos de fada", iinicas artifices da alta-costura"36
• 

Na realidade, o "pret-a-porter", significando uma vertente oposicionista da alta

costura, colidiu com o mesmo termo que estava j3, M muito tempo, empregado pela 

industria da produ~o em rnassa. Porem, somente agora, essa mesrna industria estava 

pronta, plena e disposta a se integrar a complexidade dos genios da alta-costura para, assim, 

conferir, definitivamente, o valor estetico a roupa feita em serie. 

Todos os estilistas da alta-costura, entiio, urn a urn, se renderam ao "pret-a-porter", 

pois era necess:ir:io ser ousado e moderno. 

"De fato, a alta-costura deixou de dar o tom em materia de moda; o pret-a-porter e a 

rua erigiram-se em centros "autonomos" de moda'm. 

"Abaixo o Ritz, viva a Rua"38 

A rua tomou-se o grande termometro da moda, pois o centro das atens;oes nao 

estava mais dirigido a uma minoria burguesa, mas as pessoas comuns, mais 

especificamente os jovens, detentores do poder das mudanc;:as e avidos a "consumir o 

mundo" (mesmo em forma de moda). Poi para eles que os criadores da alta-costura, entiio, 

ofereceram suas novas crias;oes, derivadas das novas possibilidades do "pret-a-porter". 

Em meio a esse clima de transforrnas;oes, emergiram nomes como Daniel Hechter, 

Biba, Le Cooper, Elio Fiorucci, Dorotbe Bis, que comungaram os anseios dessa gera~o a 

proposta de uma cultura hedonista. 

"Surge na sociedade algo tao novo e revolucion:irio como a moda dos anos 60: a 

juventude niio importa mais ser vulgar ou distinta - ela deseja simplesmente ser. E os 

radares sensiveis que criam a moda da epoca expressam bern a tendencia a viver de modo 

diverso e a demonstrar isso por meio das roupas"39
• 

36 
Vincent-Ricard, Fran9oise, As Espirais da Moda ... , p. 71. 

37 
Upovetsky, Gilles, 0 Imperio ... , p. 112. 

33 
Yves Saint-Laurent in, 0 Imperio ... , p.ll2. 

39 Barthes, Roland, in, Marie Claire (1969), in, As Espirais da Moda, p. 86. 
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Passou a valer, entiio, urn sistema utilizado ate hoje, porem e, obviamente, adequado 

a sua respectiva realidade. Pode-se dizer que, a pesquisa de moda para o "pret-a-porter" dos 

estilistas (e, conseqiientemente, do "pret-a-porter" dos industriais), nasceu, e ainda emerge 

da rua, onde se verifica e se traduz a "aura" do momento, o "clima", o "espfrito social" que 

rege as emos:oes do coletivo. Esses elementos subjetivos sao traduzidos e revestidos por 

cores, formas e materiais que, por sua vez, correspondem, ou nao, as possibilidades de 

suprirem aos anseios de segmentos sociais especfficos. E por isso que uma "moda" pode 

"pegar" ou nao. E preciso sentir, "respirar" o mornento em que se vive e codifica-lo, 

rapidamente, em uma forma estetica. E os grandes estilistas sabiam, e ainda sabem muito 

bemdisso ... 

Mary Quant apostou na mini-saia, as mulheres ja estavam enfadadas de tanto 

puritanismo; Courreges apostou na "moon girl", seu branco 6ptico e suas forrnas 

desestruturadas libertaram a mulher reprimida pelos trajes impeciveis de Dior, que, por sua 

vez, havia respondido com feminilidade e luxo a carencia das mulheres do p6s-guerra. 

A rnoda, entao, respondeu, atraves de suas crias:oes, a algumas transformas:oes 

sociais, promovidas, em sua grande maioria, pela juventude das decadas de 60 e 70. Na 

verdade, houve apenas uma "atra9iio" de novos segmentos sociais de consurno, pois o que 

toda a "industria do pret-a-porter" rempresarios e estilistas) procurava neste rnornento, era 

buscar uma "linguagem" para se comunicar e se aproximar cada vez mais desses 

segmentos. 

No entanto, o sistema de imposi9iio de tendencias de moda, ate entao conhecido, 

dacaiu progressivamente janos iiltirnos anos da decada de 70. 

A Era do Individualismo 

A decada de 80 apareceu como uma grande reveladora de "tendencias sociais" e, 

portanto, reveladora de muitas tendencias de moda. Nessa epoca, vanos grupos de jovens se 

destacaram por seu estilo de vida, como, por exemplo, os "punks", "darks", "yuppes", 

"skinheads", "new waves", impondo-se, seja atraves de sua "contestas:iio social" ou de seu 

"status". 0 fato e que, em fun9iio da maneira de viver desses e outros grupos, toda urna 

estrutura industrial foi modificada em seus direcionamentos mercadol6gicos. Foi necessano 
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as empresas do setor de vestuano responderem, verdadeiramente, com produtos que se 

adequassem ao estilo de vida desses novos grupos. 

Aos "Bureaux de Style", foi preciso oferecer uma rnelhor estrutura as pesquisas de 

suas tendencias, part indo para aniilises sociais mais pro fundas, abrangendo nao s6 aspectos 

culturais e artisticos, mas politicos, religiosos e, sobretudo, economicos. 

"Durante a segunda metade dos anos 80, iniciou-se urn outro movimento que gerou 

urn novo sistema de moda: o publico desejava roupas que refletissem seus mais intimos 

desejos e passou a criar seu proprio estilo a partir daquilo que o pret-a-porter oferecia"40
• 

Logo, seria o estilo pessoal a guiar o "pre-a-porter". Urn certo individualismo, entiio, 

passou a refletir-se nas composif6es e no jeito de vestir de cada urn. Surgem o que Catlos 

Simoes chamou de "multilooks": urn intercambio de estilo de vanos grupos jovens (tribos 

urbanas). Ao mesmo tempo, houve o retorno ao estilo tradicional, cl.iissico, mais voltado 

para o roupa do dia-a-dia, indfcios dos tempos de crise. 

Com o irtfcio dos anos 90, a moda, sem duvida, libertou o carater pragmitico de 

articulafiio estetica, adotado, sobretudo, pelos "Bureaux de Style". Dessa forma, foi 

necessano a todos os setores de produfiio de moda articular sistemas mercadol6gicos mais 

agressivos que possibilitassem entender e "capturar" esse novo consumidor, ja altamente 

fragmentado pelas mutaf6es instantaneas do mundo contemporaneo. 

"Os sistemas de criafiio aproximam-se mais e mais do mercado, para atender os 

estilos de vida diferenciados do consumidor. Lifestyle passa a ser a palavra chave da 

criatividade contemporanea, prornovendo a segmentafiio de rnercado, instigando a industria 

e o varejo a procurar novos nichos de consumo e a investir na motivafiio da demanda. 

Para sobreviver, os "Bureaux de Style" tiveram que se adaptar a estas novas 

condif6es, a novos ritmos de pesquisa das fontes de inspirafiio, a cadencia em constante 

evolufiio dos lifestyles. A previsao das tendencias passou a existir para suprir as aspiraf6es 

e desejos do publico e niio mais como regra tiriinica imposta pelos escrit6rios e cademos de 

estilo"41
. 

0 "pret-a-porter" atual coincide com a efervescencia e a multiplicidade de "looks", 

bern como os generos especfficos de rnoda, como o "jeanswear", o "homewear", o 

40 
Simiies, Carlos, Apostila do Curso de Desenvolvimento Criativo ... , p. 9. 

41 
Ibid., p. 10. 
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"sportswear", "activewear", "skatewear", "surfwear", "utilitywear", etc., todos 

possibilitando urn interclmbio entre seus elementos na cria<;:ao dos padroes de moda, ou 

seja, cores, materiais, padronagens e formas. 

E possfvel afirmar, tambem, que o "pret-a-porter" atual se deriva de urn novo olhar 

dos "Bureaux de Style" sobre o "espfrito do tempo". 0 sentimento social de certos 

segmentos que move o desenvolvimento das informas;oes desses escrit6rios e que, hoje, 

atendem nao s6 a industria de produ<;:ao em massa de rnoda, mas tambem os grandes 

estilistas. 

Na verdade, a nova 16gica empreendida responde muito bern a nova 16gica de seus 

clientes, na medida em que oferece- com qualidade e total equilibria -, prescris;oes esteticas 

justificadas pela raziio e pela sensibilidade. Ou seja, por aquilo que e medido, quantificado 

(arnilises mercadol6gicas, de produs;ao, etc.) e aquilo que, intuitivamente, e previsto 

(gostos, mudans:as de comportamento, etc.). 

Mas, como se explica a segurans:a das avalias;oes dos "Bureaux"? 

0 Desenvolvimento das Tendencias de Moda pelos "Bureanx de Style": Faro X 

Racionalidade 

"A pessoa que e urn born radar tern instinto, e receptiva a tudo que a cerca, sente no 

ar o espfrito e di asas ao proprio faro, mesmo sem estabelecer qualquer liga<;:ao com o 

produto a ser fabricado. Quem possui faro sabe reunir os objetos mais disparatados, s6 por 

eles concretizarem determinados reflexos, cores, toques, formas, grafismos"42
• 

A cria<;:ao de urn "Cademo de Tendencias" (como nos informa Carlos Simoes), 

prevendo cores, materiais, (fios, tecidos pianos e malharias) e formas conta 30 meses de 

antecedencia de uma determinada esta<;:ao. Prescindem de uma metodologia especffica e 

uma comunica<;:ao eficaz que possam traduzir a intuis:iio de estilistas e coordenadores de 

moda dos "Bureaux" em urn ambiente tetrulrio com cores, tecidos e formas. 

0 "faro", no entanto, a que Madame Vincent-Ricard se refere acirna (e que 

subentende-se como ''feeling" ou intuis:iio) nao atua sozinho, ele vern acompanhado de uma 

s61ida pesquisa de mercado, cujo objetivo e verificar os pontos positivos e negativos de 

42 
Vincent-Ricard, Franyoise, As Espirais da Moda ... , p. 48. 
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uma detenninada colesoao (seja ela textil ou de confeq:ao) da temporada anterior. Segue, 

en tao, uma adequasoao pertinente entre as propostas dos estilistas e coordenadores de moda 

dos "Bureaux", ao estudo aprofundado do mercado, detenninando, assim, o direcionamento 

estetico de cada elemento manipulado pelos "escrit6rios de estilo". 

Inicialmente, para a definisoao das cores, e necessario que haja uma divisao 

cromatica conforme intensidade (clara, media, forte ou escura) atribuindo, assim, uma 

"personalidade" a cada grupo, que, por sua vez, dara peso as caracteristicas de 

detenninados tecidos. Ou seja, a fluidez e leveza que denota uma seda em tons pasteis ou o 

aspecto nistico de uma sarja em gamas de caqui 

Para os materiais - fios, tecidos, aviamentos, etc. -, seguira uma analise que levara 

em consideras:ao aspectos, como: o desempenho desses elementos no mercado durante a 

temporada anterior, a disponibilidade dos insumos/materias-primas - que orientarao a 

produsoao de detenninadas armas:oes e ligamentos43
, no que se refere aos tecidos - e as 

freqiientes oscilas:oes economicas e sociais ( incluindo as mudanyas de gosto do 

consumidor) que implicam no comportarnento do produto a estasoao a que se destinara 

Para a fixasoao das padronagens, ou seja, as estamparias e as cores dos tecidos e 

malhas, sao formuladas propostas a partir da analise das padronagens que obtiveram 

sucesso na estasoao anterior e que deverao, agora, ter suas cores substituidas pela nova 

cartela. Essa proposta devera corresponder a 30%, sendo que 50% devera corresponder a 

padroes totalmente novos e 20% devera ser convertido em uma criasoao de vanguarda. 

Finalmente, deve-se levar em considera9llo, as forrnas que serao "extensoes" das 

caracterfsticas ffsicas dos tecidos. Assim, havera a preocupasoao de se buscar urn equilibrio 

para a fluidez, a partir de tecidos que se movimentem e uma estrutura, a partir de tecidos 

mais encorpados. Pois, como bern adverte Simoes, " ... nao se pode imaginar forrnas 

estruturadas, modeladas com tecidos fluidos, assim como e impossivel criar forrnas que se 

movimentam como andar a partir de tecidos encorpados."44
• 

Quando, entao, todos esses elementos forem compostos e finalizados, serao criados 

temas que ilustrarao a temporada, "considerando sempre as categorias de personalidade de 

43 
"Armayao (ou ligamento) e 0 modo como 0 fio de urdume e ligado ou cruzado com OS fios da trama Dois 

casos sao possiveis: ou os fios de urdume passam sobre os fios da trama ou o inverso. Existem 3 ligamentos 

fundamentais: tela ou tafeta, sarja e cetim in, Vinceut-Ricard, Fran~oise, As Espirais da Moda ... , p. 247. 
44 

Simoos, Carlos, Apostila de Desenvolvimento Criativo ... , p. 15. 
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cada lifestyle, a percep~iio das correntes culturais contemporaneas (incluindo uma analise 

de retrospectivas historicas ), politicas, economicas, etc. "45
. 

Vale lembrar que, antigamente, os "Bureaux" criavam seus temas sempre inspirados 

no folclore, na etnia, na natureza, no passado proximo ou na antigliidade. Para as roupas 

urbanas, era oferecido urn estilo cl:issico e, para as de lazer, o esportivo. 

"Com a diversifica~o dos interesses e estilos de vida e, tamoom, da perda do poder 

aquisitivo do consumidor, uma tematica mais ampla foi dedicada a moda, visando atender, 

inclusive, grupos de varias faixas etarias. Foi necessirio considerar tamoom os ciclos de 

fabrica~o de artigos de categorias distintas, que requerem uma analise do processo 

evolutivo para prever tendencias e aplica~oes especf:ficas, como: roupas basicas (ciclo 

longo de fabrica~o); roupas tradicionais/classicas (ciclo medio); vanguarda (ciclo 

curto)"46
• 

E interessante tambem observar que o texto que conduz os "cademos de tendencias" 

( discurso tem:irio ), muitas vezes, tern urn sentido poetico para explicar a fonte de inspira~o 

que ilustrara o tema e a ambiencia da esta~o proposta 

"E este texto que deve ser cuidadosamente elaborado, porque dele emana o amago 

da cria~o relativa ao tema. 0 texto-tema sintetiza os elementos que devem ser pesquisados 

pelos designers texteis e de moda na fonte de inspira~o, para a cria~o das caracteristicas 

que serviriio de base da col~iio textil (tipos de ligamentos, padroes e estampas) e da 

col~iio de vestu:irio (linhas, modelagem, detalhes, aviamentos)"47
• 

0 Universo dos "Bureaux": Produtos e Servi~,;os 

A dimensiio internacional alcan~da pelos "escritorios de estilo", atraves de seus 

v:irios representantes, fez com que a hegemonia estetica francesa, pudesse ser entendida e 

"freqiientada" por outros paises. Dessa forma, observou-se, niio s6 a abertura de novos 

mercados, mas tamoom a explora~o de um possivel estilo que fosse proprio a cada lugar; 

uma adequa~iio que se fez necessaria devido a predominancia clim:itica e cultural de cada 

pafs. Contudo, a inten~o das tendencias, ou seja, as "materias-primas" esteticas sugeridas 

45 Ibid., p. 17. 
46 Idem, ibidem 
47 Idem, ibidem 
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atraves de cores, formas, materiais, padronagens e urn ambiente tem:lrio, oferecidas para a 

crias:ao de uma cole~ao, ainda mantem as mesmas bases dos anos 60, quando exerceram 

mais poderosamente o seu monop6lio estetico. 

0 sucesso de tal hegemonia (e dependencia de varias ernpresas as suas sugestoes) 

deve-se, talvez, pela qualidade e eficiencia dos produtos e servi~os oferecidos pelos 

"Bureaux", pelo profissionalismo e seriedade com que tratam o tra~ subjetivo das 

tendencias e o universo etemero da moda. 

Hoje, a principal missao de urn "Bureau de Style" e descobrir as tendencias que 

afetarao o cornportamento do consumidor e traduzi-las em guias para a crias:ao. Viajando 

por todo mundo, os coordenadores de moda e estilistas desses escrit6rios analisam as 

evolu~oes de mercado, suas necessidades, carencias ou satura~es (muitas vezes de uma 

tendencia estetica ou cornportamental), avaliando sernpre as possiveis formas de satisfazer 

futuros consumidores, integrando os produtos a novos lifestyles. No entanto, o apoio 

mercadol6gico niio se limita a formula~ao de estrategias, pois o permanente contato com as 

inova~6es tecno l6gicas do ambiente textil lhes permite estudar a praticabilidade de suas 

observa~6es, seguindo todo o desenvolvimento do produto e "aplicando-o" a realidade de 

cada pais. Seu campo de a~o se estende, geralmente, a 18 paises: alem da Fran<ra, 

Inglaterra, Espanha, E.U.A., Tailindia, Holanda, Fmlandia, Alemanha, Canada, Italia, 

Grecia, Fran<ra, Suecia, Coreia, Sui<ra, Japao, Belgica, Turquia e Brasil. 

A precisa analise social j:i, desde entiio, baseada na descoberta de tendencias 

econ6micas, polfticas, esteticas, culturais e, tambem, nas correntes de gostos colaboram 

para a construs:ao dos "cadernos de tendencias". Estes sao elaborados e organizados para 

desempenharem diferentes a~6es e estimularem a cria~ao com uma base s6lida de 

referencias, os quais sao comercializados, em media, com 20 a 18 meses de antecedencia a 

uma estas:ao. Custam aproximadamente U$ 4.000,00, mas podem chegar - segundo o 

representante dos "Bureaux" no Brasil, Sr. Arena, a U$ 60.000,00. 

Atualmente, no entanto, este tipo de instrnmento de ~o vern sendo francamente 

substituido por uma assessoria direta e personalizada com seus clientes. Mesmo assim, 

ainda hoje, encontramos as seguintes publica~6es: 
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- Cademo de Tendencias para Cores: conduz a primeira reflexao para a cria<;ao de uma 

coles:ao, situando as ambiencias.w que serao trabalhadas para os segmentos hornem, mulher 

e crian~ atraves de cartela de cores, harmonias e familias croroaticas. E uma irnportante 

ferramenta designada a vanos setores, pois enfoca as tendencias de cores com uma 

antecedencia de duas es~es; 

- Cademo de Tendencias para Fios: Sao vistos os materiais que darao inicio ao 

desenvolvimento de uma cole<;ao. Contem todas as explicas:oes necess3rias sobre coles:oes 

de fios, cores, tons, amostras e inovas:oes tecnol6gicas. 

- Cademos para Tecidos: Esses cademos trazem uma investiga<;ao dos tecidos que serao 

essenciais para a esta<;ao, bern como suas inovas:oes tecnol6gicas e acabamentos, sempre 

dentro da estrutura das tendencias de moda. As familias de tecidos sao dispostas em urn 

leque de amostras contendo, ainda, as sugestoes e finalidades dos tecidos na aplicas:ao das 

silhuetas; 

- Cademos para Temas e Ambiencias: Constituem-se da principal dires:ao de uma cole<;ao 

em uma determinada esta<;ao, com ilustraS:Oes de cores, harmonias cromaticas, 

silhuetas e futos dos tecidos. Na verdade, os ternas/ambiencias situam todas as referencias 

esteticas dentro do contexto das tendencias, sempre com apelo poetico e sensivel; 

- Cademos para Estampas e Padronagens: Sao abordadas as principais correntes graticas e 

suas aplicas:oes na moda, bern como as gamas de cores e os motivos que serao apontados 

para os segmentos homem, mulher e crians:a. Sao vistos tambem jacquards e bordados, 

alem de novas ideias para a utiliza<;ao destes e outros materiais; 

- Cademos para Lingerie: Esses cademos apontam as tendencias para lingerie dia e noite, 

oferecendo as series de cores, tecidos e ambiencias que devem ser trabalhadas; 

- Cademos para Influencias para Beres e Crians:as: Sao vistas as ideias graficas para a 

exploras:ao textil, papelaria, embalagem, puericultura e enxoval infantil 0 "Bureau" 

"Peelers Paris", especificamente, edita do is cademos diferentes; urn direcionado a crians:as 

de 0 a 4 anos e outro acirna desta idade; 

43 "ambiSncias"~ no universo dam~ signifi.ca o cen3rio, o momento social, enfim, o ambiente e todas as 

suas referencias, que constituiriio a base dos temas criados para as tendencias de moda. Assim, por exemplo, 

urn dos temas do veriio 96f<l7 chamado pelo "Bureau Carlin" de "Eden", foi ilustrado pela ambiencia do 

folclore ameticano e pelos desertos de algumas regiiies dos E. U.A. 
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- Cadernos para Decora~o em duas V ersoes: Sao dois temas que orientam a crias;ao de 

materiais para a decora~o de ambientes intemos e utensilios de uso cotidiano. Dentro de 

cada cademo ha urn relat6rio especial sobre os estilos que devem ser trabalhados, tambem 

em uma determinada esta~o; 

- Cadernos para Malharia Feminina: E um apoio para a escolha dos fios, cores, pontos, 

ideias de jacquards e as respectivas aplicas;oes nas silhuetas, sempre dentro de uma esta~o 

pre vista; 

- Cadernos para Malharia Masculina: Fios, cores, pontos, etc., direcionados para silhuetas 

masculinas; 

- Caderno Geral para Malharia: E um cademo especifico que atualiza as linhas que se 

direcionam especificamente para as temporadas das ferias de fim de ano, inverno e verao. 

Sao vistas as cores, fios, pontos e tambem as silhuetas masculinas e femininas; 

- Cadernos para "Corte e Costura": Sao cademos que trabalham a malharia usada no dia-a

dia, ajudando na cria~o estetica, na escolha dos materiais certos e ideias graficas para 

tomar o produto mais interessante; 

- Cadernos para Tendencias e Merchandising: Sao vistos os temas de moda e suas 

aplica~oes e sugest5es para o merchandising e displays publicitarios; 

- Cadernos Especfficos para as Tendencias de Moda: Sao designers falando com designers. 

Sao vistas as tendencias de moda e suas influencias, bern como as fontes de inspiral(iio e 

suas respectivas aplica~5es; 

- Cadernos "Resurno" da Esta~o, mais Guia de Compras e Sfntese dos Tecidos: Esses 

cademos se direcionam, exclusivamente, aos varejistas e atacadistas. Neles sao organizados 

urn checklist, conforme a hierarquia dos elementos necessarios para a · produl(iio do 

vestuano, principalmente texteis. Consta tambem urna seles;ao fotogr:ifica de tecidos que 

fazem parte da esta~o, a partir do "Premiere Vision"49
; 

- Cadernos para o "Sportswear': Eo universo do "sportswear' (da cidade ao lazer). Sao 

vistos os temas e as influencias que orientam as cores, tecidos, rnodelagens e acabamentos, 

bern como todas as possiveis varias;oes do "jeanswear" masculino e feminino; 

49 
Uma das feiras mais importantes de moda do mundo, acontece em Paris. Detalhes especificos sohre esse 

even to poderiio ser vistos logo em seguida. 

54 



- Cademos para o "Casualweaf'': Sao vistas as inspira~oes para as silhuetas, as furmas 

graticas, os tecidos e os croquis tecnicos para esse genero de vestuario destinado ao dia-a

dia; 

- Cademos para "Beachwear' e "Swinwear' (moda praia e piscina): Sao vistos os 

temas/ambiencias, as cores, os grafismos, as silhuetas e os respectivos acess6rios para este 

segrnento; 

- Cademos para o "Pret-a-Porter" feminino: Sao vistos todos os elementos para a cria~ao de 

uma col~o "pret-a-porter". As silhuetas, desenhos, tecidos, cores, etc. 

Alguns cademos, como o de "cores", "estampas" e "malharia", podem circular ate 

mesmo antes de suas publica~es, ou seja, com 20 meses de antecedencia a temporada e 

sao editados em ingles, frances, japones, ou confurme solicita~ao. 

A interven~o do fator estetico e de cria~o, em alguns dos setores industriais de 

moda, fez com que a assessoria prestada pelos "escrit6rios de estilo" se realizasse em 

diferentes eixos de a~. Nesses sentido, e importante ressaltar a personaliza~o dos 

servi~os prestados pelos "Bureaux", a qual se faz imprescindivel atualmente e que faz gerar 

uma certa "intimidade" com os clientes, permitindo-lhes estar cada vez mais pr6ximos de 

seus problemas e do rnercado que dominam. 

Mas, os servi~os e produtos oferecidos pelos "Bureaux" nao se limitam a iirea de 

vestuiirio (seja ela do "fio a confeq:lio"). Esses escrit6rios tambem desenvolvem a~oes, 

como palestras, videos, consultorias, para a industria autornobilistica, de cosmeticos, 

puericultura, etc. Somente o ''Peelers Paris" atende mais de 60 clientes em todo o mundo, 

como a "Du Pont" (fibras quimicas), a "Lancome" (cosmeticos), a "Mattei" (brinquedos, 

fabricante da "Barbie"), a japonesa "Unitika" (fibras qufmicas), a ''Prenatal" (puericultura) 

e a "La Redoute" (lider em venda a distancia por cata!ogos, com mais 55.000 itens a 

disposi~o). 

Assim (e de forma mais especffica), para que a venda de urn produto (seja ele fio, 

tecido, confec~o, acess6rios para decora~o, cosmeticos, autom6veis, etc.) desenvolvido e 

concebido sob as bases do design (por urn "Bureau") acont~ com sucesso, e necessiirio 

que haja urn entendimento cornpleto sobre o potencial de cada elemento e o mercado a que 

se destina. Por isso, o servi~o personalizado de urn escrit6rio inicia seu trabalho com urna 

interferencia nas estrategias mercadol6gicas ( e de cornercializa~ao) do produto e, 
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principalmente, na sua defini<;ao visuaL Itens como embalagens, r6tulos, etiquetas, marcas, 

cores, formas, rnateriais, etc., sao cuidadosamente estudados, pois, para "eles", e 

fundamental que exista sempre a uniao entre o "impacto estetico a coerencia" (no caso, 

mercadol6gica), lerna b:isico de urn "Bureau". 

A assessoria ainda presta-se a oferecer analises criticas a toda a concep<;iio do 

produto e, no que se refere a area de vestuario, nao s6 oferece "criticas", como tambem 

estruturarn urna reflexao prospectiva dos principais temas ( arnbiencias ), cores e rnateriais 

que envolvem cada item das cole<;5es, organizando, ainda, todas as estrategias de 

Merchandising ( coloca<;iio e divulga<;iio do produto ), seja atraves de des files, shows ou 

audiovisuais. 

A comunica<;iio "hors media", empreendida pelos "Bureaux", Ihes permitem obter 

urna grande coerencia em todas as suas a<;5es, mantendo urn perfeito controle de suas 

inforrna<;6es. Assim, a excelente sinergia, alcan<;ada entre escrit6rio e cliente, permite com 

que ambos se desenvo lvarn em suas respectivas areas, otiruizando seus servi<;os e produtos 

e, conseqiientemente, oferecendo ao consumidor "op<;5es" com qualidade. 

No entanto, a importfulcia do trabalho desenvolvido pelos "Bureaux de Style", situa

se na filosofia estetica que costura toda a cadeia de moda e que acaba se estendendo a 

varios outros setores. Esse "fio condutor" se entranha nos produtores de fios naturais, 

artificiais e sinteticos, nas tecelagens, nos atacadistas, varejistas, confeccionistas, estilistas. 

Atraem todos os segrnentos, homens, mulheres, crian<;as, bebes. Estao presentes em quase 

todas as atividades humanas, atraves do vestuario - da roupa urbana ao lazer -, e na 

extensao de seus hobbies, seja ele radical ("activewear'), ou nem tanto ("beachwear', 

"swinwear', "snowear', etc.). Estao nos acess6rios masculinos e femininos, nas joalherias, 

nos cosmeticos, na constru<;iio civil, na decora<;iio, nos autom6veis, nas cadeias de lojas e 

nos catalogos por reembolso postaL Seus varios tentaculos continuarn a administrar, com 

excelencia, a liberdade de escolha de cada um 

Por outro lado, se os "Bureaux de Style" tern fundamental importancia no contexto 

de forrna<;iio de tendencias, as feiras de moda (mais conhecidas por "sal5es"), tambem 

atuam, hoje, com igual valor no que se refere a inforrna<;iio e venda dessas tendencias. 

Muito embora, ja estejarn devidarnente maquiadas pelo interesse do proprio evento e, 

certarnente, de seus participantes ( os diversos fomecedores ). 
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N6s nao vamos nos aprofundar neste setor especifico, nem tao pouco naqueles 

ligados a produ<;:ao textil e de corantes. Porem, convem situat o leitor a respeito do 

panoratna basico que mantem o escoamento e a produ<;:ao de materia- prima de vestuano e, 

conseqiientemente, de suas tendencias de moda. 

As Feiras de Moda 

Uma vez definidos pelas matrizes das indiistrias os tipos de materias-primas a serem 

comercializados em uma determinada "saison", e a vez das "feiras de moda" ajudarem os 

empresanos a vender seus produtos. 

Nesse sentido, "elas" (as feiras) ja se integram a materia-prima de cada fabricante ao 

contexto de tendencias de moda (devidamente ilustradas por temas), poise baseado neste 

apelo que tais produtos (como fios e corantes) podem ser "vistos" e melhor entendidos. 

Assim, com - em media - 14 meses de antecipa~riio as estaf5es (primavera/veriio e 

outono/invemo ), acontece a "Expofil", maior feira destinada ao setor de fios, realizada em 

Patis, sempre no inicio e final de cada ano. 

Em seguida, surgem as feiras do setor de tecidos, com, em media, 12 meses de 

antecedencia. A principal delas, o "Premiere Vision" e direcionada, exclusivamente, ao 

fabricante textil, mas oferece, na verdade, os materiais (ou insumos, como e mais 

correntemente falado, como corantes, tecidos, materiais pata acabamento e urn pouco de 

furmas, isto e, silhuetas) que deveriio ser trabalhados nas tecelagens. Os materiais siio 

sempre dilufdos no universo tematico das tendencias de moda, ou seja, na exposi<;:ao de 

quatro temas que abordam a conceitua<;:ao estetica dos produtos de moda envolvidos na 

constru<;:ao do vestuano. 

0 "Premiere Vision" acontece em Patis, duas vezes ao ano, geralmente no inicio de 

mat~ro - pata a forrnata<;:ao da primavera/veriio do ano seguinte e, no inicio de outubro -, 

visando o proximo outono(mvemo. 

Urn mils depois vern a ''lnterstoff', em Frankfurt, confirmar as principais tendencias 

e lanl(3mentos oferecidos no "Premiere Vision". 

A visita a essas feiras se faz "obrigat6ria" a maioria das empresas do setor textil e 

de confeq;iio, uma vez que abriga expositores de todas as partes do mundo (inclusive o 
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Brasil). A "Interstoff', no entanto, vern realizando uma edipo asiatica em Hong Kong, 

promovendo, niio s6 a abertura de novos mercados, mas tambem a aplicapo de suas 

informayoes esteticas, as tendencias de moda. 

Depois, com 6 meses de antecedencia as estay6es (e sempre duas vezes ao ano), 

acontecem as vanas feiras de "pret-a-porter", onde sao disponibilizados os produtos ja 

confeccionados. 

Nesse setor, as mais importantes sao: 

- "Igedo": moda masculina e feminina, em DUsseldorf; 

- "Pret-a-Porter": sal1io de moda feminina, Paris; 

- "Interfillieri": sal1io para lingerie e "underwear" para os segmentos masculino e feminino, 

Paris; 

-"Who's Next": sal1io de moda especffico ao consumidor de 15 a 25 anos, Londres; 

- "40°": moda jovem, Londres; 

- " SEHM": o mais importante sal1io intemacional de roupa masculina, Paris; 

- ''London Interseason": moda feminina e masculina, Londres; 

- "Moda Milano": moda feminina e masculina, Milao. 

Todas essas feiras sao de extrema importincia ao cenano da moda mundial, pois 

representam o maior e mais "acessfvel" canal de comunicayao entre a maioria dos 

produtores de materias-primas e seus respectivos mercados. Assim, ha uma incessante 

promopo de desfiles, seminarios, palestras, e todas as possfveis formas de interapo e 

prestapo de serviyos oferecidos nas feiras, inclusive, a comercializayao dos "Cademos de 

Tendencias" por seus respectivos ''Bureaux", com o intuito de delimitar o parilmetro exato 

que se deve trabalhar o produto de moda. 

Dessa forma, uma vez abordado, outro significativo campo de comercializapo e 

escoarnento de materias-primas e tendencias de moda, vamos conhecer (sinteticamente) as 

multinacionais texteis (fios) e de corantes que atuam por traz desse universo. Porem, 

alertamos o leitor que niio inclufmos neste trabalho os grandes produtores de tecidos, (no 

sentido que considerarnos este material como ja derivado de uma determinayao estetica, 

assim como a propria roupa e, portanto, alvo das prescriy6es dos ''Bureaux" e 

multinacionais). 
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Ou seja, importa-nos, neste trabalho, conhecer a origem daqueles que apontam as 

sugestoes esteticas aos diversos setores de constru~o do vestuano. Ora, nii.o sao as 

tecelagens que sugerem aos "Bureaux" os padroes e estampas, texturas e "toques" dos 

tecidos que eles desejam produzir e sirn os escrit6rios de estilo e as multinacionais de fios 

texteis. No entanto, a comercializa~ao deste "acordo" (no sentido de estarem incluidas, 

nesse evento, as decisoes das tecelagens), e efetivada atraves do "Premiere Vision", onde 

os produtores de tecidos usufi:uem, rnais poderosarnente, de seu monop6lio. 

0 Contexto Industrial Textil e de C01·antes 

A industria textil tern sido urn dos maiores campos de batalha entre paises 

industrializados e em desenvolvirnento. 

A introdu~o agressiva da industria asiatica (principalmente, nas fibras de poliester) 

tern movirnentado rapidamente o setor, aumentando cada vez rnais a eficiencia operacional 

e de antorna~o dos recursos da produ~. Se, no inicio do seculo XX, o tempo gasto para a 

produ~ de 1 kg. de tecido despendia urna bora de trabalho, hoje essa mesrna tarefa 

demanda apenas dois minutos. Urn outro fator importante a ser considerado, e que nii.o 

corresponde as inova~es tecnol6gicas, diz respeito aos novos direcionamentos da 

produ~ textil de fibras naturais, sobretudo o algodao. 

Visto ser urn produto que se inclui na produ~o de algnns generos alirnenticios, 

como cafe, soja e cereais (pois as grandes empresas que exploram a produ~o de algodao 

tambem atuam em mercados de graos), urn questionamento muito comum que se faz no 

setor textil e se a produ~o algodoeira aumentarii na rnesrna propor~o das necessidades 

mundiais de produ~o de alirnentos. Nesta perspectiva, se para os pr6xirnos anos houver 

urn decrescimo na produ~o de algodao (em fun~o da necessidade e preferencias de se 

voltar para o mercado alimenticio), os seus pr~os tenderao a aurnentar violentamente e, 

como conseqiiencia, haverii urna gradativa substitui~o dessa fibra pela sintetica. 

Coincidencia ou niio, o fato e que vern sendo visto e oferecido no "Premiere 

Vision"50 urn produto textil artificial- jii convertido em tecido -, muito sernelhante ao 

5° Conforme palestra dada por Amauri Marques na Abravest (Associa<;ao Brasileira de Vestuario de S.P.), em 
junhode 97. 
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natural (algodiio, linho, etc.), o que possibilita as industrias de confec<;ao manipularem esse 

material conforme as mesmas caracteristicas do produto natural Mas, para entendermos 

melhor o que isso significa, e necessano uma rnaior clareza de alguns aspectos. 

Na parte deste trabalho, que se refere ao desenvolvimento das ten&ncias de moda 

pelos "Bureaux de Style", vimos que, para a concep<;ao estetica das formas (silhuetas) a 

serem usadas em uma determinada esta<;ao, deve-se considerar as caracteristicas ffsicas dos 

tecidos ( e, numa certa medida, tambem, de suas cores). Assim, busca-se uma "estrutura" 

para os tecidos mais encorpados (algodiio, linho, sarjas) e uma "fluidez" para os tecidos 

mais !eves (sedas, rnicrofibras sinteticas, etc.). Tais aspectos de "peso" ou "leveza" podem, 

ainda, ser acentuados (ilusoriamente) conforme as cores que se utilizam. Ternos ai, entao, 

uma pre-condi<;ao para que se estabeles;am certas ordens esteticas, na cria<;ao do vestuano, 

procurando formas que se correspondam a tais caracteristicas. Ate entii.o, os tecidos 

sinteticos e artificiais jarnais foram tratados como naturais e vice-versa, uma vez que, com a 

exceyao da seda, todos os tecidos naturais sao essencialmente mais encorpados. Logo, a 

criayao respeitava as condiyoes ffsicas dos tecidos. Hoje, no entanto, essas e muitas outras 

possibilidades ja estii.o sendo adrnitidas, vindo a facilitar muito o trabalho de estilistas na 

confecs;ao de uma roupa, pois nii.o precisam mais obedecer - necessariamente -, as 

condis;oes ffsicas de seus materiais, tornando a moda, mais ecletica do que ja e. 

Entretanto, de volta ao cenano textil e de corantes, o panorama geral da maiores 

industrias de fibras naturais (algodiio e linho, no caso), de fi.bras qufmicas (artifi.ciais e 

sinteticas) e de corantes, segundo o estudo da UNCfAD51 sao, respectivamente, as 

seguintes: 

Essas empresas estii.o posicionadas da seguinte maneira: 

- Ralli Brothers (Reino Unido, Liverpool); 

- Volkart Brothers (Suiya, Winterthur); 

- McFadden!Valmac (E.U.A., Memphis e Brasil, Sao Paulo); 

- W. B. Dunavant (E.U.A., Memphis); 

- Bunge and Born (E.U.A, New York); 

- Cargill (E.U.A., Minnesota); 

51 
Fibras y Textiles: Dimensiones del Poder de las Empresas Transacionales, Estudio de Ia Secretaria de Ia 

UNCfAD/ Conferencia das Na<;:i'ies Unidas sobre Comercio e Desenvolvimento, Genebra, 1996, p.63. 
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- Allenberg Cotton Co. (E.U.A., Memphis); 

- Weil Brothers (E.U.A., Memphis); 

- H. Molsen and Co. (E. U.A., Dallas); 

- Cotton Import Export Co. (E.U.A., Dallas); 

- Tokyo Menka Kaisha (Japao, Osaka); 

- Sumitomo Shoji Kaisha e Sumitomo Menka (Japiio, Osaka); 

- C. Iitoh e Cia. (Japao, Osaka); 

- Maruebeni-Iida (Japao, Osaka); 

- Nichimen (Japao, Osaka). 

A maioria dessas empresas comercializam, tamoom, outros produtos, como e o caso 

da Volkart, que produz cafe; da Cargill e da Brunge, cereais e soja; e a Ralli Brothers, 

madeira, cereais, cafe, eM, entre outros. 

As maiores areas produtivas, porem, estiio fixadas nos E.U.A., na Russia, na China, 

India, Brasil, Paquistiio, Egito, alem de outros paises como a Turquia, Argentina, Australia, 

etc. Os grandes consumidores da fibra de algodao sao China, India, Paquistiio, Turquia e 

Brasil, com uma indicayao de demanda em acrescimo. No entanto, os estoques mundiais 

cafram sigrtificativamente desde a IT Guerra, alem da reduyiio da area dos E.U.A., em 

aproximadamente 25% (em funyiio do "programa de beneffcios goveruamentais"). 

Para a produyao do linho, a I.L.P. (International Linen Promotion), controla a 

produyiio dessa fibra natural e a distribui da seguinte fonna: " ... dos 2.2% que essa fibra 

natural representa no cen3rio mundial, 15% e produzido na Europa Ocidental (Fran~;a. 

Belgica e Alemanha), e 75%, na Europa Oriental (Russia), ·sendo o remanescente cu1tivado 

na China, Egito e alguns poucos paises da America do Suf'52
• 

Para as fibras quimicas, as 15 maiores empresas que participam desse mercado sao 

as seguintes: 

-DuPont (E.U.A.); 

- Akzo (Paises Baixos ); 

- Celanese (E. U.A. ); 

-Foray (Japao); 

52 
Ibid., p. 63. 
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- Rhone-Poulenc (Frans;a, e mais conhecida no Brasil como Rhodia); 

- Courtaulds (reino Unido ); 

- Teijin (Japao); 

- Hoecbst (Alemanha); 

- Asahi Chemical (Japao); 

- I.C.I. (Reino Unido ); 

-Monsanto (E.U.A.); 

-American Cynamid (E.U.A.); 

-Allied Chemical (E.U.A.); 

- Initika (Japao ); 

- Kuraray (Japao). 

Para a produ\(ilo de corantes, figuram entre as mais importantes a Ciba, a Bayer, a 

Hoecbst e a Basf. A primeira, atualmente (1999), faz parte de urn conglomerado japones, 

cuja divisao de corantes esta baseada na cidade suis;a de Basel 

Temos, portanto, urn empate de empresas japonesas e americanas atuando como 

grandes produtoras mundiais de fibra texteis (naturais e quimicas ), seguidas pelas do Reino 

Unido, Frans;a, Alemanha e Pafses Baixos. No que se refere a produ\(ilo de corantes, as 

empresas alemas estao em maior numero. 

Esse conglomerado de industrias deixa claro que a moda, em seu contexto industrial 

e, no estagio de sua representa\(ilo, atraves das feiras de insumos ("Expofil", "Premiere 

Vision", Interstoff') nao prop5e a individualidade estetica que tanto o consumidor reclama 

e pensa atingir. 

Na verdade, ao longo de nossa hist6ria modema, a mudans;a dos papeis sociais 

colidiu com os grandes avans;os tecnol6gicos da industria do vestuiirio e o que hoje estamos 

vendo na moda nada rnais e do que a confirrna\(ilo de urna dissemina\(ilo estetica, que esteja 

de acordo com as materias-primas disponiveis de serem produzidas. Ou seja, urn trabalho 

dirigido pelo "marketing industrial", o qual se baseia conceitualmente ( e, atualmente ), no 

desenvolvirnento de novos produtos e na explora\(ilo (e cria\(ilo) de novos segmentos de 

mercado. Alias, e esse mesmo "marketing" que atende aos interesses comerciais das 

industrias (a "razao") e a fantasia ("sensibilidade") experienciada pelos coordenadores de 

moda e estilistas que atuam dentro dessas empresas, dos "Bureaux de Style" e das feiras de 
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moda. Entre esses ultimos ( os estilistas ), o fundamental e que haja o exercfcio da crias;ao de 

tendencias de moda, onde sao gerados os temas que ilustram uma deternrinada estas;ao. 

Entre os primeiros, nao M qualquer preocupas;ao com esse aspecto, pois somente e refletida 

a performance mundial dos produtos que comandarao o mercado em urn determinado 

momento. 

Assim, antes rnesmo que a for~ criadora dos grandes estilistas de moda possa 

entrar em as;ao (e aqui nos referimos - genericamente - a ''Lacroix", "Armani", "Prada", 

"Yamamoto", etc.), M uma for~ "criadora" que a precede, a qual, por sua vez, ja e produto 

das determina~roes dos oligop6lios texteis e qufmicos. 

Como bern o disse Marie Ruck:ie53
, "( ... ) n6s somos govemados pela moda ( ... )", na 

medida em que "( ... ) esta em toda parte, em nosso modo de vida, com uma invisivel for\(a 

de persuasao. Nao somos livres diante dela, que movimenta nossos Mbitos e costumes sem 

que percebamos"54
• 

No entanto, somos, antes de tudo, govemados por "propostas" competentes de urn 

marketing igualmente eficaz, que aciona em seus vanos niveis (industriais e empresariais ), 

as ferramentas necessarias para promover a moda. Isto e, para o escoarnento das materia

primas, cria-se a necessidade de se "inventar" tendencias ( e temas para essas tendencias) 

(gerando a sua conseqiiente expectativa), as quais, por sua vez, estarao a servi~ro do 

"marketing industrial" ou ilustrando os materiais dos "Bureaux" e o cen:irio das grandes 

feiras. Estes setores, por sua vez, as usarao novamente, para trabalhar o "marketing" de seus 

clientes (tecelagens, confec\(Oes, estilistas) que, de novo, as utilizarao para formular o 

"marketing" feito com seus consumidores. Nesse estagio, este se transforma em "marketing 

de grijfes", colocando ao seu servi~ro a propaganda, a publicidade, a promos;ao de vendas e 

a assessoria de imprensa. Essa ultima, com seu forte vinculo com a imprensa convencional 

Nesse sentido, Marie Ruck:ie conclui que essa ultima 16gica, de geras;ao de 

tendencias (que corresponde ao "marketing de griffes" e que se observa a partir da 

divulgas;ao das cole~roes dos estilistas renomados ), e o grande - e unico - inovador da moda 

53 
Marie Rnckie e diretora do famoso "Studio Beryot", uma das escolas de moda mais importantes da Fran'<" 

e, pode-se dizer, que ela foi - e continua sendo -, a formadora de uma "cultura de moda" no Brasil. Isso, 

grli'<"S aos vanos convites das multinacionais quimicas radicadas no pais, que !he propiiem (com interessante 

frequencia) para ministrar cursos e palestras para- somente- os profissionais da area 
54 

Ruckie, Marie. "Somos Govemados pela Moda" in, lnforme Fernando de Barros, Sao Paulo, (ano 6 -
ntimero 58), 1997, p. 9. 
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na atualidade: " .. nos bastidores desse trabalho, antes de tudo provocativo, estiio executivos 

competentes que olio pensam em poesia, mas em dinheiro e realizam, com esses novos 

talentos ( os atuais estilistas ), urn eficiente e sofisticado Marketing, que leva o interesse pela 

moda a todas as pessoas"55
• A isso ela chamou de "coerencia e l6gica" e, ainda, 

"profissionalismo ". 

0 originalismo das ~6es esteticas fica por conta, entiio, da melhor forma 

encontrada de divulgar (e dissirnular) as tendencias de moda: grandes shows de passarela, 

grandes temas de inspira<;ao, grandes sucessos de griffes, grandes espas:os para preencher a 

alma humana Hoje, qualquer fantasia pode ser transmutada em "inspira<;ao de uma 

coles:ao", em "universo temario", desde que se adeqiie aos ditames mercadol6gicos (olio s6 

de seus consumidores, mas, sobretudo de seus fabricantes) e que, ainda, convens:a seu 

''publico", da mesrna furma que a antiga l6gica de conceps:iio estetica. Aquela que se 

abrigava no seio de uma necessidade social e que nos fazia crer que a moda surgia como a 

resposta legitimil a realidade: subir ou olio as saias? Usar cals:as ou olio? Queimilr soutiens? 

A chamada "liberdade criativa" no conceber e no usar o vest:uario e, na verdade, 

filha de urn processo ja sem escolhas, sem "pais" que a justifiquem, mas com regras tiio 

claras e duras quanto aquelas que iniciaram a l6gica da alta-costura, ou que originararn as 

tendencias de moda dentro de urn processo sistemico. Se, a partir destes marcos, temos as 

prescris:Oes de padr6es esteticos que, aos poucos, se confirrnararn por urna organizas:ao 

mais racional e democratica (a qual deu origem a produ<;ao em rnassa do vestu:irio e ao 

''pret-a-porter", tal como hoje o conhecemos ), temos, tambem, em paralelo, as respectivas 

oportunidades hist6ricas que as justificaram: a carencia pelas linhas soltas (idealizadas por 

"Poiret"), a carencia pela informalidade ("Chane!"), a carencia pela elegancia ("Dior"), a 

carencia por uma roupa mais esportiva, casual (propostas pelos pioneiros do ''pret-a-porter" 

americano e frances), entre tantos outros exemplos que poderiamos citar. 

No entanto, a moda atual, preocupada em achar "propostas" que justifiquem as 

mesmas expectativas de outrora, perde-se na racionaliza<;ao do "marketing eficiente ", o 

qual, como ja dissemos, deve responder aos anseios de seus consumidores e fabricantes. 

Sendo assim., est:i sendo "obrigada" a suprir sua demanda, com urna grande maioria ( e 

enfadonha) de resgates hist6ricos, vindos de estilos dos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 

55 Ibid., p. 9. 
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(pois, dessa forma, podem amparar imimeros segmentos de mercado, atraves de seus 

respectivos "gostos"). Porem, estilos devidamente entendidos como "atualizados", 

modemos. Mera consequencia das inova~oes tecnologicas das industrias texteis e qufmicas 

( fomecedores de materia-prima, tecelagens, etc.) e nao do talento criativo de alguem 

Para nos, portanto, e fundamental que oeste trabalho, enxerguemos o "marketing" 

empreendido pelas empresas para a propaga~o da moda. Ou melhor, e fundamental que 

saibamos identifica-lo atraves da fantasia criada pelos coordenadores de moda e estilistas 

das empresas multinacionais e dos "Bureaux" para apoiar a cria~o de urna roupa 

concebida pelos estilistas ou coordenadores de moda das confec~oes, das tecelagens e das 

grandes "maisons", e que se faz a partir da determina~ao de quatro elementos basicos: 

influencias (inspira~oes que geram a roupa), materiais (tecidos e padronagens), cores e 

formas (estilo e silhueta). E sobre esses quatro elementos que a moda (em seus varios 

niveis) elabora o seu discurso sobre tendencias, ora enfatizando um ou outro, ora todos eles 

em seus respectivos temas. 

Nosso prop6sito, entiio, e a experiencia - mais proxima possfvel - com a fantasia 

formulada para esses quatro elementos, quando estes ainda constituem-se na principal 

abordagem das tendencias de moda, no estagio inicial de sua dissemina~o. Ou seja, no 

estagio em que figuram como fomecedores de sugestoes esteticas aos ja mencionados, 

coordenadores de moda ou estilistas de confe~oes, tecelagens e grandes "maisons". 

Dessa forma, o que veremos no proximo capitulo, sera, especificarnente, a 

transcri~o e os apontamentos dos temas (e suas propostas de tendencias de moda) do 

"Bureau Promostyl", da "Ciba" e da "Du Pont" e o entendimento (feito por nos) das 

tendencias j:i, entiio, organizadas (no capitulo ill) em cada um dos temas da 

primaveralverao 97, em influencias, cores, materiais ( e suas padronagens) e estilos a partir 

de sues discursos e imagens. 

Isto niio so nos habilitara a entender, mais profundamente, a formula encontrada 

pelas empresas estudadas para as sugestoes das tendencias de moda sobre a constru~o de 

uma roupa mas, sobretudo, nos capacitara a identificar ou niio tais sugestoes nas tendencias 

de moda apontadas pela mfdia televisiva por assinatura - assim como a logica empreendida 

para isso -, um dos objetivos (finais) da segunda parte deste trabalho. 
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Capitulo II 

0 NASCIMENTO DOS TEMAS 
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Este capitulo apresentara, somente, a transcri~o ja traduzida em portugues, do 

"universo tem:irio" criado para as tendencias de moda da esta~o primavera-verao 97, pelas 

tres empresas abordadas por nos e as justificativas que nos levaram a esco lha de tais 

ernpresas. 

Assim, em ordem de irnportilncia e, tambem, respeitando a ordem cronol6gica de 

antecipa~o de tendencias a urna esta~o, transcrevemos os ternas propostos dos seguintes 

set ores: 

"Bureau de Style" "Promostyl", que formula suas tendencias de moda com 30 a 24 

meses de antecedencia a urna esta~o e as comercializam com 20 a 18 meses de 

antecedencia; 

A multinacional quimica de corantes "Ciba", a qual entra no mercado com seus novos 

produtos e tendencias de moda com 14 a 12 meses de antecedencia; 

A multinacional quimica de fios texteis "DuPont", a qual entra no mercado da mesrna 

forma que a anterior com, tambem, 14 a 12 meses de antecedencia; 

Dessa forma, pretendemos oferecer as informas:oes ( discursos e irnagens) sobre 

tendencias de moda, atraves de tres empresas que atuam como pilares neste setor, 

considerando sernpre a indiscutivel irnportilncia de cada urna delas. 

Vale ressaltar, tambem, que a transcri~o do material da "Ciba" e "Du Pont", em 

ingles, encontra-se em "Anexos". 
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''0 PROMOSTYL" 
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Vimos, no capitulo anterior, que os "Bureaux de Style" tiveram (e ainda tern) urn 

papel decisor na organiza~o das tendencias de moda e na dissemina~o dessas tendencias. 

Com o tempo, varios outros escrit6rios surgiram e, hoje, o panorama daqueles que atuam 

nessa area, com maior representatividade e irnportfulcia, pode ser dividido entre os 

"Bureaux" "Carlin", 'Peelers Paris", "Nelly Rody", alem do "Promostyl", o mais 

tradicional de todos. 

Como esse assunto e extenso e complexo mas, sobretudo, porque e necess<irio 

delimitar urn campo para o nosso estudo, vamos trabalhar, somente, como o "Bureau 

Promostyl", devido a oportunidade de levantarmos as informas;oes pretendidas em ocasiiio 

de sua vinda ao Brasil, em abril de 1997, e por este escrit6rio ser considerado o mais 

conceituado do mundo. 

Dessa forma, o "Promostyl" nos mostrou o que foram as propostas das tendencias de 

moda para a primavera/veriio 97 europeia e que correspondeu a primavera/verao 97/98 

brasileira. 

Em dois dias intensos de palestras, Benjamin de Diesbach, o jovem coordenador da 

area de esrilo deste "Bureau", apresentou as sugest6es dos temas das tendencias de moda e 

a visao prospectiva deste escrit6rio sobre algumas mudans;as sociais, bern como suas 

irnplicas;oes ao mercado de moda. Deste olhar sobre o mundo nasceu, entao, urn olhar sobre 

a moda. Urn olhar que, alias, e muitissirno respeitado pela "industria de moda'' mundial. 

Para a metodologia desta etapa nos, entao, nos preocupamos em organi.z<i-la da 

seguinte forma: 

0 que apresentaremos, inicialmente, serao as partes que consideramos relevantes 

para o entendirnento do raciocinio do palestrante. Assim, o leitor encontrara urn resumo das 

prospecs;Oes efetuadas ao segmento infanto-juvenil e depois a rela~o existente entre as 

observas;oes apresentadas e o mercado de moda atual ("A Prospec~o Mercadol6gica 

Infanto-Juvenil"). 

Por ultimo, colocamos na Integra todas as informas;oes obtidas e que sao 

pertinentes ao entendirnento da constru~o dos temas das tendencias de moda. 

Nesse momento, o leitor encontrara a exposi~o de alguns grupos de jovens 

emergentes ("Os Grupos Emergentes"), que foram relevantes ao cen<irio social ( e que 
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foram descritos pelo escritorio com muita importancia na constru~o dos temas) e, logo 

depois, a exposi~o de cada tema para a primavera!verao 97 ("Delineando os Temas"). 

Estes (que sao em mimero de quatro) serao intercalados pelas imagens que os 

representam. 

Mas, antes de nos introduzirmos as propostas do "Bureau Promostyf', gostarfamos 

de ressaltar ao leitor que todas as informas:oes obtidas, e que aqui serao agora transcritas, 

sao partes da tradus:ao simult3nea e das anotas:oes feitas durante as palestras. As imagens 

que ilustram cada urn dos temas fazem parte do material de divulga~o do escritorio, mas 

que foi reeditado pelo seu representante brasileiro, o "Bureau Arena & Guelfin", e 

distribufdo aos participantes durante as palestras. 

Nao foi permitido o registro do evento, em hipotese alguma, atraves de gravadores, 

cfu:neras de video e fotogr:ifica. lsto, sem duvida, preservou o direito a originalidade das 

informas:oes comercializadas56
, atraves da venda dos "Cahiers de Tendances" do "Bureau 

Promostyl", objetivo principal do evento (mas urn tanto quanto dispendiosos, pois estavam 

sendo vendidos a R$ 3.000,00). 

0 evento teve urn carater Unico, de total exclusividade e status aos participantes 

brasileiros, pois a vinda deste escritorio significou a possibilidade de acesso a urn mundo 

inatingfvel, ate entao disponfvel somente aqueles que podem pagar seu pres:o, alto, atraves 

dos "Cahiers". Dessa forma, todos os presentes puderam imprimir a conceituada marca 

"Promostyf' na conce~o de seu produto, sem precisar cornprar seus carissirnos cadernos 

de tendencias, os quais, pela maioria das pessoas, foram so folheados ... Mania brasileira 

que se configurou na frustras:ao francesa e que levou o timido Benjamin de Diesbach a 

lembrar as pessoas ao final da jomada, para compra-los - em "tom" claro -, mas 

explicitamente constrangedor. Alliis, a sua propria vinda pode ser considerada como 

apelativa (e incomoda a ele), urna vez que a negocias:ao desta "formula" de trabalho - a 

comercializa~o de tendencias "via" cademos de crias:ao - est:i francamente em declfnio na 

56 A postura do "Bureau", diante da impossibilidade de se registrar o even to, acreditamos, deve ter sido 
iniciativa de seu proprio representante brasileiro, Sr. Norberto Arena que, aos "surtos", tentou impedir 
algumas pessoas que se arriscaram a fotografar os paineis - super tumultuados - exibidos durante os 
intervalos das palestras. Talvez, sua postura seja justificada, ainda mais, atraves do que ele mesmo nos disse, 
quando, ap6s as palestras, em contato teleronico, pedimos sua pennissiio para "consultar" os cademos de 
tendencias para fins academicos. Apos ele mnito nos indagar sobre o que era "mestrado" eo que siguificava 
isso, disse, novamente aos surtos, que nio adiantaria ele nos permitir tal "consulta", uma vez que n3.o 

72 



Europa e nos E.U.A. Somente paises sub-desenvolvidos ou, como persistem alguns, -

emergentes - como Brasil, India, China e os demais latino-americanos, ainda se interessam 

por este tipo de construsoao prospectiva, tao intrigante quanto abusiva. 

Sera importante, tambem. entendermos a forma como o pa!estrante expos tais 

informay6es, as quais, muitas vezes, pareciam estar deslocadas de seu discurso prospectivo. 

Algumas frases, por exemplo,falavam subjetivamente, de uma forma quase poetica e muito 

rapida. Talvez buscando um perfil mais sensfvel que delineasse o espfrito do tema a que 

correspondiam determinadas tendencias e de forma que assimilassemos um ma!or mimero 

de inforrnaf6es possfvel sobre elas. 

Este, sem duvida, foi o olhar do "Bureau" sobre a moda
57

. 

compreenderiamos nada, pois, como ele mesmo nos disse: • ... entender um caderno de tendencias (por nos), 

seria o mesmo que fazer uma crian<;a assistir a um Jilme pornogcifico ... •. 
51 

No en tanto, entre as transcriyiies dos temas apresentados por Benjamin, o leitor encontraci - muitas vezes -, 

complementayiies e comentiirios feitos por n6s a respeito de algum apontamento do palestrante. Dessa forma, 

acreditamos, esclarecer e Ievar ao entendimento do leitor, o que Benjamin queria dizer e o que significavam 
certas coisas sugeridas por ele. 
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A Prospec~o Mercadol6gica lnfanto-Juvenil 

A preocupa~o inicial do "Promostyl", concentrou-se em alertar os presentes sobre 

as mudan~as que estavam ocorrendo ao segmento infanto-juvenil, principalmente crian~s e 

pre-adolescentes. 

Nesse sentido, Benjamin de Diesbach iniciou o encontro, articulando algumas 

combina¢es sociais e rnercadol6gicas encontradas e sugeridas a esses segmentos 

especifi.cos. 

Conforme o que ele nos rnostrou, houve algumas mudan\(aS mercadol6gicas 

causadas por novas atitudes de consurno e comportamento. No que diz respeito aos 

segmentos "crian~" e "pre-adolesecnte", o resultado foi o seguinte: 

Em primeiro Iugar, houve uma transferencia de "valores" (na verdade, a imita~o 

de certos habitos ), originada pelos i:rmlios mais velhos. Estes estavam influenciando 

fortemente o comportamento dos i:rmlios mais novos. Crian~s de 6 a 9 anos sendo 

influenciadas pelos i:rmlios de 14 e 15 anos. 

"A crian~ em geral, se identi.ficava com os pais, hoje ela esta se segmentando.''58 

Assim, o gosto pela tecnologia e a preferencia por determinadas musicas (techno, 

pop, hard rock), marcas de roupas e tenis ("Reebock", "Nike", "Victor Hugo", a linha 

esporte de "Ralph Lauren", "Calvin Klein," "Prada", etc.) esportes e street, ("aventura de 

urn novo estilo de vida"59
, como perambular "por ai" de skate ou patins), seriam a grande 

fonte de imita~o dos pequenos, fazendo-os adquirir os mesmos Mbitos dos i:rmlios mais 

velhos. Com os pais, geralmente trabalhando fora, uma maior autonomia foi alcan~da por 

esses segmentos. Isso fez com que os pre-adolescentes criassem tribos com seu colegas, 

andassem sempre em bandos, escolhessem suas roupas, sua comida e seus prazeres. Aos 

menores, esse mesmo tipo de comportamento estava sendo observado dentro dos 

Shoppings Centers que, segundo Benjamin: 

58 
Diesbach, Benjamin de, Pa/estra do "Promostyl", Centro Textil de Sao Paulo, 17/04/97. 

59 
Idem, ibidem. 
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" ... sao lugares de muita seguran~a que eles podem ir com os paise se largarem deles 

para escolherem suas pr6prias roupas ou entretenimento',&>. 

Toda uma estrategia mercadol6gica, baseada em urn novo comportamento de 

consumo estava, entiio, sendo construfda para atender a essa demanda "mirim". 

"Eles estiio muito sensibilizados pela moda, eles gastam tanto em moda quanto em 

CD's".61 

Urn outro aspecto Ievantado (em segundo lugar) fui, tambem, a analise particular do 

comportamento das meninas. Elas estavam trocando suas Barbies por computadores, 

" ... sendo a tecnologia, o sonho de se transportar em outros mundos. Como para o mundo do 

"Arquivo X". '"'2• 

As estrelas deste novo genero de fi~o para TV (Gianne Anderson e David 

Dunovich), tambem explorado atraves da Internet, eram seus fdolos. E claro que nomes 

como Madonna e as "Spice Girls" tambem estavam figurando em suas preferencias ... 

"As mulheres sao muito mais sensfveis a musica, elas podem se identificar com 

essas imagens '"'
3

• 

Assim, respaldadas pela maioria das cantoras de rock (que vinham 

disseminando urn estilo "andr6gino"), elas acabavam tendo urn visual parecido ao dos 

meninos, a medida em que participavam do universo masculino, niio s6 atraves da musica 

mas, sobretudo, quando demonstravam o interesse pelos computadores e pelo street. No 

entanto, o que Benjamin quis acentuar na palestra, foi o fato de elas utilizarem o mesmo 

visual dos meninos e usarem-no com muita personalidade, adequando-o ao jeito feminino, e 

incorporando-o as suas atitudes. Ou seja, as cal~ e os bermudoes uversize (muito largos), 

60 
Idem, ibidem. 

61 
Idem, ibidem. 

62 
Idem, ibidem. 

63 
Idem, ibidem. 
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usados geralmente pelos rneninos para andar de skate ou patins, estavam sendo 

reinterpretados pelas meninas e usados abaixo do umbigo com tops curtfssimos 

(camisetinhas geralmente cortadas logo abaixo dos seios). Por outro lado, os camisetoes de 

surfistas (ou de outros esportes radicais) eram usados com cal~ ou leggins (cal~ 

colantes ate as canelas) tambem justinhos. 0 visual ainda completava-se com muitas 

pulseirinhas, colarzinbos, aneizinhos, tran~ e maria-chiquinbas. Sutis adequaS'5es que 

estavam revelando a personalidade feminina em urn universo reivindicado por hornens. Ou 

seja, a feminilidade estava sobrepujando alguns elementos que faziam parte do universo 

masculino, quebrando, assim, urn cerro monop6lio estetico que era exacerbado ate a 

gera~o anterior. Isto porque, M algumas es£aS'6es passadas, a diferencia~o de estilos entre 

os sexos, nos segrnentos infantil e pre-adolescente, era quase que urn dogma a ser seguido 

pelos criadores (confeccionistas e estilistas) de "moda infanto-juvenil". Qualquer mudan~ 

era inaceitavel. Tal fenomeno, visto somente no segmento feminino, demonstrou a for~ de 

urn estilo que nasceu entre alguns grupos de jovens. Meninos e rneninos estavam, entiio, 

muito semelhantes no visual de seu vestuano e, tambem, no comportamento. 

"Nao e moda, e atitude, e a primeira coisa que marca e que eles sao muito parecidos 

em todos os lugares; parece que o mesmo estilo esta em toda parte. E como se o planeta 

fosse urn grande supermercado'.64. 

0 que o ''Prornostyl'' estava tambem alertando era que, muito embora o estilo de 

meninos e meninas estivesse parecido, o importante a ser ressaltado era o fato de haver uma 

profunda fragmenta~o entre os viirios grupos de criangas e adolescentes e uma sutil 

diferenciaS'Jio entre eles. Dessa forma, era necessario ter uma preocupaS'Jio maior em 

entender o repert6rio de influencias que estava guiando cada grupo. Tudo isso para nao se 

corneter erros mercadol6gicos. Ou seja, deveria se encontrar uma forma estetica e uma 

linguagem comportarnental comum nos diferentes grupos de crian~s e adolescentes, os 

quais, no entanto, ja estavam divididos conforme suas preferencias esportivas e musicais. 

Assim, grupos de skatistas, surfistas, bikers, junkers, rappers, etc., parecidos no visual, mas 

diferentes em suas preferencias e rnanifestaS'5es. 

64 
Idem, ibidem. 
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Como o trabalho do "Promostyl" e, justamente, entender e antecipar informas:oes 

esteticas e comportamentais, existentes em grupos sociais emergentes e, evidencia-las aos 

profissionais do meio, a palestra deixou bern claro que este era o posicionamento do 

"Bureau" diante das fundamentas:oes de suas tendencias. Esse posicionamento foi, 

obviamente, muito ressaltado durante as palestras e devidamente justi:ficado como uma 

"verdade social". As afirmas:oes prestadas corriam feito prescris:oes de medico: 

"0 conceito de tribo foi elaborado pelo "Promostyl" no inicio dos anos 90. A 

sociedade de consumidores dos anos 60 nao era mais monolitica, era preciso aprender de 

maneira diferente. Cada tribo tinha seu gosto, sua propria crens:a. 0 que marca o fun de 

seculo e a multiplicas:ao de grupos de crians:as. Tentamos entender o itnaginano de cada 

tribo"65. 

Foi dessa forma, entlo, que Benjamin ia tecendo algumas previsoes para o 

desenvolvimento criativo e produtivo de moda aos profissionais da area. Logo em seguida, 

ele passou a descrever o cen:irio social de algumas tribos de jovens. 

Os Grupos "Emergentes" 

Passando para urn outro "segmento de mercado", Benjamin delineou o perfil de 

alguns grupos de jovens (que, apesar de nao especi:ficar a idade, ele nos levou a entender 

que se tratava de urn segmento mais "velho" que o anterior), cujo estilo de vida (lifestyle) 

estava sendo relevante ao cen:irio social daquele mornento. Estes (como veremos 

posteriorrnente ), estruturaram toda tematica de tendencias apontadas pelo escrit6rio ( e, 

portanto, de grande importlncia para o nosso trabalho ). Os grupos erarn em numero de seis: 

Grupo dos ''Tough Adventure" 

Correspondiam: "aos garotos de ouro do anos 90, que preferem carroes 4x4 com 

tra~o nas 4 rodas, a carros velozes e aerodin:irnicos. Gostam de esportes que reivindicam 

65 Idem, ibidem. 
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alguma apo de protepo ao meio-ambiente" (tipo montanhismo, alpinismo, descer 

cachoeiras com botes infhiveis, etc). Sao ecol6gicos.'.66 

Grupo dos ''Smiling Losers" 

"Uma gama de jovens que se volta contra a sociedade e para as banalidades. Jovens 

que sao excluidos e que precisam ser inclusos a sociedade. 

Os perdedores de ontem se tornam os her6is de hoje".67 

Benjamin, neste momento, se referia aos torcedores de futebol (muito importantes 

na Europa), principalmente aos holligans ingleses, chamados por ele de "deuses do 

estadio". 

0 grande sentimento desse grupo era o desespero . 

"Essa grande aventura da morte e expressa pela contracultura dos anos 90, que olha 

com o mesmo otimismo o final do seculo, pois e engra~do o final assim. Para eles, a 

fantasia ilumina esse fim de seculo. 0 sentimento dessa tribo reclama improvisapo. 0 

corpo tambem se transforma num surrealismo. Os travestis passam a dar lis:ao de moda e 

beleza, acabando por ocupar as grandes revistas. 

Um cantor de rock, cultuado pelo grupo, e Marylion Montson, que usa uma 

maquiagem m6rbida e tem um comportamento muito agressivo. 

Este grupo tem a violencia como estilo de vida . 

.E a for~ do desespero, pois quando e mais dramatico e mais excitante". 68 

"Emigre" 

Este grupo, apresentado por Benjamin, tinha como caracteristica proeminente o 

questionamento aos valores. 

66 Idem, ibidem 
67 Idem, ibidem 
68 Idem, ibidem 
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"Sabemos que OS povos ricos envelhecem. A tendencia e ficar longe das coisas, a 

procura de valores, pois isto sera urn sentimento poderoso. Vamos procurar os lugares 

perdidos, em vez das grandes cidades, onde temos a sensa¥ao de encontrar sentimentos 

verdadeiros. Sao guiados por urn fundamentalismo proveniente da Europa do Norte e do 

Oeste americano, cujos filmes dos anos 40, 50 e 60 fazem urna "par6dia". 

A estrada e o universo da America, com seus moteis, motoristas de estrada, bikers, 

gar¥onetes e fliimulas. 

E a volta a espiritualidade, respeitando o conservadorismo".69 

"Utopian" 

Os " ... portadores de urna filosofia do modernismo, fria, contra urna realidade bruta. 

0 estilo e minimalista e tecnol6gico. Ha tambem a influencia da Bauhaus, onde a vontade 

pela ordem e pelas forrnas geometricas impera" 70
• 

"Burning Jungle" 

"Corpos pintados. Mascaras hurnanas desenhadas. As tatuagens e piercings 

espalhados pelo corpo cornp6em urn estilo que tern como leone supremo o · grupo 

"Sepultura". 

E a forma que se constitui esse grupo etnico-urbano, dono de urn exotismo 

agressivo 71 
". 

"New Bourgeois'' 

"Grupo que trata dos padr5es burgueses, que visam ordem e cujos rnotores sao os 

jovens que sao exclufdos e precisam ser inclusos. 

Sao as novas gera¥5es, com novas responsabilidades, pois herdam urn mundo 

dominado pela economia e desemprego. Refundadores, eles querem recriar a celula familiar 

69 
Idem, ibidem. 

70 
Idem, ibidem. 

71 
Idem, ibidem. 
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na sociedade a procura de urn estilo de vida burgues, combinando conforto e praticidade. 

Para eles, os "logos" (logotipos e emblemas de marcas) tern grande importancia para que 

vejam o quanto sao ricos. 

Esse novo rico tira sarro com as conven<;6es tradicionais 72
" 

Delineando os Temas. .. 

Completando as informa<;6es sobre as tematicas que guiaram as tendencias de moda 

da esta<;ao primaveralverao 97, foram apresentados, entao, os quatro temas que deveriam 

orientar a cria<;ao de rnoda. 

72 
Idem, ibidem 
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''PROMOSTYL - SUMMER 97 (europeu) 
PRIMA VERA-VERAO 97-98 (brasileiro)" 

TEMAS 
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Tema: ''Raizes" 

"Nos nos abrimos a todas as culturas ... 

Palavras-chave do tema: Decorativo e colorido. Ornamental 

Os rnisterios do oriente. Hibridismo e nobreza. 

Interpretay5es do psicodelico moderno. 

Potenci.a, rigor. 

Este tema desenvolve-se com uma gama co lorida, onde vemos que a evolu~o ira se 

transformar em algo mais escuro, mais dramatico, mais nistico, mais ornamentaf'73
. 

Neste momento, Benjamin fazia uma referenda a Idade Media, no sentido de 

estabelecer urn paralelo entre aquela epoca e o periodo atual Assim, ele deu relevancia aos 

sentimentos de urn periodo sombrio e inquietante, onde tudo era agressivo. A referencia ao 

aspecto violento de toda a vida social medieval serviu, entao, para intluenciar a constru~o 

deste tema. Ele charnou de "cavaleiros modernos" os integrantes deste segmento. 

"Isso gerou a necessidade de se camuflar para estar em uma posi<;:ao mais 

confortaveL Justificam-se, dessa forma, a dissemina<;:ao das camuflagens militares, usadas 

em pleno ambiente urbano e, tambem, de enormes jaquetas com capuz"74
. 

Este tipo de vestuario, segundo Benjamin, propagou-se atraves de alguns grupos de 

jovens mais violentos (encontrados na grande maioria na Inglaterra, Fran<;:a e Alemanha) 

devido a necessidade de se esconderem dos policiais. Teve grande aceita~o, justarnente, 

por poderem ser confundidos com jovens militares e pela impossibilidade de uma rapida 

identifica~o. uma vez que o enorme capuz da jaqueta, cobre grande parte da cabe<;:a e do 

rosto. 

Uma curiosidade do avan<;:o deste tipo de vestuano, o qual foi denominado de 

"comfortweaf", p6de ser visto no audiovisual apresentado pelo "Premiere Vision", em 

73 
Idem, ibidem. 

74 Idem, ibidem. 
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1997. Este mostrava, justamente, uma roupa parecida com a dos cava1eiros medievais, a 

qual ja estava sendo pensada e construida. 

Uma outra tendencia, apresentada por este tema, foi o desenvolvimento de uma 

roupa mais uti! e funcional, chamada "utilitywear ". 

" ... Uma vertente que comes:a nos anos 90 e que hoje (1997) encontra a maturidade, 

havendo uma organiza\%o nas roupas a fun de multiplicar suas funy6es. Vestidos, casacos, 

blusoes, coletes, calyas, com diferentes bolsos, tendo como influencia as roupas de pesca e 

dos pilotos de caya" _75 

Materiais, Cores e Propostas para Utiliza\%o: 

"Duas grandes orienta-.oes para tecidos - voiles, madras sobre voiles, cores frescas, 

!eves - e uma orienta\%o mais extensa com desenhos primitivos, mas marcados, e, em 

rela\%o a esses, desenhos e tendencias techno. 

Volta-se para sedas e linho com orienta-.oes orientais; desenhos ricos em tons de 

ouro. Cores vitaminadas, como camelo e tabaco. 

Verdes-garrafa, arnarelo, bordo e violeta. Etnico urbano. Beleza ornarnental 

Afro-clean: Formas massivas como uma escultura africana. Tons envelhecidos. 

Trabalhados'' 76
• 

Orienta~o para o Segmento Masculino: 

"Silhueta longilinea, militar. 0 Msico e o chlssico sao reinterpretados para a 

modernidade eo refinamento. 

Listras masculinas, padroes marroquinos e adamascados. Gravuras, folhagens ou 

bordados. Diferentes xadrezes masculinos"77
• 

75 Idem, ibidem, 
76 

Idem, ibidem, 
77 

Idem, ibidem, 
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Orienta~o para o Segmento Feminino: 

"Exotismo e primitivismo, sexy e colorido. 

Os materiais sao !eves e vaporosos, flores ex6ticas, cashemires. Esse exotismo sera 

trabalhado em transparencias. Camisetas de inspira~o iodiana. 

Rusticidade- fios retorcidos/madras- denotam urn aspecto mais primitive. 

0 etnico, mais nitido e rigoroso, e urn estilo mais chique para mulheres". 78 

Complementos e Acess6rios. Estilo 

"Bicos quadrados. Sempre. 

Refinamento. 

As sand:ilias parecem envelopes. Mocassins unisex. 

Cor fina da esta~o: caqui 

Minimalismo. 

Materiais muito sofisticados. 0 metal esculpido volta em enfeites metalizados. 

Ciotos para cintura baixa. Urn ambiente retro, sand:ilias fechadas, femioilidade 

elegante" 79
• 

78 
Idem, ibidem. 

79 
Idem, ibidem. 
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Figura 1: "Raizes" 
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Tema: "Cultures" 

"Retratos do romantismo, misturando as referencias dos anos 20, 30 ... 

A tradis:ao rornantica. novo naturalismo ... 

Palavras-chave: Romantismo. 

N aturalismo. 

Uma moda mais polida, com mais sutileza e mais misterio, teatral ambivalente. 

Mem6rias. Insp:ira~ao em urn movimento retr6grado, "retr6 ". A raridade se 

sofisticar cada vez mais. 

0 movimento rornantico sera muito forte e trara uma feminilidade muito chocante. 

Ser chic e natural. 

de lingerie", transparencias. representam uma nova arte de 

Urn novo romantismo para a beleza, que se interpreta pelo castanho dourado. 

Inspiras:ao na decoras;ao dos anos 20 e 30, principalmente os vitrais"
80

• 

Cores, Padroes, Materiais e EstiJlo para o Tema: 

"Muito ouro e castanho dourado. Moda teatraL iridescente, barroca. 

as cores tam bern, tecidos mais naturais. 

e camurs;a de stretch, ouro como contraste. Novos efeitos, imitando pele. 

Necessidade de revelar o aspecto retr6grado dos tecidos. 

Flores gigantescas, ate muito pequenas, leves e doces. Arabescos e folhagens. 

Transparencias. 

Mini geometrico. 

Algo 

Gama 

e nistico ( contrastes). 

e cor-de-rosa. 

80 
Idem, ibidem. 
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Desenhos gravatas, de vitrais, geometricos e abstratos (muito 

pequenos). 

Acrescimos preciosos de costura (toda especie de aplicas;6es, debruns, feltros, flores 

camufladas, rendas, veludos, novos relevos, etc). 

Tecidos adamascados gerando ambivalencia e rusticidade"81
. 

Cal<;as 

Tecidos 

xadrezinhas). 82 

Acess6rios 

Saito alto e 

longas, rendilhadas, retros. 

com desenhos masculinos (traminhas 

Orienta~ao para o Segmento Masculin.o: 

"Refinados sen1ore. 

Chic e naturaL fazendo uma leve referenda aos anos 70. 

Naturale so:fisticado, com contraste. 

Minimalista. 

As camun;as, o couro e o nylon conferem urn "ar duro" e mais .,...,,,,,,,...," 

Os tricos sao 'feito a mao'. 

Mistura de '-'•=><'-''-''"· sinfonia de vermelhos, ruscia, framboesas"84
. 

81 
Idem, ibidem 

82 
Idem, ibidem 

83 
Idem, ibidem 

34 
Idem, ibidem 
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Figura 2: ''Cultures'' 
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Tema: "Performances" 

"A evolu~o do tema: Performances se inspiram em todas as atitudes esportivas e 

investem diretamente na elegancia. 

Palavra-chave do tema: Atitude. 

Uma beleza high tech. 

Visionanos. Inventam esportes radicais e praticam em grupo ou tribos. 

A "performance" na cidade e expressa atraves da tecnicidade e ligeireza. A 

tecnologia se integra em nossa vida cotidiana. Inteligencia artificial, cultura digital. 

Novo burgues, roupas inteligentes para os novos hyuppes americanos, que praticam 

esportes de elite. Para eles, tons cbiques, como o vermelho opaco, bege e azeitona. 

Os logos sao redesenhados para urn reconhecimento imediato. 

Espirito do cricket. As mulheres exprimem feminilidade, com sofistica<;ao. 

0 uso do patins na cidade deu origem a uma roupa justa. "85
. 

Estilo, Materiais, Padroes, Cores e Formas: 

"Moda Golfe: harmonias inspiradas nos anos 50. Para as mulheres, vestidos polos 

com listras verticais. Para os homens, desenhos e formas geometricas bicolores. 

Estilo de vida europeu. Cores mais naturais (escuras). 

Motivos escandinavos (estrelas), grandes e estilizados (pasteis), usados em tom 

sobretom. 

Azuis, caquis e materiais tecnol6gicos, simultaneamente cbiques e graticos, 

dinamicos. Materiais que registrem bem-estar, suavidade, que tenham lycra e sejam anti

transpirantes. 

Gamas de azuis e vermelhos, mas sob o pedido de alguns fabricantes, temas sao 

tecidos. 

85 
Idem, ibidem. 
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As listras sao em forma de bandeira, estilo clubber. V erticais - tons sobre tons . No 

entanto, o espirito e mais refinado para listras foscas. 

"Biles" (malhas estruturadas) e malhas de neoprene. "Pique" e todas as referencias 

de tipo esportivo, como o "pique" sobre o nylon, "pique" sobre moleton, "pique" esportivo, 

com efeito de transparencia. 

Os tecidos mantem sua tecnicidade original, leve. Isto da modernidade a moda city. 

As listras sao mais leves e darao urn look adetico, citadino. 

Cor caqui militar. 

A moda nautica e tamoom muito importante. 

Choque de cores. 

Branco clean. 

Os objetos evoluem. Grafismos e motivos dos circuitos eletronicos inspiram as 

roupas do "snowboard''(pratica do esqui na neve, em uma prancha). 

Os materiais sao inchados, com volume, como as roupas dos pilotos de Formula I e 

dos cosmonautas. Sao a inspira~o de urn universo virtual que se orienta para o segmentos 

"workwear" (roupa de trabalho) eo "skillwear' (roupa para esquiar). 

Volta a natureza. Ca~ e pesca (estilo ingles e irlandes), revelando o aspecto 

funcional destas roupas. 

Os deuses do estadio inspiram o "streetwear" ("roupa de rua", para pratica de 

esportes radicais) e, para este segmento, as cores laranja, amarelo e verde azeitona. 

Tamoom merecem urn estilo futurista, com grafismos egipcios e novos acolchoados. 

Vestimentas dos treinos de box. Uma marca de ponta: 'everlast'"86
. 

Orienta~o para o Segmento Feminino: 

"Fitness, para a mulher, com cores e formas mais duras."87
• 

86 
Idem, ibidem. 

87 
Idem, ibidem. 

90 



"Todo urn estilo, que enaltece os musculos, sera forte, tendo como referenda o 

alterofilismo. Essa roupa vai valorizar o corpo, sem ser grudenta. 

Aspectos m6rbidos, gorros grandes. 

do basketball. grossa. 

Bikers (mountain bike), cores guerreiros antigos). Motocross. 

grafismos. 

0 futebol: "dupla face", "bl ,88 max1 usas com neoprene . 

Acess6rios: 

"Sapatos de bico quadrado (anos 60) ou com vertentes tecnol6gicas. Tipo 

"cosmonauta" que parecempatins (cals;ados para fazer trecking, box e motociclismo). 

Tenis 

88 
Idem, ibidem. 

89 
Idem, ibidem. 
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Figura 3: 
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Tema: "leones" 

"A gera~o virtuaL com suas musicas tocando sem parar e as avalanches de 

computadores, tomou a realidade efemera ... 

Palavras-chave do tema: Colagem e futurismo. 

Androginia. 

Vertente futurista, com evolu~ao de urn espirito techno, ludico. Humor e mixagem. 

Espirito clown, estilo bionico ("bionic"), importante a toda corrente techno. 

Estilo clean, super limpo e de efeito uniforme. Visao otimista do futuro, baseada na 

limpeza. Roupas que parecem de laborat6rio. 

Gera~o virtual A artificialidade tern como tendencia os novos materiais 

tecnol6gicos. 

Forte influencia grafica, inspirada nos HQs, onde os desenhistas combinam colagem 

e futurismo. 

Moda ingenua. 

0 ludico no techno pode ser mais engra~ado quando sedan~" 90 

Benjamin fazia referencia ao mega evento acontecido em agosto de 96, em Berlim91
, 

onde jovens dan~vam ao som de urn caminhao tocando musica techno. Este evento, no 

entanto, foi urn grande movimento que expressou a for~ deste estilo na Europa. 

Televisionado pela emissora Deutsche Welle, podia-se perceber a onda hipnotizadora que 

vinha do caminhao de som e que, ao ritmo de batidas, sempre repetitivas, arrastavam uma 

multidao absurdamente colorida. Como Benjamin disse: 

"0 techno e urn estilo aereo, sem gravidade"92
. 

90 
Idem, ibidem. 

91 Este even to e chamado de "Parada do Amor" e acontece todos os anos, na Alemanha. 
92 Diesbach, Benjamin, Palestra do "Promostyl" ... 
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U m estilo em que as pessoas dan~am - horas - sozinhas e se projetam para o espa~o 

com a cabe~a e bra~os, apenas acompanhando o ritmo das repetidas batidas da musica. 

Musica? (Que musica ... ). Ai vale quem esta melhor preparado para varar a noite e a 

madrugada pulando. Ou seja, melhor drogado, pois a onda techno foi (e continua sendo) a 

grande disseminadora da explosiva combina~o de bebidas energeticas com bebidas 

alc6olicas e, tambem, da droga do momento, a anfetamina ecstasy. 

Cores: 

"Xadrez fresco, cores frescas e gostosas. 

Pasteis frescos e acidos. 

Formas redondas. 

Frescor igual para tecidos quadriculados".93 

Orienta~o de Materiais, Cores, Formas e Estilo para o Segmento Masculino: 

"Tecidos tintos, coloridos e funcionais. Os figurativos se tomam 6pticos. Texturas e 

padr5es gigantes com impress5es fotograficas. 

Estilo clubbwear. pequenas blusinhas, usadas com chinelos compensados. 

Para o esp:frito ludico, temos cores fortes, azuis, cobaltos, verdes, amarelos. No 

ludico, volta-se aos plasticos. Ha superposi~5es de redes, deixando, quase sempre, as 

silhuetas transparentes. 

Influencia grifica. Corte arredondado para os homens"94
• 

Orienta~o de Cores e Estilo para o Segmento Feminino: 

"Liberdade frou-frou: mini babadinhos, rendinhas, bordadinhos ... 

Cigarretes. 

Babadinhos. 

Corti~a no acabamento enos saltos de sandalias bern coloridas. 

93 
Idem, ibidem. 

94 
Idem, ibidem. 
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desenvolvem gamas. 

Esp:frito clown. 

Funcionalidade, conforto, estilo para urn design limpo, clean, gozado e funcionaL 

ao mesmo tempo. 

Clubbwear. "95 

Acess6rios: 

"Fresco e os chinelos se imp5em no "'"~-"'"'"'v. 

Sapatos que V\.d.'U'-dLi. OS cadar~os, 0 fechamento e rapido 

dos cah;:ados para golfe e criquet. Bicolores ou 

e ,;ouro com nylon- tecnicismo ). Muito velcro. 

Cores chlques: azul-marinho, petr6leo, bege e marrom escuro"96
. 

95 
Idem, ibidem, 

96 
ibidem. 
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Figura 4: "leones" 
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CORANTES 

CffiA ESPECIALIDADES QuWICAS L IDA. - BRASIL 

DIVISAO TEXTILE DYES 
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Para a etapa que se refere aos corantes, estaremos abordando a empresa 

Multinacional quimica "Ciba Speciality Chemical". 

A empresa, que tern sua sede na cidade de Basel, Suis:a, e a subsidiana da Ciba

Geigy Japan Limited (entao renomeada como "Ciba Speciality Chemical KK", em 

novembro de 1996) presente em 117 paises. 

"Ciba Speciality Chemical" e considerada lider e precursora no desenvolvimento 

e fabrica~o de corantes para plasticos, revestimentos, fibras, tecidos e inumeros outros 

produtos. 

0 material para apresenta~o e discussao dos temas das tendencias de moda foi 

levantado junto a subsidiaria brasileira, na cidade de Sao Paulo, como Sr. Frits V. Herbold, 

o qual muito contribuiu a pesquisa; viabilizando visitas a empresa e tinturarias, e toda uma 

serie de materiais impresses. Estes ultimos constituem-se de catalogos especializados, sobre 

temas e cores das tendencias de moda, editados em ingles pela matriz sui~ e utilizados 

pelos engenheiros quimicos, tinturei:ros e confeccionistas de todo o mundo. Tambem serao 

utilizados por nos, no desenvolvimento deste trabalho, no sentido de visualizarmos e 

entendermos as propostas desta empresa para a moda. 

Os catalogos estao divididos em dois segmentos - masculine e feminino - sendo 

destinados quatro temas para cada segmento. Uma cartela de cores abre cada quarteto 

temano. 

Para cada tema, ha urn "painel de tendencias", com fotografias de amostras de 

tecidos que pretendem demonstrar as familias cromaticas e suas possiveis combina~6es. 

Sera interessante observar, tambem, que as familias cromaticas emergem das cores 

mais se sobressaem nas diversas imagens oferecidas nesses "paineis" Elas tambem exibem 

algumas sugest6es de "formas", demonstrando, nao so possiveis utiliza~6es de vestuario 

mas, sobretudo, sua origem temaria: o "retrato" de suas influencias e inspi:ra~6es. 

Urn elaborado texto acompanha cada tema, informando sobre suas influencias 

(sociais e economicas), cores, materiais e estilos, sempre subentendendo urn consumidor 

especffico. 

Estaremos, entao, transcrevendo em portugues, os temas utilizados pela "Ciba" 

o verao europeu de 97 ( correspondente a primavera/verao 97/98 brasileiro ), bern como 
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reproduzindo os "paineis de tendencias", utilizados para a ilustras;ao destes temas e as 

carte las de cores, sugeridas aos segrnentos masculino e ferninino. 

A partir de entao, acornpanharernos a construs;ao das tendencias de rnoda no campo 

especffico de corantes, intuindo ao entendirnento de todo este fantastico processo. Mas, h:i, 

ainda, urn aspecto irnportante a ser considerado e que diz respeito a formas;ao dos temas das 

tendencias de rnoda pelas industrias de corantes. 

A "Ciba", conforrne entrevista realizada corn o Sr. Frits, deterrnina sua pesquisa de 

tendencias corn a ajuda dos "Bureaux de Style" (principalrnente o "Prornostyl"), da "Swiss 

Textile" e "Fashion Institute" ( da Suis;a) para, entao, seus produtos serern cornercializados 

durante o "Premiere Vision". 

Segundo ele, a empresa nao deterrnina a produs:ao de seus corantes conforrne a 

"lenda" que existe na area, e que diz que as cores sao impostas conforrne o estoque da 

materia-prima na empresa. Ou seja, a cor que estivesse "encalhada" seria colocada a venda 

dentro de urn tema de uma tendencia de moda. 

Verdade ou nao, o fato e que suas prescric_;:oes devem respeitar, acima de tudo, a 

l6gica ja discutida no capitulo anterior, de politica rnercadol6gica e ernpresarial e, portanto, 

respeitando as leis deste setor especi:fico e outros envolvidos (de forma que, entao, 

podernos tirar nossas pr6prias conclus5es). 

Urn outro fator a ser levantado, no entanto, refere-se a escolha da empresa "Ciba" 

para o nosso trabalho e que se justifica, sirnplesrnente, pela cooperas:ao e acolhimento as 

nossas solicitas;oes, uma vez que a sua maior concorrente, a "Basf', nao dernonstrou o 

minirno interesse aos nossos apelos. 

* Este material esta com sua transcri~o original em ingles em "Anexos". 
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TEMAS 

SPRING/SUMMER 97 (europeu) 

PRIMA VERANERAO 97/98 (brasileiro) 
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Figura 5: Cartela de 

1. verde-azeitona claro 8. acre 15. azul-cenileo 22. grafite 
2. verde-azeitona escuro 9.laranja 16. azul-cobalto 23. branco 
3. amarelo-limao 10. vermelho 17. azul-turquesa 24. preto/carvao 
4. verde-folha 11. fuscia 18. azul-marinho 
5. verde-limiio 12. terracota 19. areia 
6. verde-garrafa 13. azul-royal 20.lilas 
7. cannun 14. azul-hortencia 21. cinza 
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CffiA/Segmento Feminino 

Tema: Negra" 

"0 continente negro- de urn lado, maci<;o, poderoso e primitivo, de outro, cercado 

de problemas, com uma industria subdesenvolvida e agressiva- tern fascinado o mundo 

ocidentaL desde tempos imemoriais. As paisagens sao !JLiLllJlU 

e impressionante e a mistica de 

seus habitantes esta inextrincavelmente atada a terra. 

desprezada, freqiientemente ignorada e reprimida, a 

urn longo tempo ridicularizada e 

negra, cujas raizes datam de 

antes de 300 a .C., tern influenciado e por muito tempo, a 

seus e mitologias. Seja na musica - jazz - ou nas artes plasticas e 

representativas, as influencias deste poderoso continente sao encontradas em toda parte. 

A globaliza<;ao e as conex6es via rede, as viagens e descobertas e, tambem, as 

misturas e as fus6es das mais extensas e diferentes culturas etnicas, fazem desta influencia 

mais e visfvel. 

Em contraste aos temas e looks extremamente elegantes e refinados, que nos dao 

uma impressao muito futurista e artificial, uma tendencia emerge daqui e permanece 

altamente autentica e original sem, no entanto, ser grosseira ou rustica. 

Os materiais se estruturam com relevos e tern como efeito, as reminiscencias dos 

f6sseis OU caracterfsticas da terra, COffiO gramas e pedras. 0 toque e aspero e ruidoso e OS 

tecidos sao opacos e "empoeirados" na aparencia. As misturas de ou canhamo se 

parecem COffi OS "panamas"97 ~ OS padr6es de vegeta<;ao prevalecem, rUStiCOS e asperos 

como a ou feno, as superficies sao opacas, fazendo com as cores tenham urn 

look antigo e ja "fora de moda". Muitos efeitos estruturais, tais como ondula<;6es, 

"seersucker'98 e "claques", 99 como os fios do "knop"100
, "flamme"' 10

\ "grannite" 102 ou 

97 
Tecido cuja fibra e extraida de urn arbusto. 

98 
Especie de tecido de algodao com superficie irregular fibrosa, tipo "anaruga", com efeito plissado no urdume ou 

na trama. 
99 Qualquer tecido com irregularidade estufada na super:ffcie, que pode ser conseguida atraves de 

processo quimico ou mecanico. 
100 0 "knop yam" e urn fio com botao, ou seja, bolinhas que garantem urn tecido com granulos na superficie. 
101 Diz-se do fio com trechos mais grossos em comprimentos diferentes ou iguais. Tambem conhecido como 

fio "xantungue". 
102 

Diz-se dos tecidos de Iii, em cor s6bria com padr5es de griios mimisculos em sua supemcie. 
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"pique"to3, cnam estruturas parecidas com escamas, favo de manchas ou 

nervuras. 

A particular arte a:fricana oferece as inspiras;oes para as estampas, as quais tern urn 

look simples e misterioso, por causa de seus simbolismos e sinais misticos. As cores claras 

sao intermediadas com as cores da terra ou sao contrastadas como preto e o branco. As 

vegeta<;:ao sao combinadas com os verdes e das frias e delicadas 

o que da uma aparencia natural, alegre e ex~c1cam:e 

103 
Tecido de algodao, feito de dois panos sobrepostos e unidos por pontos cujas linhas formam desenhos. E 

produzido tanto para tecidos planos como para a maiharia circular, sendo que estes Ultimos se constituem a 
partir de ligamentos especiais. 
104 

"Ciba" Primavera!Verao 97, Sui<s:a, 1995, Catalogo. 
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Figura 6: 
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Tema: "Volta a Burguesia" 

"0 retorno aos valores tradicionais, aos costumes e estilos burgueses esta se 

manifestando atualmente na moda, atraves da volta do cJ.assico duas pe~ 105 , de urn 

elegante vestido "cocktail" 106 ou atraves do temo. "Nos estamos novamente adotando urn 

estilo de vida declasse-media. Nos desejamos ser 'burgueses"', 

diretor do Promostyl 

Sebastien de Diesbach, 

Isto pode ser visto como uma rea9ao a provocativa e aguda "tendencia do asfalto", 

das esta96es anteriores. 0 desleixo e a excentricidade estao sendo substituidos por uma 

aparencia limpa - clean107 
- e sofisticada. U m periodo de quebra de papeis e tabus que e 

seguido pelo retorno dos valores familiares. 0 renascimento dos costumes burgueses 

significam a volta do "born estilo", do cornportamento polido e de uma linguagem 

civilizada. Os livros de boas maneiras estao na moda e os cursos sobre born cornportamento 

estao de volta, novamente. 

0 foco esta nos excessos sociais da moda dos anos 50, que resulta num cen:irio de 

pessoas inteligentes, voltadas para urn mundo materialista e vaidoso, com muitas joias e 

cosmeticos. 0 professor Alexander Deichsel, especialista em lingua e literatura alema e 

professor de Sociologia da Universidade de Hamburgo, resume: "Nosso desejo pela beleza 

e uma for93 que nos guia e que esta por tras de nossas a96es. As pessoas sao desenhadas 

pela beleza, o que acaba por exercer uma fascina9ao sobre nos.- Nos somos conduzidos a 

isto." 

Depois de urn periodo de artificial asceticismo e modestia e, tambem, da reflexao 

sobre urn mundo carregado de problemas, vern a saudade pelo esteticismo, elegancia, 

beleza e decora~o. Entretanto, a nostalgia romantica nao e o 6.nico aspecto deste tema: 

golpeando contrastes e justapondo incongruencias com estilos mixados e decadentes, isto 

da o tom a esta moda, que reflete nossos conflitos e quebra o nosso relacionamento com o 

passado. 

105 
0 "classico duas ~as" sao terninhos "bern comportados" de blazer e saia ou casaquinho e saia, muito usados 

nas decadas de 50 e 60. 
106 

0 cocktail dress e um vestido formal para ser usado em festas ou outroo eventos sociais, tambem , muito urilizados nas 

decadas de 50 e 60. 
lf17 Clean: de aspecto mixrimalista, sem muitoo acess6rios ou ostent:a0es. No vestuario, constitui uma roupa de .linhas 

s6brias, de linhas retas e poucas cons~6es. 
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Tecidos sofisticados e de primeira qualidade predominam. Shantungs108 acetinados 

com urn brilho refinado, fino; granulados e tran<_;ados monocromicos, mixados com cores 

de superficies "boucles" 109
, ala Chanel- luminosos e volumosos -, "chines"110 com efeitos 

sofisticados dos fios; listras elegantes e "ottomans" 111 que vao, !ado a lado, aos tecidos lisos 

e delicados, "piques" frescos e granulados pequenos, gostosos "crepes"112
• 

As cores tern urn discreto e neutro look pretolbranco ou ca.rvaolbege, delicadamente 

sombreadas com cinzas ou suaves pasteis. Cores real<_;adas e luminosas sao, tambem, 

usadas em blusas com materiais sedosos, estampadas a "la Pucci"113 ou no estilo 

neobarroco de Lacroix 114
" 

115
. 

108 
Tecido acetinado que apresenta grfumlos de outras cores em sua superficie. 

109 
Efeito enrugado em malha, que se consegue atraves de um fio especial irregular e emb~ado. 

110 
De varias cores em rela~o aos texteis (mas de aspecto granulado). Diz-se do fio :retorcido ("mouline"), em 

que a co:r e substituida pelo negro ou que da urn tom matizado, mosqueado, malhado. 
111 

Go:rgoriio: tecido com desenho "tafeta", cuja trama e muito g:rossa e fo:rmando uma especie de cotele. 
112 

Tecido "crespo", de aspecto aspe:ro e opaco. 
113 

Estilista americano de sporstwear, muito conhecido - entre outras coisas - por usar cores e estampas 
ousadas. 
114 

Christian Lacroix, estilista de origem f:rancesa que adota cores fortes e estilos rebuscados como o Ba:rroco. 
115 
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Figura 7: a Burguesia" 

107 



''Linguagem Corpo" 

"A linguagem do corpo e urn novo foco sobre os aspectos fisicos da vida: 

welness
116 

e fitness
117 

sao parte deste tema. N6s nos concentramos em nos, ouvimos os 

pr6prios sinais do corpo, criamos entusiasticamente urn cemirio narcisistico e centralizado 

em n6s mesmos. A busca pela "juventude eterna" e oposta pela "revolta a idade". 

autoconfian'ia e a ousadia estao no e na o bsessao juventude. 

0 esporte e o lazer representam, provavelmente, o potencial maiS elevado em 

inova<;:6es e desenvolvimentos, no mercado de bens de consumo, pois o consumidor dirige

se, nao somente as atividades fisicas, mas tambem recorre a componentes esteticos e 

er6ticos. Apoiados imensamente 

ditadores da moda. 

presen<;:a da midia, os idolos do esporte tornam-se 

0 desejo de corromper-se, para dar prazer a si mesmo, perdoando-se urn "pouco de 

luxuria" e, tambem, uma parte altamente egocent."i.ca deste estilo de vida. "Ninguem me 

ama, entao que cuidar de mim mesmo" - esta atitude contrasta com o 

equipe, consciente responsabilidade e orientado para urn comportamento comum. 

Individualismo, desejo de liberdade e independencia e a fuga de papeis definidos sao a 

manifesta'iao do desejo pela diferencia9ao e individualidade. 

Este e urn cemirio para materiais inovativos e funcionais, que se encontram com os 

padr6es requeridos de conforto e bem-estar, ao mesmo tempo que vai de encontro com as 

exigencias esteticas. 0 foco esta nos sinteticos, que sao usados de acordo com suas fun96es 

e propriedades, ajudando a fornecer urn agradavel e desejavel manuseio, o cuidado 

desgaste e conforto da roupa. Entretanto, as fibras naturais estao definitivamente em 

ascendencia. tern rnaior importancia e se tornam rnais "moda", atraves de efeitos nas 

superficies dos tecidos e quando sao frequentemente misturadas corn sinteticos. Reflexos 

metalicos ou superficies brilhantes fornecem urn look atrativo e sao contrastados com 

superficies m6veis, relevos e impress6es. 0 "nylon (sparkiling nylon) e usado 

efeitos futuristas e tecidos de cores gritantes e o space dyeing ejfects
118 

remanescem 

como urn elemento para o design. 

116 E urn estado de ser saudavel, cujo conceito se aplica a pratica de esportes, principalmente os aer6bicos. 
117 E urn estado de ser saudavel e forte, capaz de realizar trabalhos e esportes pesados. 
118 

Efeitos de alteray6es de cores no tecido conforme a variayiio de posiyiio da pessoa. 
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As cores sao cintilantes, 

adquirem urn look limpo e fresco, criando, ainda, urn modo alegre, despretensioso e 

otimista de ver o verao". 119 

119 
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Figura 8: "Linguagem 
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Tema: a eo Ceu" 

"Altamente prag:matico, ambos, o respeito e a tolerancia, se aproximam dos 

problemas ambientais, emergiram na essencia de uma discussao altamente 

fundamentalistica sobre o ambiente do inicio dos anos 90~ uma rea~ao aos inescrupulosos 

anos 80. 

honestidade, e sinceridade nao sao falados apenas, mas tambem, 

praticados. clareza, a transparencia, a honestidade e a confian<;a sao valores basicos hoje. 

A busca pela seguran<;a e prote~ao manifesta-se em roupas simples e singelas, com 

urn "ar" refinado e sofisticado. maior cuidado e tornado para assegurar que os produtos 

sejam ambientalmente aceitaveis. no entanto, eles devem ainda se encontrar com as 

exigencias esteticas, para serem faceis se adaptarem a moda, 0 envolve urn elevado 

padrao tecnico. 

Qualidade real e nao efeitos imprudentes e o criteria de sele<;:ao. A boa 

coJrrq::fatJlOJJllG<We do urn toque macio e urn look mais apelam do 

luxo, e 

A inesperada graciosidade (luminosidade, alegria) da existencia seria uma forma de 

descrever inovativos materiais. Sugeridos pela clareza (limpidez) e transparencia do vidro e 

do ar, e da refrescancia da agua. Sutis efeitos brilhantes re:fletem como a luz na superffcie 

da agua e os efeitos vividos e m6veis das ondas e dos rios tern urna qualidade dinarnica. 

U m brilho refinado e iridescente sao trazidos pelas conchas e escamas dos peixes, os efeitos 

de transparencia, pelas finas bolhas das espumas da agua. 

As fmas cambraias de algodao sao freqiientemente encontradas nas misturas com 

sinteticos; leves e transparentes, como urn pergarninho, apresentam urn seco e crespo. 

Os fios e tremeluzentes da viscose e poliarnida como urn ceu 

infmito e estrelado ou como os lagos que se resplandecem ao sol. 

As cores :frescas e frias da agua, que aparecem nas intensas harmonias de urn 

camafeu ou nas gradua<;:6es monocromaticas de tons-sobre-tons, fazem de urn 

importante grupo de cores. Tons neutros ou suaves assombreados permitem urn sofisticado 

efeito de e sombra". 120 

120 
ibidem. 
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l.branco 6. caqui-militar 1. ameixa 16. castor 21. verde-musgo 

2.cinza-chumbo 7. alfazema 12. azul-marinho 17. laranja-queimado 22. verde-oliva 

3.grafite 8. azul-petr6leo claro 13.carmim 18. vermelho-queimado 23. verde-bandeira 

4.areia 9. azul-petr6leo 14. cinza-arezzo 19. amarelo-cadmio 24. verde-azeitona 

5.caqui 10. hortencia escuro 15. marrom 20. caqui-militar claro 
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Tema: "Salao" 

"0 nosso seculo e distinguido por urn certo grau de razao e urn de:finitivo gosto 

pelas coisas rnundanas, contudo, urn pouco antes da virada do milenio, o tema de rnoda 

para o "menswear" e, ainda, aquele que agrega os nossos c6digos mais sensiveis e 

misteriosos. 1-'r'"'~ ... as rnudan~as ou a ausencia delas na rnoda, tornou-se urn campo de 

cornportarnento e a filosofia dos povos exercern, indubitavelrnente, uma significativa 

influencia: assirn, tern sido evidente a substitui~ao de alguns valores pelo conservadorisrno 

e tradicionalisrno, os quais nos trazern a promessa de seguran~a e orienta~ao, necessarios 

para urn arnbiente incerto e turbulento. 

Na rnoda, isto se reflete no renascirnento da "eterna elegancia" - urn retorno daquela 

elegancia formal, sendo que o terno tern o papel principal - o qual e, ainda, aceito pela 

rnaioria dos hornens como a roupa de todos os dias. Ha urn retorno da elegancia dos anos 

30 e 40 e uma individual e pessoal interpreta~ao de urn estilo que se parao 

seculo, quando as pessoas se reuniarn para conversar nos elitistas circulos literarios ou 

sal5es exclusivos. 0 status social foi dernonstrado por uma roupa discreta, mas muito 

elegante, registrada em conformidade aos padr5es. Considera~5es sirnilares encontram-se 

por tras de urna tendencia que se dirige para urna elegancia mais formal, com uma diferen~a 

apontada para o conforto, o bem-estar e a praticidade e que podem ser encontradas em 

atuais e inovativos materiais. 

cores neste sofisticado e magnifico tema sao, s6brias. As cores 

fortes sao raras e, se elas se caracterizassern por is so, viriam no estilo club121
, ern arrojados 

designs (forrnas) e proeminentes listras. 

0 foco, no entanto, tende para sombras planas e discretas rnisturas de 

torn, com desenhos minis ou micros predominando. As superficies dos tecidos podem 

caracterizar alguma coisa de insignificante, mar cando as estruturas, como os "boucles" 

monocr6micos, os "grannites" acinzentados ou os "crepes". A la mistura-se com a seda, 

e a viscose sao, freqtientemente, os mais encontrados. Mas as sedas sao, tarnbem, 

-----"------

121 
Club: o mesmo que clubber, estilo alegre que contempla cores alegres, fortes e formas ajustadas. 
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ou tres fibras diferenteso Quando os fios sao extremamente torcidos, os materiais urn 

look compacta e encorpado. Todavia, cuidadosos drapeados, tecidos macios em "crepes" 

granulados, frescos ou "grannites", ou materiais com caracteristicas diagonais, tais como 

sarja e gabardine, sao validos tambem" 123
. 

122 E o fio da seda fiado com refugos e, por esse motivo, muito irregular, o que lhe cia urn aspecto torcido, com 

No entanto, confere ao tecido urn efeito muito cintilante e irregular a sua super:ffcie. 

"Ciba" Primavera/Veriio 97 ... 
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Figura : "Salao" 
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Tema: "Rua'' 

"0 Street Fashion e uma mudan~a radical de d-ire~ao. Originado das atitudes de 

protesto e recusa, este tema desenvolve urn importante estilo que incorpora o desejo pela 

identifica<;ao e lideran<;a. As .u.u.n•"·'-'-""U'"'-' vern do setor do esporte e das jovens tendencias 

esportivas, tais como rua e o futebol praia, o "skate" e o "skate- in-line" 

subcultura, da "pop "ethinic" e "folk music", produzindo, muitas vezes, urn 

mix colorido, gritante e grotesco. mensagem "Eu sou jovem, diferente e 

Torna-se o jargao deste tema. 

Os looks pesados, os eo "workwear" de "ontem'' dao, 

espa<;o para os "ciber" looks. 

tambem, componentes 

ditadas como antes, "de 

conceituados como 

importantes deste tema. As tendencias da moda nao sao mais 

- mas, ao contnirio, a insp-ira<;ao procede de estilistas 

e, ainda mais recente, o belga van 

Beirendock, como o protagonista proeminente. 

Urn look tecnico e - quase exagerado - prevalecera no futuro. Neoprene, 

borracha, piastico e vinil darao urn look sintetico aos acabamentos e casacos. Os efeitos 

metais opacos, sugerindo ferro e a<;o enferrujados, serao mais fashion que os efeitos 

brilhantes da prata e do aluminio. Algum brilho sera encontrado em efeitos -iridescentes ou 

tremeluzentes. 

Urn outro aspecto e a combina<;ao do altamente tecnico com o altamente u"'""'""""" 

sendo que o foco esta no contraste entre superficies de estruturas macias, emborrachadas e 

looks asperos com o aspecto de 

com tecidos calandrados 124 e 

cores, sendo urn mais 

especialmente, mais populares" 126
• 

124 
Tecidos lisos e "lustrosos". 

125 
Branco arnarelado ou acinzentado. 

126 
"Ciba" Primavera/Veriio 97 ... 

0 com linho, estruturas salientes relevo) 

nas sombras de alguns grupos 

o branco, o off-white 125 e suas sombras serao 
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Tema: "Sahara" 

"Urn fenomeno interessante vern sendo desenvolvido por algum tempo no 

menswear- o dualismo da moda. De urn lado, existe uma clara tendencia que se dirige a 

roupa elegante e formal e, de outro, que prefere urn look casual, simples e "a vontade". Urn 

estudo, realizado pela revista "Spiegel" (Outfit - Studie 3), sobre urn determinado publico

alvo, mostrou que, 45% dos homens preferem urn estilo leve e individual, descrito por eles 

rnesmos como fashion conscientes, 38% estao a favor de urn estilo correto e convencional e 

13% aspiram por reconhecimento. 

0 "casualwear" foi, no passado, influenciado enormemente, por urn lado, pelas 

tendencias naturais e ecol6gicas e, por outro, pela funcionalidade das cores, materiais e 

estilo do "sportswear". A atra~o pela natureza, de urn lado, e a aventura, por outro, sao 

os mais importantes parfunetros, embora em graus diferentes. 0 "homem de Marlboro" que, 

ora esta balan~do urn lac;o, ora atravessando uma floresta ou conquistando o infinito 

deserto, constitui, ainda, urn modelo fascinante deste papel 

No verao de 1997, esta fascina~o pela natureza e masculinidade sera interpretada, 

muito atrativamente, pelas sombras dos marrons empoeirados e momos e pelos frescos e 

naturais verde-olivas. As sombras queimadas da terra, em materiais firmes como sarja e 

lona mantem a promessa de urn romantico safari As gamas de caqui e verde-oliva, que sao 

as reminiscencias dos uniformes militares, aparecem em suaves gabardines e popelinas, que 

sao combinadas ou com linhos muito macios - frouxamente tecidos -, ou com jerseys 

elasticos. 

Urn look altamente natural ainda e importante, como as superficies de tecidos 

m6veis que parecem palha ou esteira, opacos, com urn look empoeirado e seco. Pregas, 

rugas e efeitos de encolhimento sao preferidos para as superficies, criando urn look 

ligeiramente "usado", sem, no entanto, parecer surrado ou desleixado. 

Os tecidos sao funcionais, tais como o "easy care" 121 e o "water repellency" 128 os 

encerados, oleosos e arenosos estao, ainda, na moda~ no entanto, nao fazem parte deste 

tema, tecidos de aspectos tecnicos, tal como emborrachados e plastificados. 0 

127 
Facil de ser cuidado. 

128 
ImpermeaveL 
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"casualwear", alem disso, nao e gerado apenas para jovens consumidores, mas para todos, 

pois se transformou em urn segmento etemo e imutavel". 129 

129 
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Figura 13: "Sahara" 
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••cena" 

"Como pode ser visto, no mencionado "Outfit Study" na revista Spiegel, % dos 

homens veem-se como fashion-conscientes e 13% aspiram por reconhecimento. Os dois 

grupos poderiam ser descritos como "esperans;osos por moda", ambos igualmente dispostos 

aceitando as inevitaveis mudans;as Eles sao 

precursores de novas tendencias, trailblazers130
, visionaries e vanguardistas de estilos 

incomuns, sao os divulgadores de uma filosofia voltada para as mudans;as da moda. Como 

sism6grafos, eles registram os sinais que estao presentes no mercado da moda e os 

convertem , sempre atentos em estar entre os primeiros, principais e unicos. 

Ambas as tendencias, elegancia formal e urn look "casual"
131 

- das horas de lazer -, 

sao, tambem, importantes para o mercado "menswear" e podem imprimir sua marca aqui. 

A "cena" introduziu, e, como principal caracteristica, uma roup a luxuosa 

em forma de urn excentrico "dandy" 
132

, com urn look de muito brilho e glamour. 

No futuro, urn estilo altamente sofisticado, luxuoso e pretensioso. A 

tendencia para o despojamento, tendo como, por exemplo, o uso de materiais preciosos, 

caros e agrailliveis, assim como tecidos luxuosos, reflete a egocentrica atitude de nossa 

sociedade. 0 perfume da "Maison" ChaneL "Egofste" ou o bestseller, "A arte de ser urn 

egofsta" ou, ainda, a musica do grupo pop 'The Princes", "Voce tern que ser urn sufno neste 

mundo" sao reveladores. Quase ninguem quer ser privado do prazer de estar bern vestido. 

A mania pela informalidade e seguida por uma nova elegancia: o conforto e a 

delicadeza estao sendo construidos intemamente nas roupas. Os materiais esHio 

delicados, macios, mais leves e molengos - las fmfssimas, sedas elegantes, confortaveis 

misturas de com algodao ou viscose, linhos frios e muito macios ou algod6es delicados, 

usados, por exemplo, em t-shirts (camisetas). Uma outra atra~ao sao os tecidos 

camisas, que sao feitos para assemelharem-se aos tecidos das camisas que U.'-''JH.Lf-'"'"-'H4UU 

130 
Trailblazers: alguem que eo primeiro a descobrir ou desenvolver novos metodos de fazer alguma coisa, mas, no 

contexto de moda, julga-se correta a palavra visionirios. 
131 c ual . l de . ' hi 1 as : sunp es, spreteilSl.oso, porem c que e e egante. 
132 

Dandy: urn homem excentrico, excessiva e ostensivamente refinado na maneira de vestir. 
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ternos, de a com os looks dos ternos feitos de de peixe"133
, 

"tweed"
134 e chevron

135
, todos muito leves. 

As cores compreendem combina~6es delicadas, discretas e refinadas, tom-sobre

tolll, principalmente em monocromias, com poucas notas fortes de enfase" 136
. 

133 
Tecido cuja trama assemelha-se a uma "espinha de peixe". 

134 
Tecido de textura aspera, feito de !a, em vanos padroes coloridos. 

135 
Originalmente, e ~ tecido de la, quase sempre negro, cuja base e uma sarja tipo "espinha-de-peixe". :E urn 

termo aplicado a tecidos ou estampas com listras em zigue-zague, podendo, tambem, ser tecido em algodao 
ou seda. 
136 
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Figura "Cena" 
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FIOS TEXIEIS 

DU PONT do BRASIL S.A. 
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Para o setor de fios texteis, levamos em considera~ao a importancia que a materia

prima, originada do conceito "hand-made", tern atualmente no mercado e que diz respeito a 

versatilidade que as fibras artificiais e sinteticas - especialmente o fio elastano, nylon -, 

imprimem a diversos tipos de material 

Nesse sentido, apesar d.a pesquisa de campo abranger a grande maioria das empresas 

que desenvolvem a produ~o de fios texteis artificiais e sinteticos no Brasil ("Rhodia", 

''Fairway", ''Fibra", ''Fibra-Du Pont", "Du Pont" e "Polyenka"), estaremos colocando em 

relevancia somente a "DuPont do Brasil S.A.". 

Isto se deve a duas importantes razoes: Primeiramente e, principalmente, pelo 

caniter "multinacional" de seu material de divulga~ao de tendencias, que e editado em 

ingles, frances, italiano, alemao e espanhoL o que significa que as propostas apresentadas 

serao apreendidas por tecelagens e confec~oes de grande parte do mundo. Dessa forma, 

respeitam-se mais fielmente as normas "sugeridas" para o desenvolvimento do produto 

final de moda (a roupa) e de sua base (os tecidos), impedindo qualquer interven~o 

"domestica". Ou seja, possiveis adequa~oes das propostas das tendencias ao ambiente 

nacional (aspectos sociais, culturais e climaticos) elaboradas, em alguns casos, pelas 

empresas filiais que se encontram em outros paises. 

Este e o caso da ''Fairway", empresa da "Rhodia", criada exclusivamente para 

atender a area de vestuario e, tambem, das empresas "Polyenka", ''Fibra" e ''Fibra-Du 

Pont". Como estaremos, tambem, analisando as tendencias de moda no campo da imagem 

televisiva, e interessante, entao, mantermos urn certo rigor nesta avalia~ao, no sentido de 

trabalharmos com os subsidios gerados por seus p6los de origens e nao pelos 

intermediarios, que sao as "filiais" brasileiras das multinacionais. Mesmo porque, vamos 

veri:ficar a correspondencia entre as tendencias propostas por essas empresas e as 

tendencias propostas pelo campo midiatico e, este ultimo trabalha, apenas, com referencias 

intemacionais (europeias e americanas) salvo, rarissimas e eventuais exc~oes. 

Em segundo lugar, porque o material de tendencias da "Du Pont" e muito mats 

organizado e completo137
. 

Tambem e importante ressaltar que a constru~ao temaria da "Du Pont" e dirigida 

especificamente, ao segmento feminino. 

137 
Este material tamrem esta com sua tnmscri~ao original (em ingles, no caso) em "Anexos". 
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Introduzindo o catalogo, 

cartela de cores da empresa. 

a exposi9ao das familias cromaticas, juntamente com a 

Cores - Primavera/V erio 

"1-8: 

Dos neutros as matizes 

das madreperolas, conchas 

9-16: 

Cores aquaticas. Os tons 

perolados aos escuros lavados. 0 espirito 

cristais e pedras cobertas de musgo: caqui. 

das aquarelas. Amarelos gelados, matizes 

verdes e pessegos, rosas e lilases frescos, azuis celestes; tons naturais dos sabonetes. 

t7-23: 

Cores mornas do tabaco e '-'-""''""'"u 

intenso, cinza e marrom escuro. 

24-30: 

Vison, laranja e marrom brilhantes, vermelho 

Intensos, citricos, luminosos, brilhantes, como os tons da laranja, do amarelo, pink e 

vermelho, meio-tons de vegetais e verde-limao. Vivos e vibrantes"138
. 

138 
"DuPont" Primavera/Veriio 97, 1995. 
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Figura 15: 

j I I 

l.areia 7 .cinza-chumbo 13.rosa 19.cinza-arezzo 25.laranja queimado 

2.branco 8. verde-bandeira 14.lilas 20.preto 26. vermelho 

3.areia-escuro 9.marfim 15.azul-royal 2l.azul-petr6leo 27.pink 

4. verde-oliva lO.gelo 16.azul-turquesa 22.marrom 28.verde-folha 

5.cinza ll.pessego 17.laranja 23.terracota 2 9. verde-limao 

6. caqui-militar 12.verde-azeitona claro 18.siena 24.amarelo-ouro 30.amarelo-limao 

Depois, 

tendencias: 

uma introdu<;ao que esclarece 0 publico quanta a ideia 
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"Introdu~o 

Os tecidos, para o verao 97, hesitam entre o real e o irreal, o natural e o artificial, o 

passado eo futuro. Resultado da rapidez do desenvolvimento tecnol6gico, que nos traz urn 

mundo magico, onde as fronteiras, constantemente, se encobrem. 

A evolu~ao dos tecidos reflete as realiza~oes de outros dominios, particularmente, 

aqueles da imagem eletronica, que nao se estende somente ao campo de nossa imagina~o, 

criando efeitos ilus6rios: suculentos ou espumosos; fazendo-nos ver, com novos olhos, os 

fenomenos natura:is, como urn cr:istal ou uma folha fibrosa. 

A L YCRA, com sua extensa garna de atributos, atua como urn catalizador para 

facilitar novas e apaixonantes possibilidades de design. 139
" 

E claro que todas as sugestoes oferecidas giram em tomo da aplica~ao dos fi.os 

desenvolvidos pela "Du Pont", sendo a lycra, o epicentro de toda a sua cria~o temaria. 

A partir de entao, poderemos v:isualizar os temas, que serao introduzidos com uma 

explica~o sobre suas origens (a que chamam de "inspira~o"), cores, tecidos e estilos 

(formas esteticas) que os compoem e que serao intermediados com as imagens que ilustram 

o espfrito de cada tema. 

Vamos, entao, transcreve-los urn a urn, atraves do discurso elaborado pela "Du 

Pont" e, sobretudo, atraves de suas ilustra~oes e imagens. 

139 
Idem, ibidem. 
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TEMAS 

SPRING/SUMMER ~ 
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"Inspira<;:ao: A beleza nos surpreende inesperadamente: nas ressecadas texturas das 

folhas de tabaco, nas fibras do coco e em superficies irregulares, com eros6es. Efeitos 

real<;:ados pela iridescencia do sol. 

Tons mornos do tabaco e da madeira. No 3, 6, 

Tecidos: natural ao sofisticado, do bruto ao 

'""""""'"'."'""""vern do "shantung", mas tambem do ~....,cu.>..~'~'~ 

interpreta<;:ao mais 

algodao seco, do linho e da 

seda aspera. Superficies teladas e aspectos de tecidos a mao: ;-'<UJ.<UHU e nistica. Tecidos 

de para a malharia e pianos (telados). 

Estilo: Formas masculinas, numa versao coloniaL com sabor 

pantalonas com tunicas e vestidos com novas propors;oes". 140 

14() 
ibidem 
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Figura 16.1: "Fibroso'' 
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Figura 16.2: "Fibroso" 
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"Suculento" 

"Inspiras;ao: A abundancia desmedida 

ampliada pela engenhosa criatividade humana, 

e 

Tecidos: Os tecidos estruturados 

que lembram frutas 

smrer1cas. nem as cores naturais das artificiais: 

visualizada, manipulada e 

uma explosao de energia vital. 

vegetais. 

e 

24-30. 

ressuscitam com uma 

as fibras vegetais das 

Plissados, enrugados, 

"ottomans" e "piques", "crepes", veludos e semi-transparencias. Estampados frescos com 

motivos de frutas, flores ex6ticas e vegetas:ao 

Estilo: Formas sofisticados da Alta-Costura ou bern divertidas e vivas"
141

. 

141 
ibidem. 
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Figura 
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Figura 17.2: 
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"Inspiras;ao: As pedras rolam e entram em juntas, em infmitas ondas, as 

conchas marinhas se banham no mar. 

irregulares podem deslizar nas maos. 

apagadas. 

Matizes neutras e frias. 

Uma sensas;ao je 

mas sempre lisos e 

superficies opacas ou acetinadas, toque de 

lustradas e naturais. Mesmo as superficies 

perolados as sombras escuras. e 

lavados e esculpidos. de textura 

consistentes, ligamentos fechados. 

assegura construs;oes compactas. 

dando densidade sem, no entanto, adicionar peso. 

Estilo: Uma palavra s6: imped.veL 

UCU.U.MUD~•v dos volumes sao nnpo,rt.:mtes, tanto 

casuais e esportivos."142 

142 
ibidem. 

139 

busca constante pela perfeis;ao. A 

a i\lta-Costura, como para os tipos mais 



Figura 
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Figura 18.2: 
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"Espumante" 

"Inspira<;ao: Ambiente vaporoso, imaterial, erernero, como a crista de urna 

Urn mundo etereo e rnagico, 

Cor: Palidos 

1 16. 

Tecido: 

0 vemos nos escapa de nossas rnaos. 

9, tons aquaticos da 

espumantes e esponJosas, pontos abertos nas 

bucles e atoalhados. com efeitos tridimensionais pequenos ou 

para acusar e fantastico e rnesmo delirante 

ondulantes, plissados, gofrados e franzidos; com ponto 

volume, real<;ados da Lycra. 

Estilo: De estilos HJLIJUllJLlU.L.'-" - como a leveza de urna nuvem - ate as confec<;oes 

tanto em tecidos planos como em u ...... ,.LH ...... rnais extravagantes e r~nr""""'~- 1 ri 

143 
Idem, ibidem 
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: "Espumante" 
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Figurn 19.3: 
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mcapitulo 

AS TENDENCIAS DE MODA 
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Neste capitulo, vamos retomar os ternas das tendencias de moda das empresas por 

nos apresentadas, com o objetivo de entender - rnais profundamente - os significados de 

suas prescris;oes: as determinas;oes esteticas feitas com antecipas:ao. 

Para isso, entao, estaremos analisando e comentando as tendencias de moda, as 

quais, por sua vez, ja estiveram delimitadas pelos temas das empresas em discursos e 

imagens (no capitulo anterior). Nos, ainda, vamos organiza-las de acordo com cada urn dos 

elementos que as construiram: influencias/inspiras;oes, cores, rnateriais/padronagens e 

estilos. 

Nos ja tivemos a oportunidade de conhecer no capitulo I ("Pro:fissionalizando os 

caminhos da moda ... ), como funciona essa metodologia (de construs:ao das tendencias de 

moda), onde o professor Carlos Simoes, coloca como "componentes essenciais da Moda e 

principais veiculos das modificas;oes impostas semestralmente", as cores, rnateriais e estilos 

(forrnas esteticas) que devem ser pensadas como tendencias de toda estas:ao. Para tal, no 

entanto, e imprescindivel 0 argumento da "influencia" ou "inspiras:ao": as inforrnas;oes 

sociais, politicas, economicas e culturais que originam esses "componentes" e que, 

tambem, o Professor Simoes comenta. E dessa forma, entao, que as tendencias de moda "se 

transmitem" e passam a atuar - atraves dos ternas -, de forma palpavel entre o setor 

industrial (de confecs;ao e tecelagem), urna vez que ja se transformaram em uma especie de 

"c6digo", elementos dignos de serem percebidos e assimilados. Na verdade, sao "pistas" 

esteticas (as inumeras orientas;oes que se dao atraves dos quatro elementos: 

infl.uencias/inspiras;oes, cores, rnateriais/padronagens e estilos) que contribuem a conceps:ao 

de trajes ou tecidos. 0 fato e que, para nos, essas "pistas" se tornado as bases de referenda 

para tudo aquilo que sera visto (ou nao) no ambiente televisivo. 

Para o desenvolvimento dessa jomada, entao, nos separamos por empresas, as 

inforrnas;oes mais relevantes sobre cada urn dos "componentes" das tendencias de moda 

para os segmentos masculine e feminino adultos, ( os quais, como dissemos no inicio, ja 

estao delimitados em seus respectivos temas e diluidos entre discurso temano, imagens e 

cartela de cores). 

Assim, partimos do escrit6rio "Promostyl'', para efetuarmos, primeiramente, urn 

entendimento rnaior sobre as infl.uencias/inspiras;oes que amparam cada urn de seus temas 

("Ra:izes", "Cultures", "leones" e "Performances"). Depois as cores, materiais/padronagens 
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e estilos de cada urn deles, prescritos, tambem, por essa empresa. A mesma metodologia 

sera seguida para as empresas "Ciba" (para ambos os segmentos, feminine e e masculine) e 

"Du Pont" ( empresa que direciona suas orientas:oes para o segmento feminine. 

Dessa forma, em cada empresa e em cada tema, vamos intuir o entendimento do 

significado das informas:oes oferecidas sobre as tendencias de moda do verao europeu de 

97. 

A respeito de uma ou mais influencias que guiam a tendencia de urn tema, vamos, 

inicialmente, situar o universe que as ampara, as origens e tudo aquilo que se configura 

relevante. No entanto, nossa discussao (analises e comentirios) nasce, sempre, segundo o 

discurso temirio ( o qual iremos, constantemente, recorrer e retranscrever144
) e as imagens 

da empresa que as representam. Muitas vezes, porem, (no que se refere as 

"influencias"/"inspiras:oes") as informas:oes que sao oferecidas nao se bastam para 

projetarmos urn entendimento sobre o seu possivel significado, sendo, entao, necessaria 

seguirmos algumas "pistas" dadas pelo tema e, assim, pesquisarmos o assunto em outras 

fontes. A maier contribuis:ao, no entanto, vern quando respondemos a nossa intui~o e 

sensibilidade: intui~o para entendermos o que os "criadores" ( estilistas e coordenadores de 

moda das empresas e "Bureaux de Style") das sugestoes dessas tendencias quiseram dizer e 

sensibilidade para nos colocarmos no lugar dos "criadores" (estilistas e confeccionistas), a 

quem este material foi dirigido. 

Por exemplo, o "Promostyl" teve uma maneira muito particular de passar as 

informas:oes. Falando quase poeticamente, as indicas:oes temirias ( discursos) deste 

escrit6rio constituiam-se a partir de pequenos mosaicos. Frases e palavras pequenas, soltas, 

rapidas, sem uma 16gica racional mas que, aos poucos, se fortaleceram e, na totalidade de 

seu discurso, passaram a nos oferecer uma (possivel) dire~o para o seu entendimento. Ja as 

proposis:oes da "Ciba" e da "Du Pont" foram sempre muito exatas no que diz respeito a 

clareza do significado de suas orientas:oes. Mas isto nao quer dizer que estas empresas nao 

recorreram a urn sentido mais "filos6fico" para a constru~o de seus temas, pois lhes 

necessaria muita sensibilidade, nao s6 para captar as tendencias mas, sobretudo, 

transmiti-las. Foi imprescindivel, assim, uma linguagem comum entre eles. Uma llJUls'-"· ..... s·~· 

144 
As retran.scri0es serao identificadas pela utiliza~ao de aspas, no entanto, nao havera notas de rodape, 

trata-se da c6pia de express6es ou frases dos discursos dos temas a que correspondem e que se encontram no 
capitulo anterior a este. 

150 



que pudesse transformar dados em sentimentos, sensa~6es, desejos... Uma linguagem de 

sensibilidade. E neste sentido que, entao, procuramos na medida de nossas possibilidades, 

entender as tendencias de moda dessas empresas, atraves de urn equilibrio entre razao e 

sensibilidade. 

Agora, seria importante abordarmos urn pouco mais, nao s6 as caracteristicas das 

"in:fluencias"/"inspira~oes", mas tambem dos outros tres elementos que comp6em as 

tendencias de moda, a fi.m de esclarecermos a forma como trabalharemos as nossas 

discuss6es. 

Influencias/Inspira~oes 

As in:fluencias ou inspira~oes sao, certamente, a parte mats importante na 

constru~o de tendencias de moda das empresas e atuam, tambem, como fonte de cria~o 

dos temas. Como vimos, elas podem partir das mais diversas referencias: sociais, politicas, 

economicas, culturais ... Mas podem vir, tambem, dos elementos da natureza, da bist6ria da 

arte, de uma determinada decada ou seculo ... Podem, ainda, ser guiadas por novas 

estrategias mercadol6gicas, quando M evidencias de urn comportamento de consumo 

dominante. 

Assim, depois de captadas, as influencias fundem a realidade com sensa~oes e 

sentimentos e, nesta mistura imaginaria, promovem o exercicio de sua hereditariedade: as 

prescri~6es esteticas. Cores, formas e materiais que se derivam e sao respectivos e 

delimitados por uma personalidade: os temas. 

Ja, estes pequenos universos- os temas- podem, tambem, se originar de influencias 

que sejam especificas e mais pr6ximas do carater do produto que uma empresa trabalha. 

Assim, o universo temario vern com o objetivo de facilitar a cria~ao estetica de estilistas e 

designers, sejam eles da area de vestmirio, tecido ou outro tipo de material (como m6veis 

ou autom6veis, por exemplo ), no sentido de melhor visualizar e, sentir, atraves do discurso 

temcirio e de suas imagens, aquilo que vern sendo colocado como uma possivel referenda, 

ou melhor, como inspira~o/influencia. Por exemplo, os "Bureaux de Style" e, em 

particular, o "Bureau Promostyl", sempre estruturam seus temas a partir de influencias que 

giram em tomo de aspectos sociais, politicos, culturais etc., de nosso tempo, pois tudo isso 
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contribui para urn entendimento maior sobre a origem das formas que deverao ser 

desenhadas, as cores que deverao ser exploradas, ou os tecidos e materiais que deverao ser 

usados. 

Para as industrias de corantes e, especi:ficamente, a "Ciba", esta mesma logica 

tambem e aplicada, uma vez que trabalham exclusivamente com cores e, dessa forma, 

podem oferecer informa~6es nao so para estilistas, como tambem para criadores texteis e 

designers de outras areas.145 Isso, da mesma forma, os ajuda a reconhecer o significado 

daquilo que criam e concebem esteticamente. 

Vimos, entao, que, para essas duas empresas ("Promostyl" e "Ciba"), o elenco de 

influencias foi mais abrangente nos temas, sempre oferecendo uma origem sociologica que 

estrutura suas proposi~5es e, portanto, uma diversidade maior de referencias discursivas. 

No entanto, a "Du Pont", empresa que trabalha (entre outros inumeros produtos) 

com fios texteis, empreendeu, particularmente, urn outro raciodnio para a capta~o de 

suas influencias. Ela fez com que suas propostas de tendencias fossem oriundas, 

especificamente, de alguns elementos da natureza. Acreditamos, com isso, que seu objetivo 

fosse o de os assemelhar aos tecidos que deveriam ser produzidos com sua principal 

materia-prima: o fio "lycra". Mas, certamente, esta nao foi uma regra seguida pela maioria 

das outras empresas que trabalham com este tipo de produto (no caso, os fios de elastano ). 

Ao longo da pesquisa, observamos, atraves dos vmos materiais de tendencias coletados, 

entre elas ("Fairway"/"Rhodia", "Fibra-Du Pont" e "Polyenka"), que eles ofereciam, 

tambe:m, temas com uma ampla estrutura sociol6gica. 

Aqui, pon§:m, e importante ressaltar que a "DuPont" interessou-se por urn universo 

temario, cujos aspectos estao muito pr6ximos dos produtos que ela ajuda a fabricar. Ou 

seja, tecidos. Tais caracteristicas, por sua vez, estao representadas em imagens. 

145E importante ressal.tar, no entanto, que para cada modalidade de cliente ( decora~o, vestuirio, 
automobilistico, etc.), ha urn material. de divulga~o especifico, editado, geral.mente, por setores diferentes da 
empresa. Por exemplo, o material. de tendencias de moda dirigido para as tintu:rnrias, tecelagens e estilistas de 
vestuano e tecidos da "Ciba" e editado pela "Divisao Textile Dyes", o setor da empresa que cuida somente 

das informa~6es que vao ser trabalhadas pelos "vendedores" da empresa, tecnicos e engenheiros quimicos 
(que cuidam de assuntos relacionados a tecidos e roupas). Mas, existem aqueles materiais que, na empresa, 
sao direcionados para o setor automobilistico, por exemplo, os quais, por sua vez, sao realizados por outra 
divisao da empresa. H:i, porem, urn consenso entre os diferentes setores sobre as in:fluencias e cores a serern 

trabalhadas em uma determinada esta~ao ou periodo. 
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Dessa forma, entao, vamos explorar tudo aquilo que nos foi oferecido como 

inforrnas:ao (imagens e discursos) e que possa nos ajudar no entendimento do elemento 

"influencia/inspiras:ao". 

Cores 

0 outro aspecto das tendencias de moda que vamos tratar serao as cores (que podem 

vir individualmente) e suas tonalidades ( ou em v:irias gamas/nuancesltons - claras, escuras, 

etc.- que se matizam de uma cor especffica). 

A "Ciba" e a "Du Pont", ofereceram cartelas de cores, onde disponibilizaram as 

cores e gamas ( tonalidades) mais importantes da estas:ao, as quais, por sua vez, vieram 

organizadas em harmonias cromaticas: grupos de cores que se combinaram 

(monocromaticas, escuras com escuras, claras com escuras, etc., sendo que estas ultimas 

tambem sao chamadas de sombras, pela ausencia de luz). Na verdade, grupos de 6 a 8 cores 

que ostentaram urn nome e uma personalidade ( ou seja, uma pequena explicas:ao sobre a 

origem, influencia/inspiras:ao da qual foi gerada), e que correspondeu a urn determinado 

tema. Por exemplo, a harmonia cromatica cuja familia foi chamada de "cores aqwiticas e 

aquareladas" correspondeu-se ao tema "Polido" da "Du Pont"146
. 

No entanto, para urn entendimento mais satisfat6rio a respeito desses elementos (as 

cores, tonalidades e harmonias cromaticas) e, considerando que as explicas:oes provenientes 

dos discursos temarios sao sempre muito resumidas, se fara necessaria recorrer as imagens, 

as cartelas de cores e aos "paineis de tendencias" (respectivos) a todo momento. 

No caso da "Ciba", especi:ficamente, as cores, os tons e as harmonias vieram 

tambem organizadas e representadas em "paineis de tendencias", os quais, relembramos, 

apresentaram grupos de amostras fotogr:ificas de tecidos (que simbolizaram as cores, 

tonalidades e harmonias sugeridas por seus temas respectivos) e imagens (que evocaram as 

origens de suas influencias temarias, bern como as cores que predominaram nas amostras e, 

tambem, os tecidos e as formas propostas). A empresa ofereceu, ainda, uma cartela de cores 

ao segmento masculino e outra ao feminino. 

146 Esta e uma das hannonias cromaticas da cartela de cores da "DuPont" e cujo tema "Polido" (tambem da 
mesma empresa) corresponde-se. 
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0 mesmo, no entanto, nao aconteceu com a "Du Pont" e o "Promostyl", pois apesar 

de ambas as empresas utilizarem imagens variadas para a exposi~o das tendencias de seus 

temas (em que as figuras passaram a ser, na maioria das vezes, urn elemento meramente 

ilustrativo ), pudemos contar somente com a cartela de cores da "Du Pont", uma vez que o 

"Promostyl" nao "nos" ofereceu algo desse genero, durante as palestras (quando coletamos 

suas informas:oes sobre tendencias de moda para a primavera/verao 97). 

Sendo assim, ao longo de nossas discussoes, estaremos colocando em relevancia 

nao s6 as indicas:oes sobre cores e tonalidades provenientes do discurso temario das tres 

empresas, mas tambem, das imagens das cartelas de cores, das harmonias de cores 

dispostas em amostras de tecidos dos oito "paineis de tendencias" (no caso da empresa 

"Ciba") e das figuras (fotografias e desenhos) que representam os temas (quando, no 

entanto, julgarmos ser isto oportuno, no sentido de oferecermos urn melhor entendimento 

da questao levantada ao leitor). 

Materiais 

A seguir, abordaremos a parte que se refere aos materiais, que sao os tecidos e os 

seus padroes (desenhos e estampas). E importante ressaltar, no entanto, que o padrao (ou a 

"padronagem" 147
, termo que sera muito utilizado por nos) de urn tecido compreendera, 

aqui, nao s6 as estampas, motivos ou desenhos que ilustraram a supe:rffcie de urn tecido, 

mas tambem alguns dos aspectos de sua constru~o textil. Ou seja, o :resultado final que 

estes adquiriram a partir de uma construs:iio textil especifica. 

Por exemplo, tecidos de padronagem xadrez, quadriculada ou listrada tern urn tipo 

especifico de construs:iio textil, que nao e a mesma de tecidos pianos (tecidos em teares 

pianos 
148 

e, no caso, lisos ), sobre os quais estampam-se desenhos. Isto tambem se aplica a 

tecidos como jaquards e adamascados, cuja construs:ao e definida em tipos diferentes de 

teares. 

147 
A padronagem determina o tipo de desenho que estampa a superficie de urn tecido ou, ainda, o tipo de 

constru~ao textil que pode derivar urn desenho, porem. construido no tear. 
148 

"Estes teares rem somente uma lan~deira e fazem tecidos somente com uma cor ou tipo de trama" in, 

Manual do Curso de Tecnologia Tatil do Departamento de Fibras Thcteis da Du Pont, Setembro, 
(nao publicado). 
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Voltamos a lembrar, entlio, que estaremos colocando os aspectos destes tipos de 

constru~o textil no mesmo patamar das estarnpas, nos importando, nessa discussao, a 

comentar o que ilustra o tecido e n1io como, pois consideramos que isto seria objeto de uma 

outra discussao, o de sua constru~o tecnica textil, (assunto este que nao iremos tratar). 

Aqu~ portanto, nossas an1ilises e comentanos serao propostos a partir dos discursos 

tem:irios e, como ja mencionamos, das imagens, quando julgarmos oportuno recorrermos a 

elas. 

Estilo 

0 estilo, "via de regra", envolve todo urn traje que vai dos pes a ca~. Portanto, 

engloba, alem da roupa (que, por sua vez, definem deterrninados comprimentos, larguras, 

tecidos, forrnas, etc.), cal<;ados (tenis, sapatos, sandalias, etc.) e acess6rios (chapeus, 

gravatas, bolsas, etc.) que devem conviver harmoniosamente dentro de urn look!
49 

pretendido. Ora, convencionalmente, n1io se pode vestir urn temo com tenis, se o estilo 

pretendido for mais cJ.assico. Por outro lado, e perfeitamente admissivel, se for urn look 

vanguardista, ousado e provocative, como os que muitos estilistas prop5em... Assim, o 

estilo dita como deve ser usado ( e combinado) urn deterrninado traje. 

No entanto, em nossa discussao, vamos nos restringir, somente, as informay()es 

oferecidas pelas empresas (salvo alguma observa~o relevante que seja necessaria ser feita 

e que esteja relacionada aos acess6rios e silhuetas, complementando, assim, o entendirnento 

do leitor), pois cada uma privilegia, de maneira diferente, os tres itens que comp5em o 

visual estetico: as roupas ( e suas forrnas ), cal<;ados e acess6rios. Ademais, apenas o 

"Bureau Promostyl'' considera o look de forma mais completa e, mesmo assim, muito 

genericamente, (uma vez que devernos nos basear nas inforrnac;:oes que temos). 

Isto significa, que vamos nos concentrar, principalmente, nas forrnas (silhuetas), 

linhas principais de uma roupa que perfazem o visual- o "look"- de urn deterrninado tema 

o que, por sua vez, irnplicara em considerarmos alguns aspectos de modelagem: ajustada, 

ampla, colante. 

149 
0 look e o que se muda, e o visual que cada individuo pode criar, assumir e fazer em si mesmo. 
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Muitas vezes, no entanto, as informas;oes sao tao resumidas que se faz necessario 

recorrer aos materiais (no caso tecidos), propostos pelo seu respectivo tema, pois sao eles 

que, verdadeiramente, definem as formas. Seguiremos, entiio, uma velha 16gica usada por 

quem costura e a qual, tambem, ja foi comentada pelo mesmo professor Carlos SimOes (e 

que, agora, vamos transcrever novamente ): " ... as linhas e forrnas sao decorrencia das 

caracterfsticas fisicas/tecnicas dos tecidos. Nao se pode irnaginar formas estruturadas 

modeladas com tecidos fluidos, assim como e impossivel criar forrnas que se movimentam 

como andar a partir de tecidos encorpados"150
• Ou seja, forrnas estruturadas, prescindem de 

tecidos encorpados e mais "duros"; formas fluidas, de tecidos fluidos (leves). Mas, o que 

significam estrutura e fluidez na estetica do vestuario? 

As formas estruturadas sao formas consideradas "mais duras" e tern, geralmente, 

linhas simetricas, devido a pouca maleabilidade dos materiais. Elas s6 podem se adaptar 

aos contornos do corpo (caso se pretenda urn forma mais ajustada) atraves de detalhes na 

modelagem, como recortes, pences151 e pregas152
• Bons exemplos sao os blazers e ternos 

(tanto masculinos como femininos). 

As formas fluidas, por outro lado, sao formas consideradas "flexfveis", pois elas 

acompanham os movimentos do corpo. Como os tecidos sao essencialmente muito leves, 

molengos e gostosos, a modelagem deve abster-se de detalhes de costura (como os ja 

citados recortes, pences e pregas), pois isso priva a roupa de urn born caimento. Quando 

muito, utiliza-se o recurso de leves pences ou pregas (para supor urn ajuste) e, mesmo 

assim, isso muito dependera do tecido que for utilizado. No entanto, para a modelagem 

feminina de saias e vestidos, o recurso do "corte em vies" ( descoberto pela francesa 

Madeleine Vionnet, no inicio do seculo XX, em que se corta a roupa em diagonal ao "fio" -

trama e urdume -, do tecido) continua sendo a melhor ops:iio para os ajustes, pois elimina 

costuras e oferece urn caimento impecavel. 

Entretanto, o que o professor Simoes se esqueceu de comentar, nesta parte em que 

explica sobre a adequayiio de tecidos e formas, e que, tambem, existem as "forrnas 

colantes", que se aderem ao corpo. Isso se deve, grayas a tecidos 100% nylon. 

Jso Similes, Carlos, Aposti/a de Deserrvolvimento Criativo ... , p. 15. 
lSI As pences siio ajustes feitos do !ado interno da roupa. 
152 

As pregas siio ajustes feitos do !ado externo da roupa. 
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A partir desses detalhes, entao, nos tornaremos aptos a entender as orientas;oes 

sobre estilo que nos foram oferecidas atraves dos temas. No entanto, sera o espirito temfui.o 

que, tambem, nos apoiara a definir a sua "personalidade estetica": mais romilntico, mais 

nistico, mais sensual... Para is so, vamos recorrer, sempre, nao so ao conteUdo das 

influencias temarias e disponibilizadas em seus respectivos discursos, mas tambem as 

imagens ( visuais) que o representaram. E importante ressaltar, no entanto, que varnos 

recorrer a tais imagens para nos ajudarem a complementar o nosso entendimento sobre o 

discurso explicativo das tendencias de moda, uma vez que sao elementos ilustrativos dos 

temas apresentados. 

Ap6s todo esse percurso, varnos, finalmente, ja arnparados nas sessenta e quatro 

discussoes que empreendemos, tecer nossa conclusao sobre aquilo que as empresas "nos" 

ofereceram como as tendencias de moda do verao 97, (atraves dos discursos e imagens 

temarias, cartelas de cores e "paineis de tendencias") e cujo objetivo nos levara a uma 

"prescris;ao estetica", comum entre as empresas abordadas. 
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''PROMOSTYL" 

Tema: ''Raizes" 

Intluencias: 

"Nos nos abrimos a todas as culturas ... ". 

0 "Promostyl", atraves desta premissa, expos a ideia principal sobre a influencia 

que guiou o tema "Raizes", orientado tanto para o segmento masculino, como feminino 

adulto. Uma ideia que, no entanto, nao ofereceu muitos subsidios para se saber, ao certo, 

quem estava se abrindo a quem (se, todos nos, latinos, europeus, asiaticos, africanos, etc., 

ou o que parece mais certo, somente europeus as outras culturas, urna vez que o idealizador 

do tema e urn frances), de que forma (pela tecnologia, pelo interdlmbio de produtos, ideias, 

etc.) equal a razao desta necessidade (por que nos nos abrimos a todas as culturas?). 

Apenas colocou como relevante elementos provenientes da cultura africana (" ... afro-

clean: formas massivas como uma escultura africana ... ") e oriental (" ... os misterios do 

oriente ... ", " ... orienta~oes orientais ... ", " ... carnisetas de inspira~o indiana ... ") para afirmar a 

ideia do tema em questao. Todavia, salvo essas pequenas indicas;oes, que definem mais 

claramente a origem da informa~o estetica e que se prestaram para orientar os "materiais, 

cores e propostas", o "segmento feminino" e a "introdu~o" do tema, respectivamente (e 

que se encontram dilufdas ao longo do discurso ), nao se conhece exatamente a origem da 

inspira~o temaria. Ha, sim. uma men~o (inicial) das qualidades que o tema "Raizes" 

refletiu como sendo "decorativo", "colorido", "ornamental", "rnisterios do oriente", 

"hibridismo", "nobreza", "potCncia", "rigor", "psicodelico modemo" ... 

Outras informa~oes tambem prescreveram orientas;oes "orientais" e "africanas", 

mas elas estavam diretamente ligadas a utiliza~o de determinados tipos de materiais, cores 

e formas ( orientados, inicialmente, em urn contexto mais geral "rnateriais, cores e formas 

de utiliza~o" e, depois, dividido nos segmentos "masculino", "ferninino" e "acessorios"), 

as quais ja carregavam intriuseca uma ideia conceitual Tais inforrnas;oes (como veremos 

mais adiante e quando abordarmos, exclusivamente, os ja mencionados, "rnateriais", 

"cores" e "estilos/formas"), foram geridas para serem entendidas somente por uma 
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experiencia profissional eficaz e urna sensibilidade profunda. Ou seja, e necessano saber 

que tipo de elemento estetico podera atender ao significado do tema, pois isto determinara 

urn "visual" de moda especffico. 

Observa-se urn outro aspecto muito importante: ha urna forte tendencia em 

convergir o terna para sentimentos agressivos e violentos, a medida em que se ultrapassa o 

limite de sua qualidade "co lorida" e se evolui para " ... algo rnais escuro, rnais drarnatico, 

rnais nistico, rnais ornamentaL.". Urn salto que se faz quando o terna submete suas 

caracteristicas a referencia de urn periodo sombrio e inquietante da era medieval, e pretende 

estabelecer urna analogia deste aspecto particulat, com o aparecirnento e dissemina~ao de 

urn comportamento muito violento de jovens, charnados "cavaleiros modemos". 0 

escrit6rio referia-se, na verdade, aos "deuses do estadio". Violentos torcedores do futebol 

ingles, rnais conhecidos por holligans ( e os quais sao forrnados por urna grande maioria de 

skean heads), cujo grupo foi destacado como "emergente" e denominado como "Smiling 

Losers". 

E oeste momento que, durante a palestra, introduzin-se a explica~ao sobre a origem 

de algumas ~s especfficas de vestuano, como as enormes jaquetas com capuz, as roupas 

iguais as utilizadas para "camuflagens militates", o comfonwear e o utilitywear. A cria~o 

dessas p~ pelos jovens, e a sua conseqiiente dissemina~o, acabou tambem por se 

transformar num importante vetor referencial para a constru~o deste tema. Isto, 

justamente, por elas serem uteis e funcionais em situa~5es urbanas, consideradas 

"emergenciais", como fugir ou se esconder de policiais, ou mesmo possibilitar o porte de 

inumeras e, talvez, perigosas "quinquilharias" nos vanos compartimentos da roupa (no 

caso, as varias reparti~5es e bolsos embutidos ou sobrepostos). 

Caminhando, ainda, sob este aspecto ofensivo e turbulento da Idade Media, 

encontramos nos dados oferecidos pelo escrit6rio sobre os "grupos ernergentes", a 

confirma~o destes mesmos sentimentos, a medida em que colocamos como relevante a 

ideia conceitual de dois desses grupos: os "Smiling Losers" e os "Burning Jungle". 

Para os membros do "Similing Losers", os sentimentos de "desespero", "morte" e 

"improvisa~ao" sao partes de seu estilo de vida, ja para os do grupo "Burning Jungle", o 

estilo alia-sea urn "exotismo agressivo". Assim, podemos entender que, para esses tiltimos, 

a "agressao" ou, talvez, a "violencia" de suas atitudes e ideias esta contida em sua propria 
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imagem, urna vez que seus corpos, entregues as imimeras tatuagens e piercings, podem 

chocar a rnaioria das pessoas. No entanto, niio sao, necessariarnente, violentos ou 

agressivos com elas de forma improvisada, repentina. A manifesta~o de sua agressividade 

se encontra, como ja dito, em sua propria imagem e na preferencia de um determinado 

grupo musical: o "Sepultura" (mencionado pelo palestrante). Um grupo de hard rock, 

brasileiro, (cultuado, naquela epoca - 1997 -, muito rnais no exterior do que em nosso 

pt6prio pais) que foi ( e ainda e) sucesso por plagiat o sentimento de agressividade dos 

guerreiros indfgenas e por expressa-lo em suas mlisicas e aparis;oes nos shows. 

Nos primeiros, no entanto, o corpo, segundo o palestrante, "se transforrna num 

surrealismo" o que pode significar, entao, que, atras de urna apatencia superficialmente 

normal (pois, apeSat da grande rnaioria de seus integrantes serem halligans, niio sao todos 

que mantem a cabes;a raspada, "matca" que os identifica), eles improvisam voluntariarnente 

atitudes violentas, onde o pt6prio corpo passa a set um instrurnento de c6lera e agressao, 

que se perde eiii urna realidade insensata, inconsciente, surreal 

Mas, seria o estilo de vida destes grupos, o ingrediente picante do terna "Rafzes" do 

"Promostyl"? 0 fato e que, vemos se delineat um ideal co mum que se situa latente no terna: 

um espirito primitivo que o gera e rege, que nasce a pattir de culturas ex6ticas, primitivas e 

que se desenvolve atraves dos sentimentos que as mantem, como a coragem, a ousadia, a 

agressividade e a violencia. Um espfrito que se exptessa de forma dramatica, ornamental, 

decorativa e, porque niio dizer, belo, excitante, instigante, ptovocativo. 

Alias, as imagens deste terna demonstram (e justificam) muito bern essas 

caracteristicas, as quais sao representadas atraves de urna miscigenas;ao de referencias: 

figuras tribais, medievais, orientais, musicais. No entanto, o peso das figuras e o mesmo: 

denso, forte. Agressivo. 

Cores: 

As cores e tonalidades sugeridas se integram, perfeitamente, ao apelo do discurso 

temario que se autodenomina "colorido" e "decorativo". Porem, "urna garna colorida ira se 

transforrnar em algo rnais escuro, rnais dratnlitico, mais rtistico, mais ornamental". 
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Assim, conforrne esta "evolus;ao", que se apresenta de maneira generica (isto e, sem 

urn direcionamento de cores para o sexo feminino ou masculino ), organizamos as sugestiies 

crotruiticas oferecidas por este tema da seguinte forma: 

em primeiro Iugar, aparecem os tons que podem remeter a uma diversidade de cores 

"fi:escas" e "leves" (como azuis, verdes, vio!aceos claros) e desembocam em 

tonalidades de "verdes-garrafa" ou cores como "bordo e violeta"; 

o "amarelo" eo "camelo", o '"caqui" eo "tabaco", sugeridos, se integram em uma 

outra gama de cores: a das quentes e terrosas respectivamente, ou como pretende o 

tema, "cores vitaminadas" (referindo-se as cores "camelo" e "tabaco"), aparecendo, 

portanto, em segundo Iugar; 

os "tons envelhecidos" e "trabalhados" vern logo em seguida, configurando uma 

gama especifica de tonalidades desbotadas ou mais escurecidas. 

No entanto, nas imagens que temos deste tema, as cores predominantes - preto e 

laranja queimado - parecem evocar, somente, o teor dratruitico e singular que e dado a 

estetema. 

Como o escrit6rio nao ofereceu uma cartela de cores na exposis:iio da palestra, estes 

sao os unicos instrumentos para o entendimento das cores deste tema. Porem. e importante 

ressaltar (e lembrar mais uma vez), que para a orientas:iio especffica sobre cores (assim 

como tecidos e estilo) sao editados e vendidos cademos de tendencias, pr6prios para este 

fun. 

Materials: 

Uma orientas:iio generica se dirige para tecidos transparentes, nobres e nisticos: 

"voiles", "sedas" e "linhos", respectivamente. No entanto, o que devemos enfatizar nesses 

materiais e, justamente, a sua padronagem. Isto e, a estarnpa, motivos ou desenhos que os 

ilustram e sobre os quais se imprimem. verdadeiramente, a personalidade do tema. 

Assim, vemos que os "voiles", tecidos altamente delicados e transparentes, podem 

vir tanto em cores "fi:escas e leves", como tambem marcados por "desenhos primitivos" 

com "tendencias techno", isto e, trabalhados graficamente sob a inspiras:iio da linguagem 

informatica. A sugestao, tambem. e que se conjuguem "voiles com madras", que sao tecidos 
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de padronagem xadrez, nisticos (com tramas abertas e fios retorcidos), que apresenta uma 

contraposi~iio de listras Jar gas e fin as e cu ja origem - indiana -, imprime uma mistura de 

cores etnograficas e ex6ticas (que oscilam, geralmente, em listras azuis e verdes com fundo 

branco; listras azuis e pinks sobre fundo rosa; listras pinks e verdes-agua sobre amarelo; 

listras matrons e azuis sobre fundo branco, etc.). 

As "sedas" e os "linhos" aparecem com "orienta~oes orientais; desenhos ricos em 

tons de ouro" e cores quentes e terrosas ("vitaminadas, como camelo e tabaco"). 

A grande maioria destas indica~oes, no entanto, parecem ser dirigidas ao segmento 

feminine, pois o escrit6rio refors:a, s6 para as mulberes, a utilizaS'io de "materiais leves e 

vaporosos" que devem vir em "flores ex6ticas" e "cashemires"; urn exotismo que e 

trabalbado atraves de "transparencias ... " e da rusticidade dos "fios retorcidos/madras ... (pois 

"denotam urn aspecto mais primitive"). 

Para os homens, a sugestiio recai, somente, sobre "listras masculinas, padroes 

matroquinos e adamascados". "Gravuras, folbagens ou bordados". "Diferentes xadrezes 

masculines" e, tambem, (se formos considerar as irnagens do tema), "desenhos primitives" 

com "tendencias techno". 

A unica e, talvez, possfvel visualizaS'io de alguns desses tecidos e padr6es, 

encontrarnos no retrato do tema, nas irnagens de uma mulber indiana, com suas roupas e 

tecidos caracteristicos, e de uma modelo, que sugere em sua roupa, a mesma leveza de 

materiais de sua antecessora. Tambem temos propostas das ja mencionadas padronagens 

primitivas em estilo tecnho, em dois ex6ticos modelos masculines. 0 restante, porem, e 

pura ilustraS'io do espfrito do tema. 

Estilo: 

Este tema traz, inicialmente, dentro de uma orienta~iio generica (mas claramente 

dirigida ao segmento masculine) a utilizaS'io e " ... dissemina~iio das camuflagens militares, 

usadas em pleno ambiente urbano e, tambem, de enormes jaquetas com capuz". Essas 

roupas foram encontradas (segundo o que nos contou o palestrante) entre os "cavaleiros 

modernos", grupos de jovens violentos, integrantes dos "hooligans" (torcedores do futebol 

ingles) e tornararn-se fonte de inspiraS'io para a cria~iio do "comfortweaf'. Urn tipo de 
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roupa, cuja qualidade esta mais ligada as suas caracteristicas de prot~o, que conforto 

(como propiie o nome), uma vez que as carnuflagens militares e as enormes jaquetas com 

capuz, inibem urn reconhecimento imediato: " ... isso gerou a necessidade de se camuflar 

para estar em uma posiyiio mais confortavel". E dessa fortna, entiio, que o escrit6rio sugere, 

ja especificamente para o segmento masculino, uma "silhueta longilinea, militar". 

Outra tendencia apontada para este tema, (s6 que, desta vez, direcionada para 

ambos os sexos), que pode tambem responder a novos tipos de necessidades e o 

"utilityweaf": " ... uma vertente que come~a nos anos 90 e que hoje (1997, epoca da palestra) 

encontra a maturidade, bavendo uma organizayiio nas roupas, a fim de multiplicar suas 

fun~oes. V estidos, casacos, blusoes, coletes, cal~ com diferentes bolsos, tendo como 

influencia as roupas de pesca e dos pilotos de ca~". 

No entanto, retornando as orienta~oes de estilo, exclusivas ao segmento masculino, 

o tema nos diz, ainda, que "o basico e o classico sao reinterpretados para a modernidade e o 

refinamento". Isto e, a sugestiio e que p~ "basicas", como camisetas, camisas, cal~s, 

bermudas, as quais pedem materiais e corte, ambos igualmente simples (isto e, pedem 

tecidos como popelines, sarjas e algodoes, e modelagem sem tantos detalhes, como pregas, 

pences e poucos bolsos), sejam trabalbadas atraves de materiais modemos (as varias 

misturas texteis do tipo algodao, popeline e sarja com sinteticos ). Conseqiientemente, essas 

novas aplica~oes geram urn estilo mais confortavel e elegante. Isto porque esses novos 

materiais podem proporcionar urn "bem-estar" maior ( os fios tern novas caracteristicas, 

fazendo com que o tecido "respire" mais, absorvendo menos calor do corpo) e urn caimento 

do tecido mais leve e fluido. Ja os "classicos", que amparam pe~ mais s6brias, como 

temos, camisas e cal~s com materiais mais nobres (como ·tweed, ottoman, gabardine, 

tricoline) e urn corte mais trabalhado (recortes, pregas, pences, bolsos embutidos) devem, 

assim como as p~ basicas, incorporar as misturas texteis (so que entre sinteticos e os ja 

mencionados tecidos nobres). Isso, tambem, gera urn novo "comportamento" aos tecidos 

(mais maleaveis e confortaveis) e urn novo estilo: mais modemo e refinado. 

Para as mulheres, a proposta de estilo ( alem do "utilitywear'' ja citado) vern atraves 

do "afro-clean": "fortnas massivas como uma escultura africana" e do "etnico", rnais nitido 

e rigoroso", tomando-se "urn estilo rnais chique para as mulheres". 
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0 primeiro estilo feminino pode considerar, entiio, formas construfdas atraves de 

materiais mais encorpados (como linhos, satjas, gorgor6es, malharia com fios nisticos e 

grossos) subentendendo, dessa forma, urn visual mais pesado- afro (de inspira~ao africana) 

-, compacto (devido a estrutura dos fios e tecidos), mas, ao mesmo tempo, limpo, "clean" 

(sem detalhes). 0 segundo, como pretende urn padrao mais etnogratico, sup6e urn 

mergulho profundo as suas caracteristicas mais evidentes: as estampas com padr6es etnicos 

(como os sfmbolos hier6grafos ou florais), tecidos de superficie irregular (tramados) ou 

transparentes, e estilo ultra-feminino (como os vestidos decotados e de alcinhas finissimas, 

pareos, saias transpassadas). No entanto, como sugere o tema, a qualidade modema deste 

estilo deve recair sobre materiais que possam oferecer urn refinamento a mais, o que fica 

por conta de tecidos como a seda e seus derivados. 

Todas essas propostas devem ser acolhidas como elementos formadores a 

constru~o final da forma estetica do vestnfui.o. Da mesma maneira, as imagens do tema 

que sugerem alguns tipos de roupa, aparecem, somente, a tftnlo de ilustra~o, pois no que 

se refere as irnagens apresentadas por este tema, nao hli qualquer referencia precisa sobre os 

elementos esteticos (de estilo) a serem trabalhados. As formas de vestnfui.o, sugeridas nos 

modelos, exibem apenas tres possibilidades de uso: uma blusa feminina combinada com 

alguns len~os, mais uma camisa e uma camiseta masculinas. 

Tema: "Cultures" 

lnfluencias: 

0 ambiente do tema ''Cultures", proposto para ambos os segmentos, masculino e 

feminino, e o romantismo dos anos 20 e 30. Porem, o "Bureau" orienta que tal ambiente 

deve ser visto como se fossem retratos (" ... Retratos do romantismo, misturando as 

referencias dos anos 20 e 30 ... "). Talvez, como mern6rias que se colocam em evidencia 

para serem observadas, contempladas. Nelas, possivelmente, a hist6ria de pessoas ou 

lugares. Imagens de rostos, ambientes... Trazemos a tona, entiio, a maneira como se 

vestiam, como se portavam eo cenfui.o que os envolvia: " ... inspira~o na decora~o dos 
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anos 20 e 30, principalmente os vitrais ... ", " ... romantismo, naturalismo ... ", " ... uma moda 

mais polida, com mais sutileza e mais misterio, teatraL ambivalente ... ". 

Entendemos, entiio, que este tema se alimenta de urn periodo de importantes 

transi~oes que, no entanto, se situam no seu espfrito. Considerando a epoca, ap6s a primeira 

guerra (inicio da decada de 20) e o perfodo que culminou na grande depressao americana 

(de 1925 a 1930), destacamos, nesse cerulrio, uma sociedade mais austera e atenta em seu 

comportamento. 

No que diz respeito ao vestu:lrio feminine, havia a necessidade de vestir uma roupa 

mais simples na forma e no material e, muito embora os trajes tenham se modificado v:lrios 

vezes durante essas duas decadas, dois estilos completamente diferentes ficaram bern 

marcados. Urn destes foi o look andr6gino que Madame Chane! explorou btilhantemente. 

Uma compos~o que se harmonizava por formas simples e retas, que marcava quadris e 

exibia cabelos curtissimos, a Ia garr;onne. A elegiincia, no entanto, imperava na 

graciosidade dos longos pesco~s, quase sempre ornamentados por preciosos colates. Alliis, 

a ornamenta~o com j6ias era a maneira que as classes altas encontravam para se 

diferenciarem, uma vez que Madame Chane! difundiu, com grande genialidade, "as roupas 

boas da classe trabalhadora"153aproximando, assim, os dois mundos ... As pernas estavam a 

mostra ( ou, pelo menos, quase, pois o comprimento das saias era bern abaixo dos joelhos) e 

era a parte do corpo da mulher a ser exibida com muita classe. 

Em 1930, porem, outro estilo se impunha: as saias, gradativamente, voltavam a ser 

compridas, a cintura foi marcada novamente e os contomos feminines ficaram muito mais 

pronunciados quando as costas, o novo campo er6geno, foram desnudadas nos vestidos 

para a noite. Foi uma epoca em que as atrizes de cinema de Hollywood passaram a ditar a 

moda. Apesar dessa ostenta~o, a epoca tambem pedia uma moda 'cautelosa', sendo, assim, 

guiada por formas e materiais simples, com acess6rios luxuosos ( chapeus, luvas, rendas e 

j6ias) sornente para 'efeitos' de diferencia~o social. 

Para o estilo masculine, a inforrnalidade orientou todo este perfodo (de 1920 a 

1930). "0 temo passou a ser usado habitualmente, mas depois de 1922 ficou mais curto e 

nao precisava de abertura atras"154
. 0 colete declinou neste perfodo, tomando populat o 

153 
Laver, James, A roupa e a TTIJJda. .. , p.235. 

154 lbid., p.247. 
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"palet6 jaquetao". 0 palet6 de abotoamento simples continuou, mas, no final da 

decada de 20, o colete ressurgiu novamente com abotoamento duplo, para ser, entao, usado 

como palet6 jaquet1lo. As cals:as eram sempre muito largas. 

0 ambiente ( decorayao, literatura, arte, etc.) dos anos 20 e 30, refletia, ainda, a 

ingenuidade dos movimentos romfultico e do naturalista. 

0 terna "Cultures", tambem, pode encontrar urna certa reciprocidade de "intens:oes 

retr6gradas" em dois dos grupos emergentes ("Emigree" e "New Bourgeois") propostos 

pelo escrit6rio, pois ambos consideraram a procura e a busca de certos valores esquecidos 

pelo tempo ... 

0 grupo "Emigre" procura "os lugares perdidos, em vez das grandes cidades, onde 

temos a sensas:ao de encontrarmos sentimentos verdadeiros". Ao mesmo tempo, se voltam a 

"espiritualidade" e respeitam o "conservadorismo". Como o proprio nome dado ao grupo, 

sua aspirayao e "emigrar" ... 

Os "New Bourgeois" "sao refundadores", "querem recriar a celula familiar na 

sociedade" e procuram "urn estilo de vida burgues". Ou seja, se baseiam em estruturas 

sociais, as quais garantem estabilidade e conforto economicos. 

Ambos, no entanto, apostam no resgate destas caracteristicas para gerirem a 

segurans:a de suas vidas. Tudo porque ha urn questionamento aos valores sociais 

contemporaneos, porque "visam ordem e cujos rnotores sao os jovens que sao exclufdos e 

precisam ser inclusos". Porque "herdam urn mundo dominado pela economia e 

desernprego", porque sao as "novas geras:oes" com "novas responsabilidades". Porque 

carecem de elementos que os orientem na direyiio deste caminho. 

Por isso, talvez, que o grupo "Emigre" busque simbolos provenientes da cultura 

americana ou europeia ... 

" ... A estrada e o universo da America, com seus moteis, motoristas de estradas, 

fllimulas, bikers, gars:onetes e flamulas ... " 

" ... Sao guiados por urn fundamentalismo proveniente da Europa do Norte e do oeste 

americano, cujos filmes dos anos 40, 50 e 60 fazem urna par6dia ... ". 

Simbolos que, certamente, refletem suas aspiras:oes e que tern o poder de significar 

urn lugar esquecido, longfnquo, onde, talvez, ainda perdurem os mesmos gestos, atitudes e 

atens:oes de outrora. Onde, ainda, dancem ao som do vento, as placas, dependuradas e 
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desbotadas pelo tempo, dos restaurantes e moteis de beira de estrada ... Onde o uniforme das 

gar~onetes, de tao velhinho, tomou-se de palida cor. Onde a poeira e o suor se harrnonizem 

com as visitas dos bikers e motoristas de estradas. Urn lugar que receba o silencio de suas 

horas de solidiio e que se toma urn porto seguro. Urn lugar perdido, onde os emblemas de 

clubes, associa~oes e rotarys, tao tfpicos das cidades pequenas e interioranas, ainda 

representam 0 respeito a sociabilidade e a tradi<?o dos valores hurnanos. 

Estes grupos se alimentam de uma pureza nostalgica descrita., na maioria das vezes, 

pelos filmes antigos e pelo proprio estilo de vida de lugares pequenos. 

Por isso, talvez, que os "New Bourgeois" se apeguem as aparencias... Aos 

"logos" ... Logotipos e emblemas que indicam a origem das marcas e dizem "o quanto sao 

ricos" ou, o quanto estao fortalecidos pela sua situa<?o econornica. 0 quanto dominam uma 

realidade incerta e, tambem, o quanto se iludem nesta fuga imaginaria. Eles se apegam a 

urn sistema de facilidodes diarias, oferecida por elementos que combinem "conforto e 

praticidade", como roupas, eletrodomesticos, m6veis, automoveis ... Enfun, instrumentos 

que possam lhes garantir poder e reconhecirnento, mesmo sendo eles tao eremeros ... Mas, e 

importante lembrar que os "New Bourgeois", sao "refundadores" e, como tal, querem 

"recriar a celula familiar", sustentando-a, tambem, como urn irnportante indicador para a 

orienta<?o de suas vidas. Os la~os familiares, sejam eles emocionais ou financeiros, 

acabam, entao, por lhes oferecerem a tao almejada seguran~ pessoal Uma seguran~a 

alimentada pelas gera~oes passadas e seus padroes sociais. 

Mas, embora seja explicito o interesse pelo passado, descrito, ora pelo proprio tema 

"Cultures", ora pelos grupos emergentes citados, existem divergencias quanto a origem 

deste consenso, no que diz respeito ao ambiente que sima todo este contexto retrogrado. On 

seja, o tema "Cultures", embora remeta ao passado, rerere-se, especificamente, em seu 

discurso tellllirio, as decadas de 20 e 30. Ja o grupo emergente "Emigre" se localiza nas 

decadas de 40, 50 e 60. Os "New Bourgeois", nem sequer determinam urn periodo, mas 

sabernos que ele e irnbuido pelos padroes burgueses de outrora. 

De que forma, entao, devernos olhar para o tema "Cultures" do Promostyl? Qual e a 

releviincia dos grupos emergentes equal e sua importiincia para o tema? 

Bern, sem duvida, e urn exercicio niio so de nossa racionalidade, mas de nosso lado 

sensivel e criador. Devemos pensar, como os estilistas pensariam. .. 
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Considerando que a captas:3o dos grupos emergentes e uma das partes mais 

importantes do processo de cria~o para urn tema de urn ''Bureau de Style", deriva dai a 

capital importfulcia dos dados construfdos sobre os grupos "Emigre" e "New Bourgeois" ao 

tema "Cultures". Eles indicam a necessidade do tema: olhar para tras. Mas, de que modo? 

Com elegil.ncia, refinamento, educadamente, polidamente. Allis, a palavra "Cultures", 

quando traduzida da lingua inglesa, significa Refinamento'. Assim, transplantando tais 

aspectos para o espirito do tema, talvez, niio haja tanta necessidade de 'emprestar' a 

cronologia exata a que se situam ou referem os grupos emergentes. Mesmo porque outros 

dados (nao mencionados pelo escrit6rio) devem complementar a cria~o temiiria, como os 

term6metros mercadol6gicos, os quais, por sua vez, tern a liberdade de ajustarem outras 

referencias a demanda de mercado. 

No entanto, o tema "Cultures" e polemico. Faz alusao aos anos 20 e 30 e, se 

considerarmos que carrega, em seu 'espirito', dados advindos dos grupos emergentes (que 

indicam outras decadas, 50, 60 e 70), pode refletir as rnais diversas orienta<;6es esteticas. 

Pois, e af que devemos tocar nossa sensibilidade, para 'respirar' o aroma do terna e traga-lo, 

conforme o nosso espirito criador. Nao M uma 16gica a ser seguida e sim para ser 

percebida, sentida. Talvez possamos entender melhor o que isso significa quando 

abordarmos, especificamente, os tecidos, as cores e os materiais. As orienta<;6es do tema 

para os segrnentos masculino e feminino. E, muito mais, quando olharmos para a 

"fotografia" do tema, (as imagens que o representam), onde encontramos urn ambiente 

misto, que mistura, ainda, as referencias dos anos 50, 60 e 70, com todas as aspira<;6es 

dessas epocas. Af, ent1io, entenderemos como se ajustam os tons das cores e suas nuances 

em certos rnateriais, como se ajustam as padronagens aos tecidos, onde podemos ver as 

florzinhas, as traminhas, rendinhas, etc. Como se representa o estilo do homem, o estilo da 

mulher. 0 que e que pulsa, que entra em erup~o nos elementos que formam o terna ... 

Neste momento, porem, basta-nos conhecer qual e o repert6rio de inspira<;6es que 

orienta o terna "Cultures". Urn terna que se orienta pelo passado e, principalmente, pela 

nostalgia de seu idealismo romil.ntico. 
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Cores: 

As cores, reveladas por este tema (em sen discurso ), se dirigem - dentro de uma 

orienta~ao geral- as gamas (tonalidades) de "beges", "castanhos" e "cor-de-rosa". Tamoom 

se destaca o retorno as "cores naturais", muito utilizadas em tendencias de esta~oes 

anteriores. Sugestoes que refletem muito bern as cores que predominam nas imagens que 

temos deste tema. 

Mas ba, ainda, conforme o discurso terrulrio, "muito ouro e castanho dourado", 

sinalizando urn contra-ponto mais rebuscado as sugestoes que vimos acima, mais suaves e 

s6brias. 

Urn outro dado importante e a orienta~o que temos do tema ao segmento 

masculino, para o qual foram destinadas cores fortes e quentes: "sinfonia de vertnelhos, 

ruscia, framboesas", quebrando, desta maneira, a tao caracteristica sobriedade de cores 

recomendadas ao vestuario do homem. 

Materiais: 

A orienta~o deste tema e tamoom generica e exalta os aspectos mais naturais e 

romanticos dos tecidos e seus padroes. Compreende, assim, a utiliza~o de "algo natural e 

nistico", como os tecidos de algodiio e linho, possivelmente, e padronagens que remetam ao 

universo romantico: " ... flores gigantes ate muito pequenas, !eves e doces ... ", " ... arabescos e 

folhagens ... ". H:i, tamoom, a mesma proposta de ''transparencias" do tema anterior, dentro 

do "espirito de lingerie", remetendo, assim, a tecidos de estrutura sinteticos, como os de 

puro nylon e os voiles, organzas e musselines. Essa estrutura textil (sinretica) garante a 

mesma constru~o para os materiais de uma outra sugestiio do tema: a utiliz~o da 

"suedine" e da "camur~ com stretch". Tecidos que, conforme a orienta~o, produzem 

"novos efeitos imitando pele". Quanto as padronagens, outras propostas aparecem 

genericamente, como a utiliza~o de "minigeometricos" de "desenhos de gravatas", 

"marroquinos", "vitrais", "geometricos e abstratos (muito pequenos)". 

Este tema aponta, ainda, para urna necessidade de "revelar o aspecto retr6grado dos 

tecidos", o que justifica a sua sugestiio de utilizar ''tecidos adamascados". Material de 
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indiscutfvel nobreza, devido nao s6 sua constru<;ao textil mas, sobretudo, ao seu valor 

conceitual, pois tern o poder de refletir o mesmo sentimento de ostenta<;ao e rebuscamento 

das cones europeias ( epoca em que foi muito utilizado ). 

Ja na orienta<;ao especifica que se faz aos segrnentos feminino e masculino, o tema 

recorre a fluidez e "tecidos muito femininos com desenhos masculinos ("trarninhas 

listradinhas", "xadrezinhas")" para serem trabalhados para as mulheres e "tricos nisticos, 

tipo feito a mao", "camurs:as", "couro" e "nylon" exclusivos para OS homens. Estes ultimos 

materiais ( camur<;as, couro e nylon), conferem, segundo o terna, "urn ar duro e mais 

rnodemo" ao estilo masculino, fazendo urn contraponto a todo esse movimento romanesco, 

pelo menos para os homens. 

0 espirito romantico deste universo pode ser visto na composi<;ao de imagens do 

tema que o representa, o que faz, entao, com que se tenha urn possfvel entendimento a 

respeito sobre a proposta dos rnateriais que devem ser usados: tecidos molengos 

(male:iveis), transparentes, floridos ... No entanto, e inexistente neste instrumento de 

visualiza<;ao, qualquer referencia exata sobre os tecidos que foram mencionados e que 

encontrarnos em seu discurso. H:i, somente, uma possivel indica9ao dos padr5es, ou 

melhor, do ji mencionado "espirito" das padronagens a serem utilizadas no materiais. A 

predominiincia de flores no vestido da modelo e no campo, onde est:i deitada; a decora<;ao 

da sala e o papel de parede que aparece em destaque em toda a representa<;iio do terna, vern 

apenas nos inforrnar o caminho que deve ser trilhado para o exercicio da cria<;ao estetica do 

vestu:irio. 

Estilo: 

Encontramos neste tema duas sugestoes exclusivas sobre estilo para as mulheres e 

outras quatro para os homens. 

Para o primeiro segmento, o tema prop5e que seja trabalhada a "fluidez" (em 

variadas pe~ de roupas), assim como "cal~s compridas longas, rendilhadas, retros". Isto 

significa que, para atender a essa sugestao, a silhueta deve ser acolhida por urna forma 

( estrutura estetica) flu ida, cujo material possa escorregar e de linear o corpo feminino. Tal 

efeito e conseguido, atraves de tecidos altamente leves, como as sedas, as musselines, os 
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voiles e as organzas (sempre muito transparentes) e tambem os tecidos 100% sinteticos 

(mais comumente charnados de 100% nylon e de onde derivam-se os tecidos utilizados para 

a confeq;ffo das p~ de lingerie). A estrutura desses materiais s6 pode conceber, entao, 

roupas como vestidos muito vaporosos, abertos (sem muitas costuras), levemente ajustados 

para insinuarem as fortnas do corpo e b1usas ou camisas soltas (sem tambem tantas 

costuras ). As saias seguem, certamente, a rnesma l6gica dos vestidos, minimalistas e 

delineadas ao corpo. Ja a sugestao para as cal~ femininas, como e mencionado acirna, e 

que elas sejam "longas, rendilhadas, retros", ou seja, igualmente fluidas, pois suas 

caracteristicas assemelham-se iiquelas encontradas na decada de 70. E nesse periodo que 

encontramos cals:as muito longas no comprimento e na largura da boca (barra da calya), 

cuja confecyao utilizava materiais como a jersey (tecido sintetico que oferece urn born 

ajuste a silhueta, especialmente na parte da cintura e quadris), rendas e croche (aspectos 

esses que podem conferir a caracteristica "retro" iis p~ amais). Mas essa proposta, assim 

como as outras, converge para a exaltayiio da feminilidade e sensualidade da mulher, 

justificando toda a influencia romantica (ja vista e cornentada) em que este terna se pauta 

Para os homens, o tema fala em ser "minimalista". Em ser "chique e natural", mas 

"fazendo uma leve referencia aos anos 70". Ressalta, ainda, a qualidade que devem ter: 

"refinados, sempre". Essas orientayoes nos guiam, entao, a urna possivel construyao do 

estilo masculino: urn vestuario limpo, livre de construy5es complicadas, com o mfnimo ou 

a total inexistencia de recortes, costuras, pregas, bolsos: "mininalista". Que tenha fortnas 

levemente agraciadas pelo estilo reinante da decada de 70: silhueta ajustada, camisetas 

colantes, calyas com bocas nao tao largas, golas generosas, lapelas estreitas e esquisitas ... 0 

refinamento ( ou a sofisticayao) fica por conta dos materiais que, agora, e oportuno 

relembrar: "as camuryas, o couro e o nylon" que, alem de conferirem "urn ar duro e mais 

modemo" a todo esse movimento romantico de influencias, sao, comprovadamente, 

materiais considerados nobres (no sentido de ser a camurya e o couro mareriais muito caros, 

imprimindo, portanto, urn visual rnais sofisticado a roupa, e o nylon, de conferir 

modernidade iis varias misturas texteis), quando confeccionados ao segmento masculino (e, 

nurna certa medida, para o feminino tambem). 

Porem, a maioria das indicayoes sobre estilo apresentadas e por n6s aqui discutidas, 

levantam referencias da decada de 70. Referencias que podem ser justificadas atraves de 
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duas figuras que representam este tema ( e que se encontram no estilo de cabelo, 

maquiagem e vestido da modelo que esta deitada e no tipo de saia de cintura baixa de outra, 

que esta em pe). Mas, visualizaudo tais imagens mais atentamente, percebemos que essa 

diversidade estetica e, ainda, complementada por outras referencias do final da decada de 

50 e decada de 60. V ernos, entiio, o rapaz que esta no cauto inferior esquerdo, que encama 

o estilo rockabilly, com seu generoso topete (referencia do final da decada de 50) e camisa 

(e, possivelmente tambem a cal~) ajustada em tons pasteis (referencias da metade da 

decada de 50) e urn casal ao centro inferior, com urn vestuano tipico dessa mesma epoca, 

auos 60 (mais especificamente a segunda metade: cintura baixa para as mulheres, silhueta 

ajustada pata os hornens ). 

0 tema "Cultures" passa a ser, entiio, urn reservat6rio estetico de referencias 

retr6gradas. 

Tema: ''Perfonrumces" 

Influencias: 

Este tema do ''Promostyl", orientado para os segmentos feminino e masculino, 

engloba vanos esportes e se fundamenta em uma Unica palavra: "atitude". A partir desta 

ideia, o escrit6rio ressalta a importancia do estilo de vida de cada urn e a performance 

humana que se deriva deste estilo de vida. "Performances' passa a ser, entiio, nao s6 urn 

tema que guiara a cria~o de moda do sportswear (segmento de rnoda que trabalha com 

roupas esportivas), mas urn guia para entenderrnos o que se esconde por tras, 

especificamente, da a~o de alguns grupos de jovens. 

Nesse sentido, vemos, nao muito claramente, cerca de cinco aspectos sociais serem 

desenhados pelo escrit6rio, os quais guiarao todo urn elenco de intluencias e acabarao por 

deflagrar uma detertninada atitude em cada urn deles. Urn destes aspectos e uma tendencia 

que vern sendo cultivada pela "inteligencia artificiaL cultura digital ... ", que e rnencionada 

no proprio tema. Na mesma sequencia deste discurso, o tema nos conta que a "performance 

na cidade e expressa atraves da tecnicidade e ligeireza e que " ... a tecnologia se integra em 

nossa vida cotidiana.". Assim, o "uso dos patins na cidade deu origem a uma roupa justa", 
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os "grafismos", os "motivos eletronicos" e a "evoluyao dos objetos" interferiram na 

inspira~o de roupas para o snowboard (roupa para a pratica deste esporte, que consiste em 

andar sobre uma especie de prancha na neve) e o "universo virtuaf' orientou os segrnentos 

workwear (roupa de trabalbo, do dia-a-dia) e skillwear (roupa para esquiar). 

0 vestuario, entiio, vai sendo desenhado pela proposta de novos Mbitos ... Urn novo 

'visual' nasce devido as necessidades modernas. 

Outra performance do tema se expressa pela "volta a natureza", mais 

especificamente, a ca~ e a pesca. No entanto, para essas modalidades, o "estilo ingles e 

irlandes" orienta e "revela o aspecto funcional" das roupas a serem criadas a partir desta 

inspira~o. Jii, porem, num outro segrnento, a "volta a natureza" se integra, tambem, aos 

esportes radicais. Se considerarmos tres, dos quatro elementos da natureza: ar, terra, e agua, 

pelos menos a maioria deles esta sendo desafiada, por quem o tema chama de "vision3.rios". 

Eles "inventam esportes radicais e praticam em grupos ou tribos". Sem duvida, a pratica de 

bandee jump
155 (ar), sky dive

156 (ar), rapeu
157

, trecking158
, (terra), rcifting159 (agua) vern 

sendo di.fundida em grande parte do mundo, chegando com muita eficiencia em nosso pais. 

A pratica desses esportes faz com que seus praticantes usufruam de uma visao muito 

particular sobre o mundo e, sem duvida, de si mesmos. Alliis, esses esportes se diferenciam 

dos demais pela mentalidade destas pessoas, as quais tern um respeito ecol6gico pela 

natureza, admirando-a sem ultraja-la. Retiram dela o risco, o desafio, nada mais. 

E muito diferente dos esportes considerados "nauticos" (mencionados pelo 

escrit6rio ), como o iatismo, a vela, a pratica do jet ski, o remo, que tambem gozam do 

elemento 'agua' e outros, que sao praticados na terra, como o "golfe" (esporte que, segundo 

este tema, deve se inspirar nos anos 50 para orientar a crias:ao estetica). No entanto, o 

prazer que esses esportes oferece e diferente ... E um prazer que confere status, 

diferenciaylio e um certo 'poder'. Imprimem urn outro valor a pratica esportiva. Sao esportes 

que o "novo burgues", descrito pelo tema, pratica. Ele (o tema) orienta a criayao de 

" ... roupas inteligentes ... " que serao dirigidas " ... para os novos yuppies americanos que 

"praticam esportes de elite". Para eles tons chiques ... ". Para eles " ... os logos (logotipos, 

155 
Esporte que consiste, basicamente, em pular de pontes altissimas com cordas ehisticas. 

156 
"Surfar" no ceu, com uma prancha pequena e paraquedas. 

157 
Escalar e descer cachoeiras com cordas. 

158 
Caminhar por trilhas entre matas, florestas ou penhascos. 

159 
Esporte que consiste em descer as rorredeiras dos rios em botes inflaveis. 
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marcas de grifes) sao redesenbados para urn reconhecimento imediato". Talvez, entiio, os 

praticantes de pesca e ca~ citados acima, estejarn mais propensos a esse grupo de elite, do 

que aquele que se volta para a natureza. Isso, no entanto, se considerarmos o estilo que o 

tema propiie para o segmento: "ingles e irlandes" (que e urn estilo mais pomposo). Porem, 

como dissemos no inicio desta aruilise, nao estao muito claros os aspectos sociais que 

delimitam os v:irios campos de influencias deste tema. Mesmo assim, podemos perceber 

que aqui h:i urn forte arnbiente elitista, descrito pela pratica de esportes "nauticos" e pela 

pratica do "golfe", onde, possivelmente, os "novos burgueses" (remetendo ao grupo 

emergente "New Bourgeois") possarn cultivar sua perfonnance. 

Ja, numa outra direc;:ao, urn outro grupo (e por nos ja conhecido nos "grupos 

emergentes") gera uma forte influencia ao tema. Sao os "deuses do estadio", os holligans 

europeus que, segundo a orientac;:1io deste tema, "inspirarn o streetwear''. Sao muito 

interessantes as orientac;:oes esteticas que o escrit6rio destina para eles ( e seus seguidores, 

aqueles que se apropriarn da imagem de urn holligan, sem, necessariarnente, ser urn. .. ): 

" .. merecem urn estilo futurista, com grafismos egipcios e novos acolchoados. Vestimentas 

dos treinos de box ... " " ... para este segmento, cores laranja, arnarelo e verde azeitona.". Urn 

estilo que mescla enigma ( o estilo futurista que confere grafisrnos egipcios e as roupas 

acolchoadas, inspiradas nos cosmonautas) e forc;:a (vestimentas dos treinos de box). Todas 

as orientac;:5es com urn teor estetico muito vivo e gritante (os grafismos egfpcios detem urn 

particular exotismo, os acolchoados se sobressaem as roupas de maneira inusitada, 

chocante, as vestimentas dos treinos de box sao feitas de materiais acetinados, todos muito 

charnativos, as cores sugeridas sao laranja e arnarelo e tern, como contraponto, o verde 

azeitona, oferecendo, assim, uma combinac;:ao visual muito interessante). Uma harmonia 

perfeita de cores e formas que causarn uma sensac;:ao de vigor e potencia, que explode nas 

atitudes dos holligans, tao necessaria ao seu estilo de vida e a sua perfonnance agressiva. 

A proposta deste tema faz com se integre, tambem, a grande maioria dos grupos 

emergentes descritos pelo escrit6rio anteriormente, reafirmando a vocac;:1io desse mesmo 

escrit6rio em estruturar suas tendencias em dados sociol6gicos. E evidente que a tendencia 

ao futurismo - a "cultura digital" -, e proveniente do grupo "Utopian", que a "volta a 
natureza" interage com os grupos "New Bourgeois" e 'Tough Adventure", que os esportes 

de elite reforc;:arn ainda mais a presenc;:a dos "New Bourgeois" e "Emigre", que os "Smiling 
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Losers" sao os "deuses do estadio" ... Mas o que buscam esses grupos? Talvez, seja 

importante para um pleno entendirnento desta performance estetica que se constr6i, 

recuperarmos, mais uma vez, essas informa~es. 

Os 'utopistas' (do grupo "Utopian"): a busca pela perfeiSiio, pelo universo limpo, 

modemo - tecnol6gico -, pelo "estilo minimalista", pela "cultura da Bauhaus". "Sao 

portadores de uma filosofia do modernismo, fria, contra uma realidade bruta". 

0 grupo "Tough Adventure" busca o prazer que os esportes radicais proporcionam. 

0 contato direto com a natureza lhes rende uma alma ecol6gica: "gostam de esportes que 

reivindicam algurna aSiio de proteSiio ao meio-ambiente"; 

0 grupo Emigre, que relembra os anos 40, 50 e 60, se volta para a espiritualidade e 

o conservadorismo e os "New Bourgeois" que, tambem, se apegam a padroes retr6grados -

burgueses -, reivindicam a busca por mais segurans;a pessoal (economica e emocional), 

inventando formas de serem reconhecidos pela sua "riqueza" (no caso, a evidencia dos 

logotipos de marcas e griffes); 

Os "Smiling Losers", os 'garotos-problema' da Europa, denunciam a exclusao que 

sofrem da sociedade, por causa do desemprego, atraves de atitudes violentas. 

0 tema "Performances" detem, em sua essencia, entao, o universo destes segmentos 

sociais, pois o que importa para o "Promostyf' e a construSiio de urn tema segundo as 

atitudes humanas que gritam a sua realidade. Ou seja, no espa~ que foi delimitado pelo 

escrit6rio e que vern delinear, mais especificamente, a cultura europeia de seus jovens. Uma 

cultura ligada diretamente as necessidades e buscas que essa porSiio humana retem em seus 

sentirnentos, muito bern percebidos pelo coordenador de moda (frances) que os captou e 

que, tambem, e urn jovem (bern jovem). Talvez, esse tema carregue, em seu conteudo, 

muito mais que influencias esportivas... Talvez, ele seja mesmo, o produto de uma 

denuncia, uma vez que e construido, tambem, pelo mesmo coordenador de moda. 

0 que convem ressaltar, no entanto, e que este tema reclamou urn conceito 

("atitude"), que se viu refletido em uma aSiio esportiva (e que foi delimitado por um estilo 

de vida) e que se derivou de urn comportamento social (as as;oes dos grupos emergentes). 

No entanto, a 'fotografia' do tema (a imagem do tema que o representa) reflete, 

apenas, urn ambiente esportivo, dinfu:nico e performdtico - sem duvida -, mas livre das 

deflagras;oes sociais que, eventualmente, possam estar no bojo de suas referencias. 

175 



Cores: 

Como este tema abriga o segmento esportivo, M uma sucessao de cores e 

tonalidades muito mais extensa que as anteriores, sendo que a maioria das sugestoes 

aparecem dentro de uma orienta~o generalizada, (comum para homens e mulheres). 

Primeiramente, existem as cores consideradas "chiques", como o "vermelho opaco", 

o "bege" e o "azeitona". Essas cores sao indicadas (como vimos na transcri~o e 

comentarios deste tema) para os "novos hyuppes americanos que praticam esportes de 

elite". "Harmonias inspiradas nos anos 50" (isto e, cores pash~is e garnas de verdes, 

vermelhos e azul-marinho) tamoom se encaixam neste contexto, pois sao indicadas para a 

"moda golfe", ( uma vez que considerarnos, este tambem, urn esporte de elite). 

As cores pasteis (leves) aparecem, mas como veremos no elemento seguinte 

("materiais"), para compor padronagens de tecidos (atraves de "motivos escandinavos 

(estrelas) grandes e estilizados (pasteis) usados em tom sobre tom"; ou listras verticais, 

"em forma de bandeira" para o "estilo clubber'; "listras foscas" para urn "estilo mais 

refinado" e, ainda, "listras mais leves" para urn "look atletico, citadino"). 

Aparecem tamoom "garnas de azuis e vermelhos", as quais sao sugeridas para serem 

utilizadas na composis;ao de "temas" das padronagens de "alguns fabricantes". Novamente, 

porem, as tonalidades de "azuis" e, agora, tambem, os "caquis", sao propostos para serem 

"chiques e graticos, dinfunicos" (servindo, obviamente, para as cores de fundo ou 

composis;oes de algum tema grafico de tecido ou, como induz o tema, utilizados "em 

materiais tecnol6gicos", como os tecidos com "lycra", sendo que estes ultimos acabam 

interferindo na luminosidade das cores - e dos tecidos - devido ao intenso brilho da maioria 

dos fios sinteticos e artificiais). 

A cor "caqui" tamoom reaparece. No entanto, ja em urna outra versao, pois, 

conforme o tema, e urn "caqui militar", nao correspondendo, portanto, aquele outro aspecto 

de caqui ligado aos padroes "griificos" e dos "materiais tecnol6gicos". Talvez, este, rnais 

escuro e esverdeado, esteja rnais apto a colorir tecidos naturais e rusticos de outros 

segmentos esportivos como, por exemplo, a pesca e o tracking. 

Outra cor sugerida e o "branco clean", muito utilizada pelos paises frios na 

constru~o de roupas para o snowboard e o skillwear, e de grande irnportancia as 
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combinas:oes cromaticas. Ou seja, e muito facil combinar o branco com outras cores, 

justamente, por ser ele uma cor neutra. Por outro lado, o tema aponta (de maneira geral), 

para as "cores mais naturais", elucidando que tratam-se de cores escuras" (niio dizendo, 

porem, quais sao) e que remetem ao "estilo de vida europeu". 

Mas, existe, ainda, o "choque de cores" ... Isto e, niio s6 uma explosiio de cores mais 

excentricas, mas tarnbem o impacto surpreendente que se pode obter a partir das varias 

combinas:oes que podem ser feitas entre elas, ignorando, assim, urna cor neutra como o 

"branco clean" ou o preto, (muito utilizadas na maioria das vezes, para a composiyao de 

roupas para ginastica, as quais tern varios recortes). T alvez, entiio, sejarn essas as cores 

indicadas para se integrarem a orientayiio especffica que se faz ao segmento feminino, pois 

destacam-se "cores e formas rnais duras" para o desenvolvirnento de roupas para o fitness: 

esportes aer6bicos que utilizam roupas colantes de rnateriais sinteticos, muito brilhantes e 

coloridas. 

Ja, para o segnirnento masculino, o escrit6rio sugeriu para os "bikers", "cores 

quentes", para os praticantes do futebol, cores brilhantes, e para os "deuses do estadio" -

que inspiram as roupas do streetwear, cores especfficas, como o "lar~a", "amarelo" e o 

"verde azeitona". 

No entanto, apesar das intimeras referencias cromaticas, o dinarnismo do terna 

"Performances" e representado em sua imagem, pela predominiincia de duas tinicas cores: 

o azul e o vermelho. 

Materiais: 

Materiais tecnol6gicos parecem ser a grande sensas:iio deste tema que mantem em 

seu discurso, a continuidade em urna orientas:iio generalizada para ambos os sexos. Surgem, 

entiio, indicas:oes sobre rnateriais como "biles" que siio malhas estruturadas, com muito 

nay/on em sua forrnayiio ou as varias:oes do "pique". Tecido muito utilizado na decada de 

70 para o segmento feminino, de textura urn pouco aspera (por causa de sua superffcie 

irregnlar) e cuja estrutura de algodiio vern agora reformulada com a intervenyiio do 

elemento sintetico, como sugere o tema: "pique sobre nylon", "pique sobre moleton", 

"pique esportivo com efeito de transparencia". Aparecem, tarnbem, as "malhas de 
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neoprene" e "materiais que registrem bem-estar, suavidade, que tenham lycra e sejam anti

transpirantes". 

As padronagens desses "materiais tecnol6gicos" vern "simultaneamente chiques e 

gnfficos; dinfunicos". Isto confere uma certa flexibilidade a cria~ao das estampas destes 

tecidos, pois podem ser formuladas para serem utilizadas tanto para uma moda rnais 

citadina (como, por exemplo, nos segmentos workwear ou casualwear), quanto, 

exclusivamente, para a esportiva (sportswear e seus derivados: activewear, snowear, etc). 

Urn aspecto, no entanto, deve ser ressaltado: o movimento visual dessas padronagens, 

entendido como "graficos" e "dinfunicos". 0 desenho a ser forrnado sobre a superffcie dos 

materiais tecnol6gicos deve, portanto, acompanhar o mesmo espirito do terna: a 

perfomw.nce, o corpo em atividade, em movimento, que gera energia, seja no esporte, no 

lazer ou no trabalho, o que b3., muito tempo, ja vemos ser trabalhado, em forrnas de listras, 

raios, etc. Eles (os materiais tecnol6gicos), devem, entao, acompanhar o mesmo 

dinamismo. 

Mas ainda, outras propostas sobre padronagens sao apontadas com igual 

importfulcia: a utiliza9iio de listras e do motivos escandinavos: 

A prime ira proposta vern em forrnas de listras, sendo sugeridas "listras mais !eves", 

como objetivo de oferecer urn "look atletico, citadino", dando "modernidade a moda city" 

(aos ja mencionados segmentos workwear e casualwear) e sempre mantendo a "tecnicidade 

original, !eve". Tambem podem vir "listras" em "forma de bandeira", nurna outra variante: 

o estilo "clubber". Elas sao "verticais" ou em "tom-sobre-tom", atendendo a "moda golfe" 

do segmento feminino, podendo, ainda, obedecer a urn estilo rnais refinado, se forem 

"listras foscas", isto e, sem brilho. 

A segunda, ja numa outra dir~ao, prop6e o surgimento dos "motivos escandinavos 

grandes e estilizados", que, segundo o tema, sao motivos que apresentam "estrelas" em 

cores de tons pasteis usados, tambem, em "tom-sobre-tom". E, ainda, (genericamente), os 

"grafismos" e motivos dos "circuitos eletronicos" (dirigidos ao segmento snowboard) e os 

"grafismos egfpcios" (para o streetwear dos "deuses do estadio"). 

0 tema prop6e, ainda, uma orienta9iio exclusiva para o segmento masculino, em que 

sao sugeridos tecidos como a "malha", aqui em versao "grossa" ( ou seja, mais pesada e 

nistica), os tecidos usados para os uniformes de futebol "brilhantes" e de "dupla face", 

178 



tecidos "colantes" ou "neoprene". As padronagens podem vir em forma de "grafismos", 

dinfunicos como o visual dos macacoes dos pilotos de motocross, esporte que inspira essa 

sugestii.o. 

Mais urna vez, quando nos reportamos as imagens do tema "Performance", nao 

encontramos urna referencia exata sobre os rnateriais propostos. Sem dlivida, tais irnagens 

tratam de ilustrar o espfrito do tema: ativo, flexfvel e polivalente. Caracteristicas que devem 

ser assimiladas e transplantadas, nao s6 aos materiais citados, mas tambem a outros que se 

adeqiiem ao perfil deste tema e que possam responder aos segmentos de moda 

correspondentes. 

Estilo: 

Nos temos, atraves do tema "Performances", indicas:oes sobre estilo sendo derivadas 

de alguns esportes especfficos. Considerados de elite, encontramos para as mulheres o 

"espfrito do cricket", onde e sugerido "feminilidade com sofistica<;:iio" e uma moda que se 

deriva do "golfe", "vestidos polos com listras verticais". A "moda nautica" tamoom e 

proposta e, muito embora apares:a indistintamente (sem indica<;:iio sobre o segrnento a ser 

trabalhado), pode ser muito bern aplicada para ambos os sexos, pois, de uma maneira geral, 

corresponde as famosas camisetas listradinhas de azul-marinho e branco, para serem usadas 

com shorts, bermudoes ou cals:as com preguinhas, tamoom em versiio azul-marinho ou 

branco. 

J:i, nurna outra linha (mais ainda direcionados indistintamente), encontramos os 

esportes que se relacionam com a natureza: a "cas:a e a pesca", sugeridos, ainda, no estilo 

"ingles e irlandes" e com destaque para o "aspecto funcional destas roupas". Ou seja, uma 

moda que comumente e representada atraves de cals:as, bermudas, shorts, camisas e coletes 

com muitos bolsos (internos e extemos) e outros detalhes (como pregas, recortes, costuras 

duplas de refors:o, etc). Porem, o que caracteriza o estilo ingles ou irlandes e, sem dlivida, 

urn detalhe que se encontra nos cals:ados: mocassins com meia. Uma moda perfeitamente 

possfvel para os dois segmentos (homernlmulher), bastando, e claro, recorrer aos acess6rios 

certos ( e pr6prios para cada sexo ), como chapeus, lens:os, cintos, etc. 
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Ainda nessa mesma dires;ao, de esportes voltados a natureza, s6 que agora, urn 

pouco mais radicais, temos o "snowboanf' e o esqui, atraves do "skillwear" (pratica do 

esqui na neve em uma pequena prancha e pratica do esqui na neve, respectivamente). 

Nesses, os "materiais sao inchados, com volume, como as roupas dos pilotos de Formula I e 

dos cosmonautas", cuja inspirayao parte, segundo o tema, da "evoluyao dos objetos", dos 

"circuitos eletronicos" e do "universo virtual". A moda proposta, no entanto, deve girar em 

tomo daquilo que ja e conhecido: macac6es e blus6es acolchoados por grossas camadas de 

material acrilico (para suportar o frio), cals;as e catnisetas co !antes de nylon, oferecidas 

para ambos os sexos. 0 que difere, certamente, e a padronagem (estampas, desenhos) 

dessas roupas, baseadas agora no universo virtual No entanto, essa sugestiio e urn tanto 

absurda para urn pais como o nosso! 

Continuando com esportes radicais, s6 que praticados na rua, destaca-se o estilo do 

"streetwear" ("roupa de rua" que pode ser utilizada para a pcitica de esportes radicais de 

rna, como skate e patins in line) que vern ern "estilo futurista com grafismos egfpcios e 

novos acolchoados" e, tambem, "vestimentas dos treinos de box". A mudans;a da moda, 

entiio, opera, mais uma vez, sobre a padronagern da roupa (que vern agora com grafismos 

egfpcios) e na introduyao de materiais inchados (acolchoados), aplicados, possivelmente, 

sobre os joelhos das longas bermudas e calyas e cotovelos das camisetas (todas as roupas 

rnuitfssimo largas, como bern caracterizam o guarda-roupa basico do streetwear) e, ainda, 

pela intensidade de brilho, que existe nas roupas do pugilismo. No entanto, como 

inspirayao maior para as roupas que deriva-se do streetwear, vern, conforme o tema, dos 

"deuses do est:idio" (e sao direcionadas a e!es: os ja rnencionados holligans, jovens 

violentos, fanaticos pelo futebol ingles), o segmento a ser trabalhado, portanto, vislumbra o 

sexo masculino (apesar dessa sugestiio encontrar-se dentro de uma "orientayao generica"). 

Outros esportes aparecem com total exclusividade para o segmento masculino. No 

caso, o "alterofilismo" aponta para uma indument:iria que compreende - basicamente -, 

cals;oes largos (mas curtos) e catnisetas super cavadas. Esse esporte, ainda, serve de 

referenda para uma previsao do escrit6rio: "todo estilo que enaltece os musculos sera 

forte", pois essa "roupa vai valorizar o corpo sem ser grudenta". 

Uma outra sugestiio (ainda para o segmento masculino) nasce do futebo4 corn 

roupas que podem vir confeccionadas com tecidos de "dupla face", "brilhantes", colantes" 
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(geralmente usados para os caly6es ou para a malha que se coloca sob estes) ou em vers6es 

"maxiblusas com neoprene" (usadas por cima das camisetas). Destacam-se, ainda, os 

"aspectos m6rbidos" dos "gorros muito grandes" usados, geralmente, por surfistas e os 

"trajes dos guerreiros antigos". Esses uhimos, numa analogia que se fez aos vanos 

acess6rios utilizados para a proteyao de joelhos, cotovelos e cabeya, comumente 

encontrados entre os praticantes do "motocross", os quais, ainda, servem (atraves do tema) 

como referencia a indumentaria dos "bikers" (ciclistas). 

Ja o ''fitness", esporte aer6bico, e colocado exclusivamente para as mulheres, em 

"cores e formas duras". Ou seja, urn estilo que usa tons gritantes (pink, preto, vermelho, 

roxo, ameixa), quase sempre cbapados (lisos) e que se cola ao corpo, contendo firmemente 

os miisculos, mas, ao mesmo tempo, dando liberdade aos movimentos (devido a 

elasticidade dos tecidos com nylon). 

Conforme o tema, todas essas propostas sao complementadas com acess6rios, mais 

especificamente, sapatos e tenis. Estes aparecem "de bico quadrado" - "anos 60" ou "com 

vertentes tecnol6gicas", como os usados pelos "cosrnonautas" e que "parecem com patins". 

0 "tenis Pumma" tambem e mencionado, devido, talvez, a seu design vanguardista e 

arrojado, caracteristicas que se encaixam a esta ultima orientayao. 

Tema: "Icones" 

Influencias: 

Este tema, orientado para ambos os sexos, e a "vertente futurista" do ''Bureau 

Prornostyl". A influencia reside em alguns dos aspectos do ambiente tecnol6gico do final 

do seculo XX e sua fugacidade: " ... A gerayiio virtual com suas musicas tocando sem parar e 

as avalanches de computadores tornaram a realidade eremera ... ". 

No entanto, o escrit6rio coloca como relevante, neste ambiente, aspectos especfficos 

da cultura jovem (a qual entendernos sera "gerayiio virtual"), pois trata-se de uma ''vertente 

futurista com evoluyiio de urn espfrito techno, liidico. Humor e mixagem. Androginia. 

Espfrito clown, estilo bionico, importantes a toda corrente techno". 
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0 "espfrito techno" advem do culto a musica eletr6nica ( concebida atraves da 

repeti~o de batidas dos sintetizadores eletr6nicos cornputadorizados) e que muito 

rapidamente se propagou no final da decada de 90. E um som il6gico, quase alienante, que 

tern o poder de penetrar nos tii:npanos e fazer com que a pessoa enlouqu~ alegremente por 

vanas horas: " ... o ludico, no techno, pode ser rnais engraS'lldo qnando sedanS'<~···"· Ou seja, 

pode-se ressaltar muito rnais o "espirito techno" (ludico) atraves do modo de danS'llf (urn 

estilo, como ja dissemos, em que as pessoas danS'llffi - horas - sozinhas e se projetam para o 

espac;o com cabe~a e bra~os, apenas acornpanhando o ritmo das repetidas batidas dos 

sintetizadores, com movimentos quase sincronizados. Como um ser bi6nico): " ... o techno e 

um estilo aereo, sem gravidade". Tudo isso com muito "humor" e "rnixagem", pois deste 

perfil divertido e irreverente se refl.ete, tambem, num visual que mistura muitas cores, 

acess6rios e formas (ou muito justas, ou muito largas), confundindo a aparencia entre 

homem e mulher (de forma andr6gina). 

Por outro lado, o terna tambem ressalta urn fen6rneno que se defl.agra atraves das 

"avalanches de cornputadores", o que acaba revelando o grau de aceita~o deste novo meio 

tecnol6gico entre OS jovens. Tudo isso tomando a "realidade eremera" ... Isto e, passageira, 

transit6ria em sua concep~o real, ultrapassada rapidamente pela fucilidade de acesso a 

outros lugares e pessoas. 

Mas hi, ainda, um outro aspecto que deriva deste mesmo ambiente tecnol6gico e 

futurista, e que o tema coloca com grande irnportancia em seu elenco de influencias: sao os 

HQs. (hist6ria em quadrinhos e, principalmente, os mangas, HQs. japoneses) e sua 

linguagem visual (" ... forte influencia grafica inspirada nos HQs., onde os desenhistas 

misturam colagem e futurismo"). Esta mistura irnaginaria, entre o que e realidade e o que e 

inven~o, e retratada em urna fic~o que se tomou fixa~o entre os jovens (e entre os niio

tao jovens - tambem!). Atraves de cenlir:ios criativos, acidamente coloridos, a trarna dos 

quadrinhos se desenvolve com muito humor e irreverencia, devido ao perfil grotesco e 

(muitas vezes) andr6gino de seus personagens. Alias, as caracteristicas dos HQs. parecem 

se fundir as pr6prias caracteristicas do movimento techno, que o terna coloca como: 

"androginia", "humor", "mixagem", "espfrito clown", "estilo biOnico'"·~· 

Essas caracteristicas, talvez, sejam a tentativa de trazer a vida urna postura mais 

alegre, descontrafda e divertida mediante as atuais dificuldades que o proprio jovem 
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encontra em se inserir profissionalmente. Urna postura que mistura, sernpre, fic~o ( o 

aspecto "virtuaf' da linguagem infonruitica e alguns dos produtos que dela derivam, como 

os proprios HQs., ou, ainda, a "artificialidade" que traz "como tendencia os novos 

rnateriais tecnologicos") e realidade, e que mantem, de certa forma, urna " ... visiio otimista 

do futuro". Tal visiio, no entanto, esta ( conforme o terna) "baseada na limpeza". Nas 

" ... roupas que parecem de laboratorio". No "estilo clean, super limpo e de efeito uniforme". 

Urn estilo que, por sua vez, e muito semelhante com o do grupo emergente 

"Utopian", ja descrito anteriormente pelo "Bureau Promostyl" como "minirnalista e 

tecnologico". Ou seja, ha urn gosto por tudo aquilo que e high tech, limpo, isento, claro e, 

cujo design pode ser aplicado nas coisas que nos envolvem, como a decora~o de 

ambientes internos, rnobiliarios, equipamentos de trabalho, eletrodomesticos e, sobretudo, 

vestuario. E urn grupo que, tambem, alimenta urna "filosofia do modernismo, fi:ia, contra a 

realidade bruta". 

Urna filosofia que parece ecoar sobre a "visiio otimista do futuro" que o proprio 

terna "leones" coloca em seu discurso sobre "limpeza" e "estilo clean", pois esse mesmo 

'olhat otimista' sobre o futuro, talvez, vislumbre - distorcidamente - urna sociedade rnais 

limpa e pura; sem as contaminas;oes perniciosas de agentes alheios, como imigrantes e 

estrangeiros. Urna limpeza etnica, entiio, pode ser muito significativa ao entendirnento 

daquilo que e percebido como urn desejo pelo rigor asseptico nas forrnas esteticas 

( inspiradas pelos ambientes de laboratorios) e que se representa, aqui, rnaquiada pelo 

otimisrno e vanguardisrno (moderno, tecnologico ). 

0 elenco de influencias deste terna se encontra, no entanto, num nivel especffico de 

sensas;oes e preocupas;oes. Aquelas que, certamente, perfazem o carninho insolito de alguns 

jovens. No entanto, jovens europeus, pois foi idealizado (relembrando) por urn jovem 

frances que nada rnais fez que colocar num tema, o reflexo dos sentirnentos de sua propria 

ger~o. 

Contudo, rnais urna vez, a irnagem do terna representa somente o rotulo do tema, 

alegre e divertido: bonequinhos, personagens das historias em quadrinhos, festas de 

aniversario, figuras de desenho-anirnado ... 
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Cores: 

Este tema traz, dentro de uma orienta~o geral e resumida, "cores frescas e 

gostosas", assim como "pasteis frescos e acidos". Mas M tambem as "cores chiques", como 

"azul-marinho", "petr6leo", "bege" e "marrom escuro" a serem utilizadas, somente, em 

acess6rios, e "cores fortes" para o "espfrito ludico" do segmento masculino, onde irao 

imperar as tonalidades de "azuis, cobaltos, verdes e amarelos". 

As imagens deste tema tambem reforyam todo o direcionamento dado para cores 

acidas e fortes. 

Materiais: 

Tecidos tecnol6gicos tambem figuram com muita importancia neste tema. A 

orien~o, mais uma vez generica, aborda a seguinte premissa: "a artificialidade tern, como 

tendencia, os novos materiais tecnol6gicos". Materiais que, muito embora, nao contem com 

uma boa abordagem, apelam para a funcionalidade e a descontra~o do espfrito ludico que 

os norteiam: 'Tecidos tintos, coloridos e funcionais", "funcionalidade e conforto", "espfrito 

clown". 

Nesse sentido, encontramos a maioria das sugestoes voltadas, especificamente, para 

as estampas desses materiais. A influencia vern da linguagem grafica dos HQs., "onde os 

desenhos combinam colagem e futurismo". Essa tendencia e refors;ada na orienta~o 

exclusiva que se faz ao segrnento masculino, aparecendo juntamente ao lado de outras 

propostas, como os motives "figurativos" que devem se tomar "6pticos" e as "texturas e 

padroes gigantes com impressoes fotograficas". Ha uma menp.o, tambem, sobre a 

utiliza~o de tecidos de plastico e que parecem "redes" (geralmente usados para as 

camisetas dos uniformes de basketbo[). Segundo a orienta~o que o tema faz para os 

homens, as "redes" devem ser usadas em "superposi~o" (possivelmente, com uma 

camiseta sobre a outra), "deixando, quase sempre, as silhuetas transparentes". 

Voltando, no entanto, a orienta~o generica, o tema aborda a utiliza~o de alguns 

tipos especfficos de tecidos: os xadrezes e os quadriculados. Estes devem, por sua vez, vir 

sempre em "cores acidas", "frescas" e "gostosas". Misturas de rnateriais sao tambem 
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sugeridas, s6 que, desta vez, para a construs;iio dos calyados. 0 tema chama de "tecnicismo" 

a composiyfio de "tela", ~
4

COuro", "nylon" e "velcro". 

Nas imagens que representarn o terna, podemos ver algumas das estampas 

mencionadas: no canto esquerdo superior da ilustras;iio, a presenya de tres jovens 

(japoneses) em uma festa de anivers:irio, portando carnisetas com estampas gnificas, 

altarnente coloridas e ludicas e no canto esquerdo inferior, outro jovem ( tarnbem japones) 

com uma camiseta bern interessante com bolas salientes, possivelmente emborrachadas. 

Toda a linguagem visual se funde em uma s6 proposta: o humor, o hldico. As cores 

gritantes trazem a experiencia da artificialidade, inventada e reproduzida atraves da 

linguagem dos HQs. e da informatica. 

Estilo: 

0 estilo proclarnado pelo tema "leones" e "clean, super limpo e de efeito uniforme". 

As "roupas parecem de laborat6rio" e querem clamar a limpeza, a ordem e o otimismo. 

Ao mesmo tempo, e uma "moda ingenua", ludica, engrayada. Parece ser feita para 

consurnidores infantis, mas seu prop6sito parece ser o de infantilizar consurnidores adultos. 

Como a principal influencia deste estilo e a onda techno, a orientas;iio que se ve para ambos 

os sexos recai sobre o look "clubbwear", o qual demanda, especificamente para os homens, 

"pequenas blusinhas usadas com chinelos compensados". Ou seja, carnisetas ou carnisas 

ajustadas ao corpo por tecidos com nylon, cuja modelagem parece ter sido encolhida na 

lavagem (na verdade, quando confeccionadas, as peyas desse estilo sao modeladas urn 

numero menor que o manequim normal usado pela pessoa) e "corte arredondado" (golas e 

barrados das carnisas). As calyas tarnbem seguem o mesmo padriio de ajustes. Urn detalhe: 

algumas carnisetas sao feitas de urn tecido "de pliistico", similar a uma "rede" e sao 

sugeridas pelo tema, para serem usadas em "superposis;iio" (uma sobre a outra), "deixando, 

quase sempre, as silhuetas transparentes". E uma moda muito aceita entre a comunidade 

Ga. 

Para as mulheres, M uma liberdade maior na composic;:iio das roupas, mas o mesmo 

rigor masculine e mantido no que se refere aos ajustes e ao estilo "clubbwear". As peyas 

femininas, entiio, complementam-se com "mini-babadinhos, rendinhas, bordadinhos", etc. 
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As calc;:as sao "cigarretes" (ajustadfssimas ate as canelas) e podem ser usadas com 

"sandalias bern coloridas". A inten~o e construir urn visual "gozado". No entanto, a roupa 

deve atender nao s6 as caracterfsticas de "conforto" e funcionalidade (bo lsos que se 

adaptem ao visual e que tenham utilidade), mas deve ter, ainda, urn design limpo (sem 

pregas ou recortes). Nessa mesma dir~o, entao, sao propostos sapatos (e tenis tambtlm) 

"que perdem o cadar~" e cujo "fechamento e nipido", com velcro. Conforme o tema, eles 

podem ser bicolores (como os cal~dos para golfe e criquet) e mixados com materiais do 

tipo do nylon, couro e tela (sintetico ). 

CmA/Segmento feminino 

Tema: "Cultura Negra" 

lnflu~ncias: 

0 que se destaca neste tema, sao os contrastes que existem e sao exclusives do 

continente africano. As potencialidades: " ... maci~o, poderoso e primitive ... ". E as rnazelas: 

" ... cercado de problemas, com uma industria subdesenvolvida e agressiva ... ". Percebe-se, 

ainda, o fascfnio com que a ernpresa move seu olhar para a descri~o deste territ6rio: " ... As 

paisagens sao primitivas e contrastantes, o mundo animal e irnponente e arcaico, a beleza 

da fauna e irnpressionante e a cultura mfstica de seus habitantes estii inextricavelmente 

atada a terra ... ". E o respeito tambem (!): " ... Por urn longo tempo ridicularizada e 

desprezada, freqiientemente ignorada e reprimida, a cultura negra, cujas rafzes datam de 

antes de 300 a.C., tern influenciado e moldado por muito tempo a cultura mundial, com 

seus simbolismos e mitologias ... ". 

Para a "Ciba", a cultura africana se mostra como uma referenda de singular 

importiincia, sobretudo (como diz o tema), por fuzer-se conhecida e admirada em toda 

parte atraves de sua musica - o jazz - , de seu misticismo e de suas artes. A ernpresa 

tambtlm arrisca urn envolvimento com outras culturas etuicas e o contexto de globaliza~o, 

"viagens e descobertas". Nao esclarece, porem, que outros tipos de culturas estariam 

cornplementando o elenco de influencias e caracterfsticas do tema. Menciona-se, apenas, 
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que tais aspectos fazem desta "influencia mais dunivel e visivel". A interpretayao destas 

ultimas caracteristicas, pode, entao, ser entendida como a possibilidade de se acrescentar ao 

tema outros 'sinais' esteticos, nao mais provenientes, somente, da cultura africana, mas sim 

do continente africano (que envolve inumeras etnias). Podemos ate encontra-los junto iis 

imagens do painel de tendencias deste terna, onde temos, nao s6 a presen9ll forte de 

artefutos e da gente africana, mas tamoom - possivelmente - da mu\(Ulmana. Isso torna esse 

tema mais abrangente, ao mesmo tempo que mais "duravel" e "visivel''. Ou seja, toma as 

tendencias provenientes deste terna, tamoom validas para anos posteriores ("mais duravel"), 

sendo, ainda, mais faceis de serem assimiladas e, conseqiientemente, f\iceis de serem 

entendidas e consumidas por urn numero maior de pessoas ("mais visivel"). 

No entanto, o carisma do tema se deriva, principalmente, da for9ll e da beleza 

enigmatica que exerce o "continente negro". Tudo, alias, parece conspirar para tornar este 

territ6rio ainda mais poderoso, pois nao e somente na fauna e flora que se encontra sua 

soberania, mas na tenacidade de sua gente que vence, todos os dias, a guerra, a miseria e o 

desprezo mundiaL Talvez, seja essa mesma firmeza, esse mesmo rigor, que se deseja 

imprimir nos elementos esteticos sugeridos por este tema pela "Ciba" e que veremos, mais 

tarde, serem refletidos nas cores, materiais e estilos sugeridos. 

Cores: 

No discurso temario, algumas cores sao colocadas com exclusividade, como as 

"cores claras", as "cores da terra", o "preto" e o "branco". E sugerido, ainda, que 

combina96es podem ser feitas entre elas. 

Em urn segundo momento, aparecem as "sombras da vegeta9iio", cores que 

correspondem a gamas (tonalidades) esverdeadas com ausencia de luz, isto e, escurecidas. 

Para contrasti-las, o tema sugere os "verdes e amarelos das frias e delicadas primaveras", 

cores claras que, conjuntamente, conferem uma "aparencia natural, alegre e excitante". 

Temos, portanto, duas sugest6es de barmonias crornaticas: cores claras com cores 

da terra ou preto ou branco e verdes escuros, com verdes e amarelos claros. Elas terao, 

ainda, urn carater "fora de moda" (como a ernpresa menciona) se utilizadas em tecidos de 
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superffcie opaca. Tal efeito sobre o tecido faz com que a roupa tenha urn "look antigo", 

"arcaico" ... ( talvez, entiio, como a propria "Cultura Negra" ... ) 

Ja no "painel de tendencias", encontramos como cor de fundo das amostras de 

tecidos e imagens que se apresentam, uma especie de cor verde-azeitona escura ("sombras 

da vegeta<;iio"), que serve de base para todas as harmonias cromaticas (as amostras de 

tecidos que estao organizadas ao redor das imagens): os grupos de cores quentes (vermelho 

e lar~a) que ora sao contrastados com tons terrosos ("cores da terra": terracota e ocre), ora 

com o azul cobalto, ou, ainda, com o ''preto" e o "branco", e o pequeno grupo de cores 

frias, cujas tonalidades compreendem o azul-marinho, o azul-cobalto e o azul-cenileo, que 

contrastam-se mutuamente. 

E a base, tambem, de grupos particulares de cores ( amostras que estiio todas nas 

bordas da parte inferior do paine), compreendendo o lado esquerdo, central e o direito) 

como o conjunto de azul-cobalto, azul-cenileo, branco, ocre, preto, azul-royal (azul-claro) e 

azul-turquesa ou o grupo de azul-royal, branco, are:ia, preto, turquesa e amarelo. 0 grupo de 

laranja, vermelho, preto, carmim, terracota e ocre, ou, ainda, o grupo de verdes, verde

folha, verde-azeitona-claro, preto, are:ia, verde-azeitona-escuro, branco e verde-garrafa. 

Estes ultimos - os grupos de verdes-, contrastam-se em urn importante efeito de tom-sobre

tom ("sombras da vegeta<;iio" contrastando-se com os ''verdes e amarelos das frias e 

delicadas primaveras"). 

Todas as cores e tonalidades das amostras do painel podem tambem ser veri:ficadas 

na cartela de cores feminina da empresa, nos grupos de 1 a 6 (exceto o amarelo-limao, 

numero 3), l3 a 18 (exceto o azul hortenc:ia, numero 14), 7 a 12 (exceto a cor fiisc:ia, de 

numero 11) e no grupo de 19 a 24 (com exceyao dos numeros 20, 21, 22 e 24). 

Materials: 

Os tecidos deste tema caracterizam-se por uma rusticidade delicada e trabalhada. A 

orienta<;iio dirige-se para tecidos encorpados, como "as misturas de linho ou cfulhamo" que 

"se parecem com os panamas" e cujo "toque e aspero e ruidoso" ("os padr6es- constru<;iio 

textil, no caso - de vegeta<;iio prevalecem nisticos e asperos, como a palha ou feno"). As 

superficies devem, ainda, ter uma aparencia "empoeirada", "opaca" (assim as cores ganham 
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urn "look antigo e fora de moda"). No entanto, outras sugestoes colocam em evidencia os 

efeitos de alguns materiais. E o caso das ondula96es que podem ser encontradas em tecidos 

como o "seersucker" eo "cloque", ou as "estruturas parecidas com escamas, fuvo de mel, 

manchas ou nervuras", encontradas nos tecidos do "knop, flamme, grannite ou pique". 

Conforme o que tema nos conta, tais efeitos se estruturam nos rnateriais atraves de relevos 

que lembram "as reminiscencias da terra, como gramas e pedras". E nessa mesma dires:ao, 

ent:iio, que o tema resgata a "particular arte a:fricana", com seus "simbolismos e sinais 

misticos" para oferecer as estampas urn "look simples e misterioso". 

Afuis, sobre as estampas, uma pequena amostra pode ser encontrada nas imagens 

deste tema, que partem dos sinais de do is peda9os de madeiras ( situados na parte central 

direita do paine! de tendencias do tema "Cultura Negra") e imprimem-se com a mesrna 

semelhanya no vestido e na blusa das modelos que estiio logo ao !ado esquerdo dessas 

peyas. Porem, quanto a visualizayao das caracterfsticas dos tecidos sugeridos, as imagens 

nlio oferecem qualquer possibilidade de entendimento. 

Estilo: 

0 estilo, proposto por este terna ao segmento feminino, revela urna tendencia 

"altamente autentica e original sem, no entanto, ser grosseira ou nistica". Conforme o tema, 

essa sugest:iio vern em contraste aos "looks extremamente elegantes e refinados". 

lnfelizmente, essas sao as Unicas indica96es sobre estilo encontradas no discurso 

tem:lrio, as quais nlio oferecem um guia exato sobre as possiveis forrnas a serem 

trabalhadas. As imagens que temos do tema no paine! de tendencias tambem nlio inforrnam 

com uma rnaior seguranya sobre quais caminhos seguir, indicando poucos reflexos desta 

moda sobre o vestuano feminino. No entanto, o espirito do tema est:i impresso: distinto e 

misterioso, o que da liberdade ao criador de formular peyas de igual valor, chegando 

mesmo a possibilidade de serem excentricas (pois podem unir toda uma extensa garna de 

simbolismos, cores, forrnas e tecidos como espirito criador do estilista). 

Por outro !ado, o proprio discurso tem:lrio ja delimita a liberdade criativa, uma vez 

que sugere determinados tecidos para serem trabalhados neste segmento. A rnaioria, 

encorpados, ou seja, tecidos rnais firmes, consistentes: "linho", "cfulhamo", "seersucker", 
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"cloquis", "pique", "knop", "jlammt", "grannitt", cujo toque e "Mpero e ruidoso". Quase 

todos, ainda, tern uma superficie irregular (como o linho, seersucker, cloque, pique), e alem 

disso, alguns apresentam griinulos (knop, flamme, grannite). Isto direciona, de certa 

maneira, as formas a serem trabalhadas. 

Lembrando as orienta96es do professor Carlos Simoes, "as linhas e formas sao 

decorrencia das caracteristicas fisicas/tecmcas dos tecidos. Nao se pode imaginar formas 

estruturadas modeladas com tecidos fluidos, assim como e impossivel criar formas que se 

movimentam como andar a partir de tecidos encorpados" 160
. Assim, de uma maneira geral, 

esses tecidos sugerem formas (como cal~s, shorts, bermudas, saias, camisas e blusas) que 

devem ser trabalhadas atraves de uma engenhosa constru91io (pregas, pences ou recortes), 

fugindo, portanto, de linhas mais limpas, chamadas clean ou minimalistas e, obviamente, 

fluidas ou coladas ao corpo (pois e impassive! obter esse efeito a partir de tecidos 

encorpados, considerados 'duros' ao se modelar a roupa). Mas, se houver alguma mistura 

nesses tecidos com fio elastano (nylonllycra), as formas fatalmente poder1io ser mais justas, 

pois este material permite que o tecido possa ser modelado junto ao corpo. No entanto, o 

tema n1io rnenciona tais misturas. 

Tema: ''Volta a Burguesia" 

Influl\ncias: 

Este tema da Ciba, vislumbra urn ambiente retr6grado e nosuilgico. Porem, o que o 

torna particularmente interessante e o vinculo que se estabelece entre os padroes burgueses 

e a orienta91!o - estetica - que se dirige s6 para as mulheres ... 

A proposta da Ciba se refere, justamente, ao "renascimento dos costumes 

burgueses", "a volta do born estilo", "do cornportamento polido" e de "uma linguagem 

civilizada". Insiste no "retorno aos valores tradicionais, aos costumes e estilos 

burgueses ... ". Trata-se (conforme o tema), de urn movimento social muito forte que esta se 

manifestando na moda, no jeito de vestir das mulheres (trazendo de volta o "classico duas 

~ do anos 50": o casaquinho para ser usado com cal~ ou saia, o teminho ou o "vestido 

160 
Sim6es, Carlos, Aposti/a de Desenvolvimento Criativo ... , p.l5. 
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cocktail") e na procura por lic;:oes de etiqueta, (como os "livros de boas maneiras" e os 

"cursos sobre born comportamento"). E dessa forma que, entiio, conforme o que destacou o 

diretor do "Promostyl" sobre este tema, "nos estarnos adotando urn estilo de vida de classe

media. Nos desejamos ser burgueses" ... 

Mas hi, ainda, uma aspira<;:iio pela vaidade, pela beleza, em que a tonica deste 

sentimento se orienta pelos "excessos sociais da moda dos anos 50, que resulta num ceruirio 

de pessoas inteligentes, voltadas para urn mundo materialista e vaidoso, com muitas joias e 

cosmeticos". Urn sentimento que foi explicado por urn sociologo consultado pela empresa e 

que diz, atraves desse tema que o " ... nos so desejo pela beleza e uma forc;:a que nos guia e 

que esta por tr:is de nossas ac;:oes. As pessoas sao desenhadas pela beleza, o que acaba por 

exercer uma fascina<;:iio sobre nos. Nos somos conduzidos a isso". 

No entanto, a justificativa do tema encontrada para todo esse discurso foi a "rea<;:iio 

a provocativa tendencia do asfalto, das esta<;:Oes anteriores" que substitui o desleixo (como 

o movimento gritnge) e a excentricidade por uma aparencia mais limpa e, tambem, a 'nossa' 

vontade de nos afastarmos de urn mundo "carregado de problemas" e "de urn periodo de 

artificial asceticismo e modestia", trazendo de volta, assim, o "esteticismo", a "elegancia", 

a "beleza" e a "decora<;:iio" ( qualidades que, inclusive, podem ser vistas nas irnagens dos 

trajes das modelos e dos ambientes reproduzidos no "paine! de tendencias" deste tema). 

Convem lembrar, ainda, que todas essas informa<;:Oes devem ser consideradas 

somente para o segmento feminino ... Assim, por urn lado, e clara a inten<;:iio do tema (e da 

empresa que o criou) em desenhar (e porque nil.o dizer inventar) utna mulher mais elegante, 

mais inteligente e mais bela, recem safda de urn runel de tempo. Por outro, e claro o jogo 

que a projeta para a realidade contemporanea: "Entretanto, a nostalgia romantica nil.o e o 

unico aspecto deste tema: golpeando contrastes e justapondo incongruencias com estilos 

mixados e decadentes, isto da o tom a esta moda, que reflete nossos conflitos e quebra o 

nosso relacionamento com o passado". Ou seja, o terna sugere que a mulher seja uma 

'boneca enfeitada', nos modelos de 'nossos' (europeus) antigos padr5es burgueses, a qual, 

no entanto, tern a liberdade de ser moderna. Ou seja, tern a liberdade de assumir os 

conflitos contemporaneos e os expressar atraves de uma "mistura de estilos", entre aquilo 

que e retrogrado e o que e mais amaL 
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Cores: 

Cores discretas sobressaem neste te:ma: "preto" ou "carvao", "branco", "areia", 

"delicadamente sombreadas com cinzas ou suaves pasteis". 0 discurso temario indica, 

ainda, cores "realyadas e luminosas", as quais tern a fun~o de serem utilizadas em 

materiais sedosos ou estampados "a La Pucci ou no estilo neobarroco de Lacroix". 

Podemos, entiio, verificar no "paine! de tendencias", que o tom de terracota (uma 

especie de bordo bern escuro que serve de cor de fundo do paine!) e a cor-base para as 

possfveis combina~oes que podem ser feitas entre cores mais fortes e pasteis, anteriormente 

mencionadas. Ou seja, o preto ou carvao contrastando-se- em pares -, como branco, como 

azul-royal, com a cor areia e com o rosa-hebe (barmonias que estiio localizadas na parte 

central inferior, sendo que a ultima cor nao consta nas tabelas de cores da empresa). 

Porem, outras sugestoes de cores claras aparecem sobre esta base, ora contrastando

se entre elas, ora com cores urn pouco mais escuras. Tais barmonias podem ser encontradas 

nos grupos que incluem o branco eo areia (na parte superior esquerda), o li.lis escuro (cor 

que niio aparece na cartela de cores feminina) e o azul royal (canto inferior esquerdo ), os 

grupos de hortencia com cinza e de lilis escuro, branco e cinza (harmonias que estiio na 

parte central, a esquerda). Tambem aqueles de lilis, azul-royal com cinza (logo abaixo da 

sugestiio anterior) e rosa-hebe com carmim em tom-sobre-tom (no canto inferior direito). 

Temos, ainda, os grupos de rosa-hebe, carmim e areia (que estao sobre a harmonia 

anterior), de rosa-hebe e arnarel-cidrnio (cor que aparece, somente, na cartela de cores 

masculina) e areia e ocre (estes dois ultimos pares de harmonias localizados acima do grupo 

anterior). 

As cores "real~adas e luminosas" tambem sao ressaltadas do fundo terracota. Elas 

oscilam entre vermelho, fiiscia, laranja, azul-cobalto e azul-turquesa. 

Quanto a cartela de cores feminina, o tema restringe-se a suas harrnonias dentro dos 

grupos de 7 a 12, 13 a 18 (exceto os numeros 15, azul-ceruleo e 18, azul-marinho) e 19 a 24 

(exceto o numero 22, cinza grafite). Os tons esverdeados eo arnarelo cftrico, do grupo de 1 

a 6, sao totalmente descartados neste tema. 
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Materiais: 

A "Volta a Burguesia" revela "tecidos sofisticados e de primeira qualidade". Na 

verdade, sao tecidos que destacam-se pelo refinamento, brilho e leveza; como os 

"shantungs acetinados". Tambem aparecem tecidos "granulados", tran~dos 

monocromicamente ou "mixados com cores", aspectos que podem ser encontrados nos 

tecidos chamados "boucles". Estes, ainda, devem seguir (conforme o terna) a orienta~o do 

estilo "a la Chanel", sernpre muito "luminosos" (devido as misturas com fios sedosos, 

sinteticos ou artificiais) e "volumosos". Os "chines, com efeitos sofisticados dos fios" 

tambem sao sugeridos, junto com "ottomans", "piques" "crepes" e outros "granulados 

pequenos". As padronagens podem vir em "listras elegantes" ou estarnpadas, "ala Pucci ou 

no estilo neobarroco de Lacroix" (urn estilista famoso ). Essas ultimas se distinguem pelo 

excesso de cores e desenhos de arabescos e formas florais. Tais estarnpas, no entanto, sao 

propostas para a confe~o de blusas construfdas em "materiais sedosos". 

Portanto, as caracterfsticas mais evidentes para os tecidos e padronagens deste tema 

residem na utiliza~o de tecidos sedosos, acetinados, mas, principalmente, de superficies 

irregulares, ao mesmo tempo delicadas e refinadas e com uma ausencia quase total de 

motivos para estarnparias (com exce~o, obviamente, da sugestao dada para as estarnpas de 

blusas sedosas a "la Pucci" e "Lacroix"). Isto pode ser cornprovado atraves das imagens que 

representam o tema, nos modelos encontrados na parte central do "painel de tendencias". 

Com a ex~o de urn unico modelo estarnpado (ao que parece, abstratamente), todos as 

propostas de conjuntos de saia e casaco (a grande maioria) e vestidos, aparecem em tecidos 

monocromaticos, cuja principal qualidade deve recair (pois nao e possivel ver em detalhes) 

nos efeitos de determinados fios e tran~dos texteis ( os quais, por sua vez, derivam tecidos 

mais encorpados, como os ja mencionados ottomans, piques, shantungs, boucles e os 

diversos granulados) . 

Estllo: 

Este tema retoma o estilo luxuoso da decada de 50: "o foco esta nos excessos sociais 

da moda dos anos 50, que resulta num cen:irio de pessoas inteligentes, voltadas para urn 
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mundo materialista e vaidoso, com muitas j6ias e cosmeticos". Guiando-se por esse espirito 

( e, principalmente, pelo luxo de seus acess6rios, como perolas e pedrarias ), o discurso 

tem3rio, entao, complementa os sinais esteticos com a proposta da "volta do cliissico duas 

peyas", do "elegante vestido cocktail" e "do terno". Ou seja, o "cliissico duas p~" 

constitui-se de cal~ ou saia com blazer ou casaquinho (isto e, casaco curto); o "vestido 

cocktail", e elegante e urn pouco formal (pois, apesar de ser muito usado , era rnais restrito 

a eventos sociais nas decadas de 50 e 60), portanto, sem decotes profundos (sendo, 

geralmente, decote canoa) ou detalhes exibicionistas, e o temo segue o mesmo estilo 

masculino. Todas as peyas (via de regra) devem ser ajustadas ao corpo, atraves de pregas, 

pences ou recortes, sendo que o comprimento de saias e vestidos deste estilo, e visto, 

atualmente, com urn palmo acima dos joelhos. Essas formas podem, aiuda, ser justi:ficadas 

pelos tecidos que foram sugeridos pelo terna: shantungs, boucles, chines, ottomans, piques 

e crepes. Todos materiais encorpados. 

No entanto, o tema d:i uma certa flexibilidade a todo esse estilo apresentado, ao 

permitir "incongruencias com estilos mixados e decadentes", pois isto "reflete nossos 

conflitos e quebra o nosso relacionamento com o passado ". Permite, assim, que as forrnas 

propostas possam adquirir o estilo modemo (atual), que adota tecidos ja transforrnados 

tecnologicamente (atraves das v:irias misturas - ja vistas - com fios sinteticos) e o que d:i 

uma aparencia nova as formas. Permite, aiuda, que tais tecidos possam influenciar na 

modelagem e, dessa forma, construir roupas mais leves e soltas, justas, mas niio 

necessariamente ajustadas (por detalhes de costura) ou, simplesmente, fluidas. Tais 

aspectos sao, sem duvida, a imagem da "moda mixada" e "decadente" (que mistura formas, 

tecidos e referencias/influencias), em que o tema tambem aposta, e cuja principal 

caracteristica e a ausencia total de detalhes nas p~s (como recortes, pences e pregas ). 

Junto as imagens que temos no paine! de tendencias, podemos, entao, visualizar a 

extensao estetica que prop(ie o tema, atraves das possibilidades de comprimento, tecidos e 

forrnas. 
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Tema: ''Linguagem do Corpo" 

lnfluencias: 

Este tema da "Ciba" se integra em urn ambiente esportivo que se orienta atraves do 

welness e o fitness. Ou seja, ambos nao sao modalidades esportivas, mas sim, conceitos 

sobre a a9iio esportiva, que visam a adequa9iio de certos exercicios a capacidade fisica de 

cada urn, individualmente. 

Isto significa que a influencia deste tema parte de uma postura pessoal, em rela9iio a 

sua saude fisica e mental: " ... N6s nos concentramos em n6s, ouvimos os pr6prios sinais do 

corpo, criamos, entusiasticamente, urn cerulrio narcisfstico e centralizado em n6s 

mesmos ... ". Mas, segundo o tema, ha, tambem, urn sentimento egocentrico muito forte que 

se dirige nao s6 ao bern estar e beleza fisicos, mas a complementa9iio desta condi9iio, 

atraves de acess6rios esteticos e er6ticos (" ... 0 esporte e o lazer representam, 

provavelmente, o potencial mais elevado em inova~oes e desenvolvimentos, pois o 

consumidor dirige-se nao somente as atividades fisicas, mas tambem recorre a componentes 

esteticos e er6ticos ... "). 0 prazer, o lazer e o esporte se mesclam, entao, em urn culto ao 

'eu'. Eo " ... desejo de corromper-se, para dar prazer a si mesmo, perdoando-se urn pouco de 

luxllria ... ". 

Sem duvida, o discurso da "Ciba" vai nos conduzindo a urn cerulrio que ampara 

pessoas voltadas unica e exclusivamente para a excelencia de seus pr6prios corpos e para a 

supera9iio de suas expectativas de resistencia, for~ fisica, beleza e prazer. Nao e mais 

sufi.ciente urn corpo belo, e preciso ser o mais belo, o mais resistente, o mais capaz, o mais 

forte. E necessano exalar saude... 0 poder da imagem pessoal, agora, tambem, vern 

revestido de uma aparencia trabalhada, "malhada". Artificialmente produzida pela nova 

l6gica dos professores de academias de muscula9iio e personal treiners, que induzem a 

realiza~ao de determinados exercicios e absor9iio de 'certas' vitaminas ... E neste ambiente 

de intensa competi9iio que, inclusive, "os idolos do esporte tornam-se ditadores da moda". 

Nao s6 copiados em sua maneira de vestir, mas de ser, agir e, principalmente, 'malhar' ... 

Por outro !ado, e preciso, tambem, aumentar o prazer ... Nao e mais sufi.ciente atingir 

o extase pelos 'meios convencionais', e possivel programa-lo e aumenta-lo, atraves de uma 
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extensa parafernalia erotica. Acessorios e equipamentos vao desvendando urn universo 

voltado para urn desejo insaciavel de se obter sempre mais. 

E dessa forma que este tema surpreende, nos mostrando uma faceta, pouco 

explorada, da natureza humana. Mostra o outro !ado do esporte, niio mais aquele que se 

deriva de uma logica a ser desvendada. Aquela que implica no conhecimento profundo de 

uma tecmca, de onde parte o aperfeiyoamento de urn talento e traz, como conseqiiencia, a 

perfeiyao fisica. Nao. Este tema mostra o modo de alguns, mais especificamente as 

mulheres ( embora isso niio seja privilegio so deste sexo ), em burlar toda essa trajetoria, 

alcanyando o unico objetivo: o mencionado corpo perfeito. Como o proprio texto tem:irio 

diz: " ... esta atitude contrasta com o espirito de equipe, (dos esportes convencionais) 

consciente de responsabilidade e orientado para urn comportamento comum 

Individualismo, desejo de liberdade, independencia e a fuga de papeis definidos sao a 

manifestayao do desejo pela diferenciayao e individualidade". 

Muito curiosamente, porem, a empresa parte de uma situayao social genenca ("A 

linguagem do corpo e urn novo foco sohre os aspectos ffsicos da vida: welness e fitness sao 

parte deste tema ... ") e a dlrige, exclusivamente, a orientayao estetica feminina. A 

"Linguagem do Corpo" passa a ser, entiio, niio uma reivindicayao feminina, mas a 

condensayao de certos aspectos (beleza, perfeiyao, erotismo, prazer, etc.) que melhor se 

adequam ao perfil feminino. Tais aspectos, niio so podem melhor delinear este perfil mas, 

compor outros, atraves deste rnesmo padrao "estetico" que, a partir de uma linguagem 

(discurso tem:irio) se tomara urn produto (a partir da criayao de estilistas de confecyao ou 

texteis, exemplificado, de certa forma nas imagens das modelos do "paine! de tendencias"), 

talvez mais apto a ser consumido pelo segmento feminino, segundo a visiio desta empresa. 

Cores: 

Cores "cintilantes, hrilhantes e excentricas" ... Quando contrastadas como "branco" 

"elas adquirem urn look limpo e fresco, criando, ainda, urn modo alegre, despretensioso e 

otimista de ver o veriio". 

Como vernos, tais informay6es, provenientes do discurso tem:irio, suprem, somente, 

o entendimento sohre a qualidade das cores e tons a serem utilizados e o seu (possfvel) 
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resultado. Ou seja, se faz necessano a combinas;iio de certas cores - excitantes -, para a 

crias;iio de uma imagem pessoal mais "despretensiosa" e "alegre", que possa refletir, ainda, 

urn sentimento otimista emrelas;iio a estas;iio-alvo: o verao 97 (europeu). 

Temos, portanto, que recorrer as cores colocadas no painel de tendencias deste tema 

e na cartela de cores da empresa. Como primeira referenda, temos uma cor base que 

predomina no fundo do painel de tendencia: o verde-azeitona escuro. Esta contrasta-se - de 

maneira geral -, com cores fortes como o vermelho, o fiiscia, o amarelo-ouro (que nao 

consta em nenhuma das tabelas) eo preto. Algumas tonalidades de azuis e verdes tambem 

aparecem com muita importancia como os azuis marinho, turquesa, royal (timidamente), 

cenilio, cobalto e os tons de verdes garrafa, folha, limao e, com igual valor, a cor amarelo-

ouro. 

Os contrastes sao feitos, na grande maioria, entre grupos de cores fortes 

(marinho/verrnelho/cenilio, no canto superior esquerdo; fiiscialcenilio/marinho e 

marinho/cobalto/fiiscia, no canto inferior esquerdo; verde-limao/fiiscia, ao lado da 

harmonia anterior; verde-folha/amarelo-ouro, no centro inferior; verde-limao/garrafa/folha, 

no canto inferior direito; marinho/fiiscia/verde-limao e verde-garrafalfiiscia/verde-limao, 

ambas as harmonias no canto superior direito). E numa propors;iio bern inferior, harmonias 

com cores rnais fracas (como o branco/turquesalverrnelho/cenilio, no centro a esquerda; 

hortencia/fiiscia/cobalto/branco, logo abaixo da hartnonia anterior; hortencialfiiscialbranco, 

no centro esquerdo; branco/hortencia/azul-royallarnarelo-ouro/turquesa e amarelo

ouro/branco/turquesa, todos na regiao central, a direita). 

E nftida, entao, a orientas;iio que se faz para utilizas;ao de cores e tons rnais potentes. 

Podemos encontrar a maior parte deles na cartela de cores feminina, nos grupos de 1 a 6 

(exceto o verde-azeitona claro e escuro, numeros 1 e 2, o amarelo-limao, numero 3), 13 a 

18 e, mais especificamente nas cores 10 (verrnelho ), 11 (fiiscia), 23 (branco) e 24 (preto ). 0 

restante das cores e tonalidades, que se encontram na cartela, nao interessa a este terna. 

Materiais: 

Os tecidos para este tema sao "inovativos e funcionais". Ou seja, estao de a cor do 

com os novos padr6es de "conforto e bem-estar", ao mesmo tempo que respondem as 
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"exigencias esteticas". "0 foco", conforme o que nos conta o tema, "esta nos sinteticos", 

pois sao tecidos que "sao usados de acordo com suas funs:oes e propriedades, ajudando a 

fomecer urn agradavel e desejavel manuseio, para o cuidado do desgaste e conforto da 

roupa". Este tipo de material tambem oferece efeitos em sua superficie, atraves de "reflexos 

metalicos" ou "brilhantes". Eo caso do "sparkling nylon" (nylon cintilante), mencionado 

neste tema para ser usado em "efeitos futuristas" e, tambem, o "space dying effects" (efeitos 

de alteraS'iio de cores no tecido conforme a posiS'iio da pessoa), constituindo-se como urn 

"importante elemento para o design". Esses materiais, ainda, "fornecem urn look atrativo", 

quando "contrastados com superficies m6veis, relevos e impress6es", como as superficies 

plastificadas ou emborrachadas. 

Mas o tema tambem considera relevante a ascensao das fibras naturais, as quais 

adquirem "maior importancia e se tornam mais moda atraves de efeitos nas superficies dos 

tecidos e quando sao freqiientemente misturadas com sinteticos". 

Quanto as padronagens e estampas destes tecidos, nao h:i qualquer sugestao 

encontrada neste tema. Ha somente referencias sobre cores - gritantes - as quais ja 

exploramos no elemento anterior. No entanto, podemos visualizar alguma coisa nesse 

sentido no "painel de tendencias" do tema. Lii, encontramos o estilo futurista, oferecido 

pelo padrao do macacao colante de uma modelo que esta no centro do painel e no par de 

listras coloridas dos vestidos de outras duas, localizadas na parte central direita. Junto a 

elas, uma outra possibilidade de estamparia jii, em uma outra direS'iio, mais romfultica: 

borboletas. 

Estilo: 

0 tema "Linguagem do Corpo" volta-se "sobre os aspectos ffsicos da vida" mas, 

particularmente, o "wetness" e o "fitness". Uma especie de filosofia esportiva Ga vista), 

que cultua urn h:ibito esportivo (geralmente aer6bico) especifico para cada tipo de pessoa. 

Este terna, no entanto, dirige-se, exclusivamente, para o segrnento feminino, recaindo, 

portanto, sobre 'elas', o estilo proclamado. Como ja vimos anteriorrnente (nas etapas que se 

referem as cores e materiais deste tema), urn certo valor excentrico e nutrido por tons 

gritantes e tecidos inovativos, (como os ja mencionados, "sparkling nylon", o "space dyeing 
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effects" e as viirias misturas de naturais com sinteticos, no caso os fios elastanos/nylon). 

Assim, o estilo discutido s6 pode ser aplicado em roupas que tenham uma qualidade 

dinfu:nica (daf os tons vivos e gritantes), que sejam colantes, funcionais (que utilizam 

tecidos que proporcionam bem-estar e fiicil cuidado) e que possam ser modeladas para se 

aderirem ao corpo e fomecer liberdade de movimentos. 0 resultado sao ~ idealizadas 

para a pratica esportiva, ou seja, roupas para ginastica: cals:as, tops (mini-camisetas 

cavadas) e bermudas; todos colantes. Possibilidade que o fio elastano permite a este tipo de 

modelagem. 

Sste estilo pode, ainda, ser complementado por outras inovas:oes, s6 que vindas 

agora, atraves de acess6rios, como os tenis arrojados esteticamente e cheios de novidades 

(como amortecedores, novos sistemas de fechamento com velcro, etc). A fors:a de algumas 

marcas americanas (como Nike e Reebok) servem como boas referencias (isto tudo, porem, 

nao foi mencionado pelo tema). 

No entanto, muito embora o vestu:irio proposto integre algumas ~ especfficas, 

consideradas mais arrojadas esteticamente (pois delineiam e evidenciam as formas 

corporais), isto nao significa que elas s6 possam ser encontradas no ambiente intemo das 

academias de gin:istica. Muito pelo contr:irio, o uso de tal vestu:irio estende-se a vida 

cotidiana das pessoas e, talvez, seja esse o motivo e a inspiras:ao de alguns estilistas, em 

querer transportar esse mesmo espirito (o esportivo) as outras pes:as de roupa, como 

vestidos e saias. Exemplos que, alias, podem ser vistos Guntamente com outros que 

representam este tema) nas imagens do "painel de tendencias" deste tema. 

Tema: ''Entre a Agua e o Ceu" 

Influencias 

Este tema da "Ciba", para o segrnento feminino, estrutura suas in.fluencias em uma 

especie de consciencia moral mais clara e lfmpida. Neste tema, " ... A clareza, a 

transparencia, a honestidade e a confians:a sao valores basicos hoje ... " - " ... Da mesma 

maneira, os valores morais, tais como a lealdade, amizade, consciencia, honestidade, 

responsabilidade e sinceridade nao sao falados apenas, mas tambem praticados ... ". Este 
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apelo, conforme ainda o que nos conta o discurso telllllrio, emergiu juntamente a uma 

"discussao altamente fundamentalistica sobre o ambiente do inicio dos anos 90 ... ", 

considerando o "respeito e a toleriincia" pr6ximos aos "problemas ambientais". Tudo isso 

como "uma reac;iio aos inescrupulosos anos 80". 

Sem duvida, M uma preocupac;iio no tema em trazer a tona alguns valores morais, 

imprescindiveis ao bom relacionamento do ser humano e, sobretudo, deste com o meio 

ambiente que o acolhe. As qualidades humanas, citadas pela empresa, parecem ser 

sublinhadas de forma que possam ser, realmente, entendidas para serem assitniladas, 

reacreditadas e incorporadas na pnitica do dia a dia das pessoas. Talvez, numa tentativa de 

se reforS'af a reac;iio contra o espfrito egocentrico que guiou grande parte das rela~oes 

humanas da mencionada decada de 80. Isso faz com que olhemos a nossa volta e 

percebamos o que vem se passando com os demais e tudo aquilo que nos rodeia. 0 tema, 

dessa forma, vai dernonstrando- ao mesmo tempo -, uma tendencia que se observa altrufsta 

em sua essencia e, consideravelmente, ut6pica. No entanto, ao final da decada de 90, ja 

acompanhamos algumas dessas transforma~oes no ambiente empresarial, junto aos seus 

setores de recursos humanos, os quais vem aplicando metodos que desenvolvam o Q.E. 

(quociente emocional) de seus funcionarios. Novas estrategias, como o "6cio criativo"161 e 

o born relacionamento entre os companheiros de trabalho e a harmonia do 'eu' (vida 

pessoal) com o mundo exterior, passam a ser vistos como a verdadeira materia-prima da 

cadeia produtiva, pois, acredita-se que e o que gera maior qualidade a ela. 

Desta nova postura social, entao, parte uma orientacrao estetica de roupas que sejam 

mais "simples e singelas", que comprovam urn "ar refinado e sofisticado", que "envolvam 

um alto padrao tecnico" e que apelem mais a uma irnagem (urn look) mais natural, em 

detrimento do "luxo, brilho e glamour". Tal orientacrao, segundo o tema, baseia-se na 

"busca pela seguran~ e prot~ao". Umjargao que define toda a insatisfa~o sentida por urn 

mundo que e, ainda, constantemente ultrajado pela ambi~ao e intransigencia humanas. 

161 0 "6cio criativo', desenvolvido pelo professor italiano de Sociologia do Trabalho da Universidade de 

Roma e consultor de empresas Domenico de Masi, prega que o tempo livre e a principal ferramenta das boas 

ideias. Para ele, numa era que ninguem tern tempo para nada, "a criatividade e o maior capital dos paises 

ricos ... As nayiies que geram mais patentes industriais e mais direitos autorais estiio a frente da sociedade p6s

industrial", Mendes, Maria Luisa, "Por Mais Horas de Folga" in, Exame, Sao Paulo, Abril, edi~o 684, mar¥<J, 

1999, p.62. 
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TraS'l1-se, assim, uma boa metafora ao desejo do tema (o resgate de uma consciencia 

social) atraves de uma orienta~o estetica que privilegia aquilo que e verdadeiramente uti!, 

simples e valoroso. "Entre a Agua eo Ceu" representa as qualidades daquilo que e etereo e 

translucido, como a grandiosidade, a perfei~o e a sirnplicidade que apreciarnos na natureza 

(e que sao exemplificadas em algumas das irnagens do "paine! de tendencias" deste tema). 

Urn tema que prop6e, de forma rigorosa, porem, sensivel, como as mulheres devem 

tragar para sua aparencia (representadas, tambem, nas modelos do "paine! de tendencias") 

uma realidade que se discute mais digna. 

Cores: 

Muito efeito de luz e sombra e o que se verifica neste tema: "gradua0es 

monocromaticas de tons-sobre-tons e tons neutros e suaves assombreados", sendo o azul 

(suas gamas/tonalidades) a cor predominante para todas essas indica~iies: "cores frescas da 

:igua que aparecem nas intensas harmonias de urn camafeu ... ". 

Sao relevantes, entao, as v:irias nuances (tonalidades) de azul (certilio, cobalto, 

hortencia, azul-celeste, azul-royal..), as quais vemos serem combinadas, no "paine! de 

tendencias", nao s6 entre elas (cobalto/azul royallhortencia, no centro e extrernidade 

esquerda, azul-cobalto e hortencia, no centro inferior, marinho/certilio/turquesa, no canto 

inferior esquerdo ), mas tambem com lil:is (lil:is com branco e azul royal, na extrernidade 

central, a direita ou lil:is com turquesa, no centro inferior), verde (cobalto, turquesa e verde

folha, no canto inferior dire ito), areia (areia com cinza e hortencia, no canto superior 

direito) e preto ( azul-certilio/turquesalpreto, no centro inferior esquerdo; cobalto/preto, logo 

abaixo ii direita da harmonia anterior) e, ainda, uma combina~o particular de preto com 

1il:is e branco (no canto superior ii esquerda). Todas essas cores, tonalidades e harmonias se 

destacam e se combinam com a cor que predomina ao fundo do "paine! de tendencia": o 

azul-marinho. 

Na cartela de cores feminina, identi:ficamos algumas das cores e tonalidades 

sugeridas (pelo discurso tem:irio, "paine! de tendencias" e por nos cornentadas) acima, nos 

grupos de 13 a 18 e 19 a 24 (exceto o numero 22, a cor grafite) e, ainda, a cor numero 4, o 

verde-folha do grupo de 1 a 6. 0 restante das cores da cartela foi descartado por este tema. 
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Materiais: 

Este tema tamoom privilegia "materiais inovativos", no entanto, a forma de 

descreve-los e muito mais poetica que objetiva, direcionando-nos a poucas informa~es 

exatas sobre os tecidos a serem utilizados e nenhuma sobre padr6es e estampas. Assim, 

segundo o tema, a j:i mencionada inova~o dos materiais e apresentada como "a inesperada 

graciosidade (luminosidade, alegria) da existencia" e pela "clareza (lirnpidez) e 

transparencia do vidro e do ar e da refresc:incia da :igua". Os efeitos almejados sao "sutis" e 

"brilhantes", como o reflexo da "luz na superffcie da :igua" ou os "efeitos vfvidos e m6veis 

das ondas e dos rios", que ganham "uma qualidade diniimi.ca". Mas, o mesmo "brilho 

refinado e iridescente" pode, ainda, ser trazido "pelas conchas e escamas dos peixes". 

As "transparencias" (tecidos transparentes) sao rnencionadas atraves dos efeitos das 

"finas bolhas das espumas da :igua" e das "finas cambraias de algodiio". Elas (as 

cambraias), segundo o tema, sao "freqiienternente encontradas nas misturas com sinteticos, 

leves e transparentes, como urn pergaminho", pois tern "urn toque seco e crespo". 

Outra sugestiio apresentada dirige-se aos "fios cintilantes e trerneluzentes da viscose 

e poliamida", criando efeitos "tais como urn ceu infinito e estrelado ou como os lagos que 

se resplandescem no sol". 

Nas imagens que temos deste tema, podemos visualizar (no sen respectivo "painel 

de tendencias"), apenas tres modelos com roupas que apresentam possfveis efeitos 

brilhantes (a especie de casaco de uma modelo de cabelos curtos, que est:i na parte central 

superior, o vestido com decote aprofundado nas costas, na que est:i logo abaixo, a direita e 

o blazer (casaco curto) da modelo que est:i de costas, na mesma dire~o, tamoom abaixo, da 

anterior). 

Quanto as transparencias, embora mencionadas no tema, niio foram beneficiadas 

com ilustra<;6es no "painel de tendencias" deste tema, sendo s6 o que temos para urn 

entendimento maior sobre que tecidos e estampas utilizar. 
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Estilo: 

0 estilo sugerido por este tema nasce, na verdade, da discussao (temaria) sobre 

seguran~ e prote¢io. Assim, sao propostas "roupas simples e singelas", as quais, no 

entanto, devem manter "urn ar refinado e sofi.sticado". Complementando, o tema ainda 

ressaha que urn "look mais natural", somado "a boa compatibilidade do material" e "urn 

toque macio", "apelam mais do que luxo, brilho e glamour". 0 cuidado para a formula~o 

desse estilo deve estar na adequa~o e escolha - apurada - dos tecidos e formas: "qualidade 

real e nao efeitos irnprudentes, eo criterio de sel~o". 

E dessa forma, portanto, que a cria~o deve guiar-se: uma aparencia clean, 

minimalista, (sem acess6rios excentricos ou ousados) que respeite a qualidade dos novos 

tecidos (sugestao do tema) e que saiba aplica-los prudentemente nas formas. Novamente, 

entao, recorremos as proposiy6es de materiais deste tema, para entenderrnos o que isto 

significa. 

0 discurso temario menciona as "finas cambraias de algodao" que sao 

"freqiienternente, encontradas nas misturas com sinteticos, leves e transparentes, como urn 

pergarninho", pois "apresentam urn toque seco e crespo". Sao tambem mencionados os 

"fios cintilantes e tremeluzentes da viscose e poliarnida", materias-primas que derivam, na 

maioria das vezes, tecidos fluidos, escorregadios e transparentes ou levemente encorpados. 

Partindo, entao, da orienta~o e interpreta~o destes materiais, as formas, certamente, 

ganham uma modelagem mais aconchegante, pois deslocam-se sobre o corpo com 

facilidade e conforto. Como a aparencia, ainda, deve ser clean, alem da ausencia de 

acess6rios, as formas devem ser cuidadosamente ajustadas· (recorrendo, no miiximo, a 

utiliza~o de pences e pouqufssimos recortes, devido a fluidez pretendida pelos materiais e 

estilo propostos ). 

Esta silhueta (ajustada) e exemplificada nas imagens que temos deste tema, no 

entanto, elas apenas oferecem uma compreensao generica daquilo que, realmente, pode ser 

construido enquanto roupa, a partir do que foi sugerido nos materiais . 
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CffiA/Segmento masculino 

Tema: "Saliio" 

lnfluencias: 

Este tema, ao que parece, quer 'acertar as contas' como culto ao racionalisrno e a 

luxUria de nossa hist6ria modema ( ... ): "0 nosso seculo e distingiiido por urn certo grau de 

razao e urn definitivo gosto pelas coisas mundanas ... ". No entanto, " ... urn pouco antes da 

virada do mileuio, o tema de rnoda para o menswear (segmento que trabalha com roupas 

para hornern) e, ainda, aquele que agrega os nossos c6digos mais sensfveis e misteriosos". 

E, nesse sentido, entao, que o tema prop5e a "substitui~o de alguns valores pelo 

conservadorisrno e o tradicionalisrno, os quais nos trazern a prornessa de seguranl{ll e 

orienta~o, necessarios para urn ambiente incerto e turbulento" (dos tempos atuais). 

Sern duvida, o hornern de hoje, atraves de quebras de muros e discursos 

desatomiwdos, tenta exorcizar a herans;a de atimdes humanas, consideradas irracionais e 

materialistas. Atitudes herdadas pela ambis:ao desenfreada pelo conhecimento, lucro e 

vaidade, combatidos neste tema - atraves de "c6digos mais sensfveis e misteriosos" e, 

sobretudo, atraves dos ja citados "tradicionalismo" e "conservadorismo". Na rnoda, porem, 

isso traduz-se no "renascimento da etema elegilncia - urn retorno daquela elegilncia 

formal ... ", " ... dos anos 30 e 40 e uma individual e pessoal interpretayiio de urn estilo que se 

volta para o infcio do seculo, quando as pessoas se reuuiam para conversar nos elitistas 

circuitos literarios ou saloes exclusivos ... ". 

Entendernos, assim, que a proposta do tema se cornplementa, ainda, atraves da 

formidavel heranl{ll cavalheiresca ( oriunda de urn ambiente polido e elegante e rnuito bern 

representada pelas imagens centrais do "paine! de tendencias"), porem, ja livre de seus 

vfcios rnundanos. Estes, porem, que se perpetuam ate nossos dias e sao os responsaveis pela 

louca rotina de nossas vidas, devem ser abafados (pelo menos na moda) para fazer valer os 

"nossos c6digos mais sensfveis e misteriosos" (no entanto, tais "c6digos", s6 podern ser 

encontrados em sentirnentos nobres, como amor e respeito, os quais, hoje em dia, sao 

ridicularizados pela rnodema personalidade humana). 
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Mas, como a moda tern o poder de relevar e revelar, o homem modemo tern a 

oportunidade de atuar (como urn ator) neste ceniirio, ou melhor, neste "salao", de maneira 

formal, educada e bern marcada, simplesmente, pelo uso de urn temo ("Na moda, isto - a 

seguranya e orienta~o -, se reflete no renascimento da "eterna elegancia", urn retorno 

daquela elegancia formal, sendo que o temo tern o papel principal ... ") ou atraves de uma 

"individual e pessoal interpreta~o de urn estilo que se volta para o inicio do seculo ... ". 

Aquele dos "saloes exclusivos", onde petfilavam dandys e aristocratas. Assim, ele pode 

vestir uma imagem sem, necessariamente, ser fiel a ela, assegurando sua pseudo

individualidade, atraves daquilo que a industria da moda pode oferecer (como atuais e 

inovativos materiais ... ") ou, simplesmente, irnitando a referencia de urn determinado estilo. 

Cores: 

Segundo o discurso temiirio, as cores caracterizam-se pela sobriedade, pelos tons 

escurecidos e lisos ("sombras planas") e pelas "discretas misturas de tom-sobre-tom". No 

entanto, para visualiz:i-las e entendermos de quais cores e tonalidades se tratam e, tamoom, 

as viirias combinac;:oes que podem ser feitas a partir delas, devemos recorrer ao "painel de 

tendencias" do tema. 

Este nos mostra o cinza chumbo como a cor que serve de base (cor de fundo do 

"paine! de tendencias") para todas as harmonias, como as garnas de caqui-militar e caqui

militar claro contrastadas com grafite, verde-garrafa, verde-musgo e branco (cores 

encontradas no canto inferior dire ito). 

Outras combinac;:oes partem de tons escuros e acinzentados em que grafite e chumbo 

ora combinam-se com uma especie de carmim rnais claro (que na.o consta em nenhurna das 

tabelas de cores oferecidas pela empresa), branco eo areia (harmonias localizadas no canto 

e no centro superior direito ), ora com tons azulados em suas viirias gamas: hortencia escuro, 

azul-cobalto e petr6leo claro (canto e centro inferior esquerdo). Mas hi tambem o azul 

petr6leo que combina tanto com o alfazema, como com um azul petr6leo mais clarinho 

(centro esquerdo, sendo que o tom dessa ultima amostra, nao consta nas tabelas). Mais 

harmonias sao encontradas, agora, entre cores mornas (na verdade, terrosas e pasteis), como 

marrom, carmim claro e a cor castor (canto superior esquerdo ). 
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Junto a cartela masculina, identificamos somente algumas das cores e tonalidades 

acima comentadas: os numeros, 2 (cinza-chumbo), 3 (grafite), 4 (areia), 6 (caqui-militar), 

20 ( caqui-militar clare), 21 ( verde-musgo ), 7 ( alfazema), 1 (branco ), 10 (hortencia escuro ), 

12 (azul-cobalto), 8 e 9, (azu1-petr6leo clare e azu1-petr6leo), 15 (marrom) e 16 (castor). 

Materiais: 

Neste terna, os materiais sugeridos privilegiam a qualidade das superficies dos 

tecidos, quase todos irregulares, e a nobreza desses materiais, ja retrabalhados pelas 

inova~6es tecnol6gicas. Assim, o tema coloca em evidencia tecidos como a "Iii", que vern 

misturada "com a seda, o linho e a viscose", os quais sao "freqiientemente os mais 

encontrados", e as "sedas" que sao, tambem, "bern populares- principalmente o shantung 

ou o bourette". Estes ultirnos, ainda (segundo o terna), podem vir com "misturas com duas 

ou tres fibras diferentes" (possivelmente, sinteticas, mas de densidades diferentes). Quanto 

a esses, no entanto, a principal caracteristica recai sobre a irregularidade de suas 

superficies, pois ambos utilizam fios (de seda) retorcidos. E nessa mesrna dir~o, portanto, 

que outras sugestoes tem:irias sao apresentadas: "cuidadosos drapeados, tecidos macios em 

crepes, granulados frescos", "grannites" e "boucles". 

Sobre as padronagens, o tema prop6e "materiais com caracteristicas diagonais, tais 

como sarja e gabardine" ou "desenhos minis ou micros predominando". As imagens do 

tema demonstram, atraves de amostras de tecidos, algumas possfveis padronagens. Sao 

constru~es texteis que apresentam linhas diagonais, xadrezes ou efeitos mesclados e 

:isperos, caracteristicas dos granites, crepes, boucles e granulados. Por outre !ado, niio 

podemos partir para urn mesmo entendirnento dos detalhes dos materiais nas roupas das 

figuras masculinas que estao no centro do "painel de tendencias", pois sao irnperceptfveis. 

Estilo: 

0 tema "Saliio" prop6e urn retorno a elegiincia "fortnal" dos "anos 30 e 40 e uma 

individual e pessoal interpreta~o de urn estilo que se volta para o infcio do seculo". 0 

destaque principal, pon!m, fica por conta do uso do temo, "o qual e ainda aceito pela 
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maioria dos homens como a roupa de todos os dias". V erdade ou nii.o, o fato e que este tema 

transporta e sugere ao homem moderno o mesmo estilo sofisticado e apurado que vestia 

aqueles de varias decadas passadas. 0 elemento diferenciador, no entanto, reside na 

"individual e pessoal interpreta<?o" (vinda do "inicio do seculo" e, possivelmente, atraves 

de alguns acess6rios, como len~os, abotoaduras, etc., ou tipos de padronagens e estampas 

de gravatas) e, sobretudo, no "conforto, bem-estar e praticidade" que podem ser 

encontrados em atuais e inovativos materiais (ja vistos como sendo todos encorpados, mas 

portadores de uma certa flexibilidade devido as misturas de fios). Esse Ultimo fator, ainda, 

promove, seguramente, urn novo caimento a este tipo (especffico) de roupa, o que confere 

uma forma mais 'assentada' e male:ivel e, portanto, mais confort:ivel (o que vern a 

incentivar o uso mais corrente dos ternos ). 

Nas imagens do tema, visualizamos algumas possiveis varia~ de temos, 

expressas, sobretudo em suas lapelas (principal detalhe diferenciador de estilos entre as 

decadas) e estrutoras dos tecidos. 

Tema: "Rua" 

Influencias: 

Urn tema polemico servindo de influencia para a orienta<?o estetica da "Ciba" ao 

segmento masculino: "0 street fashion (rnoda de rua) e uma mudan~a radical de dire<?o. 

Originado das atitudes de protesto e recusa, onde se desenvolve urn importante estilo que 

incorpora o desejo pela identifi.ca~ao e lideran~.". 

0 tema parte, ao que parece, de urn sentimento inconfurmista que se revela como o 

inspirador de urn perfil desbravador. Ou seja, urn espirito que reafirma sua pr6ptia 

personalidade ("desejo pela identifica<?o") e que, atraves de a~oes mutantes 

(comportamentos que surgem na sociedade de forma inusitada: "originado das atitudes de 

protesto e recusa"), destaca-se como o precursor de aiguma coisa e, portanto, lider ou 

'cab~' dessas a~oes ("desejo pela ... lideran~"). 

Porem, e dificil imaginar que esta postura radicaL esse 'sentimento inconformista' 

diante, possivelmente, de uma realidade sociaL possam ser concebidos a partir de novas 
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tendencias esportivas ... " ... As influencias vern do setor do esporte e das jovens tendencias 

esportivas, tais como futebol de rua, futebol de praia, o skate-in-line, mountain bike, 

snowboarding ... " Esportes, inclusive, nao tao radicais assim para nossa cultura, mas 

certarnente reveladores de uma certa arrogancia para os padroes sociais de uma cultura 

mais fechada e austera como, talvez, a europeia (local onde este tema foi idealizado ). Mas o 

tema, ainda, vai mais alem. Ele tarnbem integra a esse rol de alfinetadas ao sistema, 

"elementos da subcultura, da pop music, da ethnic music e folk music, produzindo, muitas 

vezes urn mix colorido, gritante e grotesco ... ". 

Trata-se, entao, de urn refor~tC marginal a todo este processo de rebeldia, que se 

situa latente no sentimento de urna "contra-cultura" e que se expressa, na maioria das vezes, 

em movimentos artfsticos. Todas essas rnanifestas;oes, niio s6 esportivas como culturais, 

reeditarn a formidavel linguagem juvenil de contestas:ii.o. Porem, esse novo jovem que 

protesta, niio mais conduz urn grito coletivo, mas individual, identificado atraves da pratica 

dos esportes citados ( quase todos individuais) e no gosto por determinados estilos ( os quais 

vemos exernplificados nas irnagens centrais do "paine! de tendencias" deste tema), sejam 

eles musicais ou niio. Urn grito que denuncia a pressao sofrida pela cornpetis:ii.o humana, 

exacerbada por urna sociedade moderna, mutante e sernpre prograrnada ao obsoletismo. E 

oeste meio que este novo jovem contextualiza-se. 

Dessa forma, (justifica o tema) " ... a mensagem: "eu sou jovem, diferente e 

individualista", torna-se o jargao mais importante deste tema". Todo este sentimento de 

angri.stia e provocas:ii.o aos ditames sociais pode ser conternplado, entao, nao s6 atraves das 

atitudes dos jovens, mas, principalmente, atraves de sua propria irnagem pessoal Uma 

imagem que acusa urn vestuario especffico, cheio de excentricas e gritantes combinas;oes 

cromiiticas e cuja preferencia estil no abuso de materiais sinteticos, como os emborrachados 

e plastificados (vide, como exernplo, as imagens centrais do "paine! de tendencias" deste 

tema). Quanto maior for a desarrnonia na composis:ii.o estetica, muito melhor. Muito melhor 

abusar dos verrnelhos e dos verdes, dos pinks e dos pretos, da arnplidao ou do extremo 

ajuste das pes:as ao corpo. Das estampas das camisetas grotescas e agressivas que podem 

personificar urn extra-terrestre pouco simpatico ou palavras de ordem. .. Misturar tudo isso 

tambem e valido, pois 0 resultado e a 'marca da personalidade', a caracterfstica pessoal 
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Mas, urn outro aspecto, tambem niio menos importante neste ambiente de 

influencias, e o fato de o tema mencionar que "as tendencias de moda nao sao mais ditadas 

como antes - de cima -, mas, ao contrano, a inspira~o procede de estilistas conceimados 

como Jean Paul Gaultier e, ainda, o mais recente, o belga Walter Van Beirendock, como o 

protagonista mais proeminente. ". Isso significa que o perfil destes do is estilistas ( os quais 

detem urn estilo particulannente "transgressor" aos padroes esteticos europeus) se funde ao 

ideal contestador desses novos jovens e que suas lis:oes de estetica interagem tal e qual as 

manifestas:oes de urna possivel subcultura. Possivel, porque, apesar de carregar em sua 

essencia estilistica os trayos de uma rebel.i.ao social (propria da subcultura), se insere ao 

sistema fechado e elitista da crias:ao francesa do "pret-a-porter'', cornprometendo, assim, a 

verdade de seus trabalhos. 

Cores: 

0 discurso temario nos orienta que estes grupo s de cores e tons caracterizam-se, 

principalmente, pelas "sombras". Ou seja, cores escuras. Elas tambem pertencem na sua 

grande maioria a grupos "individuais", utilizando-se lirnitadamente dos efeitos de tom

sobre-tom 

Vemos, portanto, a partir do "painel de tendencias", uma especie de cinza-arezzo 

mais escuro, servindo de fundo para todas as harmonias: cores fortes e escuras sendo 

tambem contrastadas com cores fortes e escuras, como o grupo do azul-marinho com verde

bandeira e mostarda escuros (localizadas nas amostras da parte central direita, sendo que 

esta ultima cor niio consta em nenhuma das tabelas ), ou, ainda, verde-bandeira com ameixa, 

(tambem escuros e logo acima da harmonia anterior). 0 vermelho aparece como ameixa e 

o castor (canto inferior direito). Gradualmente, entiio, as cores claras vao aparecendo, 

iluminando combinas:oes mais intensas: vermelho, carmim e preto (na parte central inferior, 

a direita), azul-marinho, areia e verde-bandeira (centro inferior), laranja queirnado, branco e 

preto (parte inferior, a esquerda). 

Aos poucos, os tons suaves vao ganhando mais espas:o e as combinas:oes partem das 

cores claras para as escuras: amarelo-cadmio, alfazema e cinza chumbo (extrernidade 

inferior esquerda), hortencia escuro, carmim e ameixa (logo acirna da hannonia anterior), o 
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areia com o caqui-militar c!aro e o caqui-militar escuro (harmonia da parte superior 

esquerda). Estes u!timos, numa !eve apari~o de tom-sobre-tom, o qual insiste, tambem, no 

grupo de urn marrom intenso e escuro que vern com cinza chumbo e branco (na parte 

superior direita). Allis, o branco puro surge com uma importincia singular sobre alguns 

grupos de cores, fazendo com que e!es se destaquem dos demais, devido a discris;ao e 

beleza de suas combinas;oes. Assim, e com os grupos, ja citados, de branco, mostarda e 

preto (na parte inferior esquerda), o branco, cinza chumbo e marrom escuro (na parte 

superior direita) eo simples par de branco e mostarda escuro (na parte superior esquerda) . 

Algumas das cores e tonalidades encontradas no paine! de tendencias (e aqui 

comentadas) encontram-se na cartela de cores masculina entre o grupo de 1 a 6 (com 

exces;ao do caqui, numero 5 e do grafite, mimero 3) e, mais especificamente, os mimeros 23 

(que corresponde ao verde-bandeira), 11 (ameixa), 12 (azul-marinho), 13 (carrnim), 15 

(marrom), 16 (castor), 17 (laranja queimado), 18 (vermelho queimado), 19 (amarelo 

c:idmio ), 20 ( ca:qui,.militar claro ), 7 (alfazema) e o 10 (hortencia escuro ). 

Materiais: 

Para este tema, a orientas;ao e que se utilize materiais que possam comandar uma 

aparencia futurista. Assim, sao sugeridas estruturas totalmente sinteticas, como "neoprene, 

borracha, pl:istico e vinil". Para complementar, surgem os "efeitos de metais opacos, 

sugerindo ferro e ayo enferrujados". A proposta e que o "brilho" seja encontrado em 

"efeitos iridescente e tremeluzente" e nao mais sobre estruturas que sugerem "prata" e 

"aluminio". 

Outra op~o, tambem mencionada no tema, e mistura de materiais "altamente 

tecnico" com o "altamente natural", "sendo que o foco est:i nos contrastes entre superficies 

de estruturas macias, emborrachadas e superficies asperas "com aspecto de palha", o "vinil 

como linho, estruturas salientes (com relevo) com tecidos calandrados e de pouco brilho". 

0 tema, infelizmente, nao menciona qualquer informa~o sobre estampas ou seus 

possfveis padroes, mas, na imagem que temos deste tema, podemos encontrar alguma coisa 

nesse sentido. Algumas estarnpas de camisetas sao oferecidas nos modelos que estao no 

centro e no canto inferior esquerdo do "paine! de tendencias". Muito embora niio possamos 
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identificar muito bern as figuras, entendemos que todas elas remetem a um universo 

futurista. Tambem acompanhando essa caracteristica, esti o tecido vermelho - muito 

brilhante - ( e, certamente sintetico) do temo, no canto direito inferior. 

Estilo: 

Este tema, conforme o que nos diz o seu discurso, abre espa~o para os "ciber looks", 

deixando para tras os "looks pesados", "os estilo etnicos" eo worl~:wear de ontem", (estilos 

ja derivados do Street Fashion, ou seja, "moda de rua" e de "tudo"- no que se refere aos 

aspectos de vestuano - que deJa pode ser retirado: esportes, movimentos sociais, musica). 

Tambem prescreve que "um look tecnico e futurista - quase exagerado - prevalecera no 

futuro". 

Na verdade, o ciber look vern se impondo como uma importante referenda estetica 

(e por isso se encaixa neste tema), por estar amparando em suas ~de vestuano, nii.o s6 

de tecidos mais naturais, mas tarnbem, de materiais que evocam o estilo futurista, como os 

ja citados pelo tema ( e discutidos no elemento anterior), neoprene, borracba, pl:istico e vinil 

(e que iriio servir, "no futuro", ao "look tecnico e futurista- quase exagerado"). 

Talvez, o que o terna esteja alertando, e que, em esta~oes posteriores, o visual sera 

100% construfdo pelos materiais considerados "futuristas". Um guarda-roupa que -

genericamente -, mistura calyas e bermudas, com uma rnodelagem normal (nem justa, nem 

muito ampla) ou levemente ajustada, (o que irnplica o uso de pences ou muitos recortes e 

pouquissimo uso de pregas, pois essas nii.o combinam com esse estilo), mas nunca colante. 

Isto devido a estrutura dos tecidos usados para a composi~o desse estilo: todos 

encorpados, pois muito embora encontremos, entre esses, tecidos que tamrem se adaptam a 

uma rnodelagem mais colante, como os emborrachados e o neoprene, a sugestiio do tema se 

dirige s6 para acabamentos ou peyas soltas, como casacos (que tambem devem seguir a 

mesma linha das ~s anteriores, com apenas alguns detalhes). 0 que faz parte deste 

estilo, tambem, sao as camisetas e camisetoes, (que encontramos facilrnente em cotton -

algodiio -, ou cotton e sintetico, atendendo as modelagens normal e mais ampla, ou 100% 

nylon para uma modelagem colante ao corpo, neste caso somente). As carnisas, por outro 
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!ado, parecem ter pouca presens:a, e quando aparecern, atendem a uma modelagem normal 

ou urn pouco mais amp !a. 

0 que deve ser ressaltado, no entanto, e o que tema diz sobre "combinas:oes e 

interpretas:oes altamente originais e imaginativas", pois sao, "tambem, componentes muito 

importantes deste tema". Ou seja, combinas:oes inusitadas, como as que encontramos nas 

imagens centrais do "painel de tendencias" deste tema. La, visualizamos, atraves dos dois 

modelos centrais, algumas possibilidades de uso de camisetas colantes (com estampas 

chocantes) com cals:as em uma modelagem urn pouco mais ajustada, confeccionadas em 

material "futurista", possivelmente pJastico ou vinil. Temos, tambem, na parte inferior 

esquerda, urn temo construfdo como mesmo tipo de material "futurista". Ja na parte central 

superior, o garoto do skate, apela para urn visual mais solto: cals:a e camiseta amp los. 

Tema: "Cena" 

Intluencias: 

0 terna "Cena", tambem da "Ciba", e orientado exclusivamente para o segmento 

masculino. 

Caracterizam-se, como influencias, o glamour e a ostentas:ao estetica masculina, 

provenientes de uma atitude pessoal mais narcisista e totalrnente egocentrica. 

Segundo o discurso temano, uma pesquisa revela que alguns homens se julgam 

"fashion conscientes" ou "aspiram por reconhecimento". Estes dois grupos foram descritos 

como "esperans:osos por moda", "ambos igualrnente dispostos a investir dinheiro em sua 

aparencia, aceitando as inevitaveis mudans:as da moda". Isto demonstra que, entre os 

homens, tambem existe uma consideravel predisposis:iio pessoal em ter uma imagem que 

garanta a mesrna 'modemidade' que a moda oferece. Mas, segundo o tema, esse 

posicionamento nao e suficiente para satisfazer este vaidoso homem. E preciso, tarnbem, 

que ele esteja a fi:ente do tempo da moda, dos Ians:amentos sazonais ... Assim, ele mesmo 

prefere Ians:ar a moda e ser, como diz o discurso temano, urn "trailblazer'. Isto e, urn 

visionano. Aquele que sente que pode criar seu pr6prio estilo e fazer com que seja copiado 

por outros. Porem, a extraordinaria caracteristica deste homem, esci na sua vontade em 
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"investir dinheiro em sua aparencia". Para ele, sem duvida, tudo o que brilha e ouro, seda e 

mais aquilo que possa refletir o glamour e a qualidade almejadas. A intenyiio e que tais 

materiais derivem uma "roupa luxuosa em forma de urn autentico dandy
162

". 

Tal ostentayao na aparencia, atraves de materiais "caros" ( tecidos luxuosos) e 

"preciosos" pode, ainda, revelar a "egocentrica atitude de nossa sociedade", pois uma 

imagem impeclvel (no que diz respeito a maneira de vestir) aJem de imprimir veracidade 

ao estere6tipo do cidadiio de sucesso, reforya o fosso existente entre "alguna" e "outros". 

Contudo, o 'marketing pessoal' (a auto-promoyiio ), descrito aqui atraves do vestuario, 

parece niio garantir a mesma nobreza nas relay5es pessoais ... 

0 tema nos diz que, " ... quase ninguem quer ser privado do prazer de estar bern 

vestido". Esta afumayiio, porem, e colocada no discurso temario como o slogan de urna 

tendencia que pode ser observada junto as campanhas publicitarias de alguns produtos 

(tarnoom rnencionados no tema), como "o perfume da Maison Chanel 'Ego'iste"', o 

"bestseller 'A arte de ser urn egoista"' ou, ainda, "a musica do grupo The Princes 'Voce 

tern que ser urn sufno neste rnundo"'. Uma prova que urn individualismo exacerbado, na 

maneira de sere agir, vern interagindo, de forma repulsiva, sobre as relay5es humanas mais 

profundas (como respeito, solidariedade e afeto ). 

Mas, o que vale a pena ressaltar neste tema, e que urn perfil masculino, 

assumidamente fiitil. e colocado como urn detonador de tendencias, pois e a partir deste 

padriio de homem que a criayiio de moda deveci se inspirar (" ... Como sism6grafos, eles 

registram os sinais que estiio presentes no rnercado da moda e os convertem, sempre atentos 

em estar entre os primeiros, principais e linicos"). Dessa fonna, a linica preocupayiio 

percebida para OS profissionais da area ( estilistas) que se inspifam neste tema, e a cuidadosa 

adequayiio deste 'perfil-padriio' de homem a urn publico-alvo, cujas caracteristicas pessoais 

(no caso estilo de vida, personalidade, etc), tarnoom sejam consoantes, de forma que sejarn 

ousados o suficiente para serem, mesmo em urn segundo nivel, mestres e niio discipulos. 

Tais caracteristicas podem entiio ser traduzidas na moda, atraves dos exemplos dos 

modelos vistos no "painel de tendencias" deste terna. La encontrarnos, portanto, alguns 

looks cultivados por gostos mais excentricos e particulates (pois a essencia e a criayiio 

162
Um homem excessiva e ostensivamente refinado na maneira de vestir. 

213 



individual e a ousadia), numa tentativa de desafiar - elegantemente - padroes esteticos ( e 

morais) considerados rnais tradicionais e conservadores. 

Cores: 

Este terna utiliza-se de cores e tonalidades que refletem discri~ao, mas tarnbem 

refinarnento e delicadeza, seja atraves de combina~oes cuidadosas ou, entao, atraves do 

aclarnado "tom-sobre-tom". Nesse sentido, o discurso temano ainda coloca que as 

monocromias devem ser dosadas com "poucas notas de enfase", o que acaba por restringir 

urna utiliza~o maior de cores fortes. Essas ultirnas, no entanto, podem ser vistas no paine! 

de tendencias em combina~oes de ameixa e verde-azeitona (nas arnostras que se encontrarn 

no canto superior direito ), arneixa e azul-cobalto (no canto superior esquerdo ), vermelho 

queimado e carmim ou, ainda, vermelho e cinza chumbo (na parte central, a direita). 

0 restante do paine! assegura urna boa quantidade de tons azulados, trabalhados em 

garnas (tom-sobre-tom): azul-petr6leo sob hortencia escuro (no centro esquerdo), azul

petr6leo com liliis (canto esquerdo inferior, sendo que esta ultima cor aparece apenas na 

cartela de cores feminina), cinza chumbo entre azul-petr6leo claro e alfazerna (centro 

inferior). Outras combina~oes partem do grafite com carmim claro (que nao consta em 

nenhurna das tabelas de cores) e das cores pasteis, carmim claro, branco e arnarelo-cidmio 

(ambas as harmonias localizadas na extremidade inferior direita). Todas as harmonias, 

ainda, se apresentarn sobre o azul hortencia escuro, tom que predornina no fundo do paine! 

de tendencias. 

A cartela masculina exemplifica somente algumas das cores e tonalidades 

comentadas acirna (provenientes do discurso temano e do paine! de tendencias) e que 

correspondem aos seguintes numeros: 11 (ameixa), 24 (verde-azeitona escuro), 12 (azul

cobalto), 18 (vermelho queimado), 13 (carmim), 2 (cinza chumbo), 8 e 9 (azul-petr6leo 

claro e azul-petr6leo), 10 (hortencia escuro), 7 (alfazerna), 1 (hranco), 3 (grafite) e 19 

(aruarelo-cidrnio ). 

Da cartela feminina, o terna retira a cor numero 20 (lilis) e traz para o seu "paine! de 

tendencias". 
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Materials: 

Os materiais propostos para este tema sao "preciosos, caros e agradaveis". Os 

tecidos sao luxuosos e devem portar a mesma elegancia, tanto do lado extemo, quanto 

intemo da roupa: "a mania pela infurmalidade e seguida por uma nova elegancia: o 

conforto e a delicadeza estiio sendo construidos intemamente nas roupas". E nesse sentido, 

entiio, que o tema informa que os materiais estiio "muito delicados, macios, mais leves e 

molengos": "liis finissimas, sedas elegantes, confortiveis misturas de Iii com algodiio ou 

viscose, linhos frios e muito macios ou algodoes delicados". Sao propostas que destinam-se 

a constru9iio de uma roupa altarnente luxuosa e mais confortivel, devido niio s6 a 

preciosidade e inova9iio dos materiais descritos, mas subentendendo, obviarnente, a mesma 

primazia para as tecmcas de acabamento. 

A outra atra9iio que 0 tema traz sao OS "tecidos para camisas, que sao feitos para 

assemelharem-se aos tecidos das camisas que acompanham ternos, de forma a combinar 

com os looks dos temos feitos de espinha-de-peixe, tweed e chevron, todos muito leves". 

Ou seja, uma varia9iio maior de tecidos destinados a confeq:iio especifica de camisas que 

acompanham ternos, tarnbem confeccionados com tecidos especificos (no caso, espinha-de

peixe, tweed e chevron). Infelizmente, o tema nao informa quais sao os tecidos possiveis 

para a constru9iio de tais camisas. 

Quanto as peculiaridades texteis, no que diz respeito a padronagem ou estampa, 

somente os primeiros podem ser encontrados, quando visualizados nas itnagens que 

representarn o tema (na figura dos modelos que usam blazers, colete e cals<t com padroes 

xadrez e listrado) e na repetiS'iio das amostras de tecidos que encontrarnos em seu "paine! de 

tendencias ". 

Estilo: 

Este tema combina "elegancia formal e urn look casual, das horas de lazer ... ". No 

entanto, para ambos os estilos, o tema prop6e composi~oes luxuosas e bastante refinadas, 

"em forma de urn excentrico "dandy", com urn look de muito brilho e glamour". Uma 

tendencia que "no futuro" (conforme o discurso tetruiri.o) alcan~ara ainda mais um "estilo 
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altamente sofisticado, luxuoso e pretensioso", cujo "despojamento", vini em forma de 

materiais preciosos. 

E interessante lembrar que as referencias para a construs;ao deste estilo surgem -

alem de alguns sintomas sociais apontadas pelo tema- entre o proprio segmento masculino. 

No entanto, apenas uma parcela inventiva (cbamado pelo tema de "trailblazers"), que 

experimenta combinas;oes ousadas entre os vari.os sirnbolos de status que existem no 

vestuano. C6digos de luxo, que reverenciarn a criatividade dos vanguardistas. Assim, 

peneirarn-se temos luxuosos, feitos com urn corte diferente (mais ousados, com as lapelas 

curtfssimas, por exemplo ), blazers confeccionados com materiais e padronagens inusitadas. 

Cals;as que alirnentam urn outro cairnento, ao mesmo tempo que tern urna nova modelagem. 

Mais alegre, solta e, principalmente, possivel, por causa das inumeras misturas de fios (fios 

de 13. com seda, fios de algodao com Iii, etc). Por outro lado, urn novo atrativo sao as 

camisas, ja propostas, tambem, com outras padronagens de tecidos, rnais provocativas que 

formais. Enfim, sao inumeras possibilidades, que transformam o estilo sisudo de temos e 

blazers em uma "mania pela informalidade" que, no entanto, nao deixa de ser seguida "por 

uma nova elegancia". 

Algumas dessas possibilidades podem ser vistas no "painel de tendencias" do tema, 

onde observarnos as v:lrias tipologias de temos e blazers, assirn como suas possiveis 

combinas;Oes com cal~as e camisas de diversos tipos. 

Tema: "Sahara" 

lnfluencias: 

Este ultimo tema da Ciba, orientado tarnbem para ser exclusivo do segmento 

masculino, incide sobre algumas influencias urn tanto quanto confusas. 

Primeirarnente, o discurso tem:lrio alerta sobre o dualismo da moda, que se dirige 

para a focalizas;ao de uma influencia que corresponde a dois segmentos de moda do 

menswear, sendo eles pr6prios geradores de tendencias. Isto e, o estilo destes segmentos 

deterrninando propostas esteticas. 
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No caso, entao, hi um estilo revelado pelo segmento de uma "roupa elegante e 

formal" e outro, porum "look casual, simples e 'a vontade"'. 0 tema refor<;a tais premissas, 

baseando-se na pesquisa ja mencionada anteriormente em "Cena" (e que podemos ver no 

tema "Sahara" de forma mais abtangente), na qual se diz que urn estudo mostrou que "45% 

dos homens preferem ume estilo leve e individual'' ( o que corresponde ao "look casual, 

simples e 'a vontade'"), descrito por eles rnesmos como ''fashion conscientes", "38% estao 

a favor de urn estilo correto e convencional e 13% aspiram por reconhecimento" (estes 

ultimos correspondendo a uma "roupa elegante e formal"). 

Assim, sem maiores explica~oes, o discurso prossegue convergindo unicamente as 

informa~oes para o estilo "casual", ou rnelhor, para o casualwear (" ... 0 casualwear foi, no 

passado, influenciado enorrnemente por um lado, pelas tendencias naturais e ecol6gicas e, 

por outro, pela funcionalidade das cores, materiais e estilo do sporstweaf'). 

Ao que parece, entao, o segmento de rnoda que reclarna uma "roupa elegante e 

formal" e que faz parte, de certa forma, do tema "Cena", foi abandonado, por se encaixar 

em outro contexto. 

No que se refere a pesquisa apresentada, hi apenas uma pretensao em cornprovar a 

correspondencia entre segmentos de moda apresentados e os segmentos de mercado 

predispostos a consumi-los. 

A partir de entao, temos urn segundo rnomento na apresenta~o das influencias do 

"Sahara", que se inicia com uma dernonstra~o maior dos elementos que forrnaram, 

especificamente, o casualwear "no passado" (isto e, em tendencias anteriores, no entanto, o 

tema niio diz a quais esta~oes tais tendencias se corresponderiam, o que configura em urn 

campo de especu~oes tentarmos descobrir ... ). Este estilo, por sua vez, se apropriou da 

"funcionalidade das cores, materiais e estilo do sportswear' e, tambem, das "tendencias 

naturais e ecol6gicas" de outrora (o tema, tambem, nao expi'ie quais seriam as "cores, 

materiais e estilo", nem tao pouco de onde exatarnente se originariam as "tendencias 

naturais e ecol6gicas"). 

Mas, segundo o discurso tem3rio, "os mais importantes parfu:netros" para toda essa 

constru~o foi e continua sendo (embora em "graus diferentes") a " ... atra~ pela natureza 

de urn lado e a aventura por outro". A encarna~o deste espirito e, entiio, representada pelo 

tema, atraves da performance do "homem de Marlboro". Masculo, destemido e aventureiro 
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(" ... que ora esta balanl(lllldo um las;o, ora atravessando uma floresta, ou conquistando o 

deserto") eo qual ainda mantem o "modelo fascinante deste papel". 

Observamos, portanto, que e este mesmo espfrito que prevalece na essencia deste 

tema e que acaba se estendendo as suas indicas;oes sobre cores e materiais. Assim, os 

destacamos nesse momento, apenas para um melhor entendimento dessa ideia, pois esses 

elementos serao vistos separadamente em comentarios posteriores: "No veriio de 1997 

( estayao de que tratamos ), esta fascinas;ao pela natureza e masculinidade sera interpretada, 

muito atrativamente, pelas sombras dos martons ernpoeirados e momos e pelos frescos e 

naturais verde-olivas ... ". Um "romantico safari" e as "reminiscencias dos uniformes 

militares" tambem complementam, com aventura e virilidade, o discurso que se faz sobre 

algumas outras orientas;oes de cores e materiais. 

Ao final da apresentayiio deste tema, um outro dado tambem se destaca: a 

explicayao de que o segmento de moda casualwear transformou-se em um segmento 

"eterno e imut:avel", gerado, niio "apenas para jovens consumidores, mas para todos". 0 

que signi:fica que o despojamento no ato de se vestir vislumbra, agora, urna condiyao mais 

segura, que ampara o status de "imutavel", estando sernpre na moda. Alem disso, o espfrito 

viril que guia o casualwear (e, particularmente este tema) e ainda muito bem aceito pelos 

seus admiradores, sejam eles jovens, ou nem tanto ... 

Pode-se dizer, sinteticamente, entiio, que o tema "Sahara" reflete a personalidade 

viril do 'homem de Marlboro' e traduz-se na moda atraves da roupa simples do dia-a-dia (o 

casualwear) a qual, no entanto, deve apresentar um estilo que responda as suas 

caracteristicas conceituais (de fors:a, virilidade, etc.). Isto pode ser visto em alguns dos 

exernplos oferecidos nas imagens centrais do "painel de tendencias" deste tema: camisas 

jeans, xadrez, chapeu, colete, blusoes de couro, (etc.) que combinam e se mesclam ao 

visual nistico de desertos, cavalos, came los e bedufnos. 

Cores: 

Conforme o que nos diz o discurso temario, "a fascinayao pela natureza e 

masculinidade" interpreta-se, "muito atrativamente", atraves das "sombras dos marrons 
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empoeirados e momos e pelos frescos e naturais verde-olivas", atraves das " ... sombras 

queimadas da terra ... " e, mais ainda, das " ... gamas de caquis e verde-olivas ... ". 

Esta orienta~o (embora urn tanto quanto limitada) pode ser ampliada se 

recorrerrnos ao "painel de tendencias" deste tema, onde temos uma leque bern maior de 

sugest6es cromaticas. Partimos, entiio, das j:i mencionadas "sombras queimadas da terra" 

(cores quentes) e dos "marrons empoeirados e momos" (isto e, mais claros, desgastados), 

cuja cor e predominante no "painel de tendencias" (pois serve de base para todas as 

harmonias). Compondo barmonias, no entanto, temos urn marrom escuro (bern forte) que se 

combina com as cores quentes laranja e vermelho queimados (centro esquerdo). J:i num 

outro grupo, encontramos, ainda, o mesmo marrom (intenso) dentro de urna harmonia com 

castor e hortencia escuro (localizados logo acima da harmonia anterior) e, numa outra 

possibilidade, temos agora o castor (tambem da familia do marrom) com azul-marinho e 

carmim (no canto superior direito) ou castor, laranja queimado, areia e arnarelo-c:idmio (no 

canto inferior esquerdo). 

Em seguida, podemos avaliar os "frescos e naturais verde-olivas" e suas gamas. Na 

verdade, o que temos no painel e uma timida harmonia com caqui-militar escuro e claro, 

juntamente com cinza chumbo (localizada no centro direito ). 

Sxistem, ainda, mais tres tipos de grupos de cores: 

- 0 das cores frias, de tonalidades azuis: como a harmonia com urn azul hortencia mais 

claro (que niio consta em nenhurna das cartela de cores), azul-cobalto e azul-petr6leo (no 

canto superior esquerdo) ou com azul-royal (que consta somente na cartela de cores 

feminina), hortencia claro, azuJ,.cobalto e hortencia escuro (no canto superior direito ); 

- 0 das cores totalmente claras: arnarelo-c:idmio, hortencia claro e branco puro (no centro 

esquerdo); 

- 0 grupo das cores claras com fortes: arnarelo-c:idmio com preto e areia, vermelho 

queimado com branco (centro direito inferior) ou verde-bandeira com mostarda claro e 

escuro (no canto inferior direito, sendo que estas duas ultimas cores niio constam em 

nenhuma das tabelas); 

- E o das cores, cuja harmonia e particularmente mais forte: laranja queimado e azul

cobalto (centro inferior). 
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Encontramos a correspondencia de algumas das cores/tonalidades citadas na cartela 

masculina, junto aos grupos de 19 a 24 (com exceyao dos numeros 21, verde-musgo, 22, 

verde-oliva e 24, verde-azeitona), 13 a 18 (exceto 14, cinza-arezzo) e, ainda, os numeros 1 

(branco), 2 (cinza-chumbo), 4 (areia), 6 (caqui-militar), 9 (azul-petr6leo), 10 (azul

hortencia escuro) e 12 (azul-cobalto). 

0 tema ainda empresta o azul-royal da cartela de cores feminina e o transporta para 

uma das amostras do "painel de tendencias ". 

Materials: 

Tecidos naturais e mais rusticos caracterizam as propostas deste terna que apresenta 

uma particularidade: alguns dos materiais sao sugeridos em cores especfficas. Assim, 

quando o tema fala de "materiais fumes como sarja e lona", a proposta e que esses tecidos 

sejam nos tons das "sombras queimadas da terra", pois "rnantem a promessa de urn 

romantico safari" ( ou seja, ao mesmo tempo que este aspecto influenciou essa sugestiio, 

passa a servir de referencia para a cria~o do vestuano). As "suaves gabardines e 

popelines" vern em "garnas de caqui e verde-oliva" e "sao as reminiscencias dos uniformes 

militares" (da mesrna forma, a influencia guia a cria~o). Essa ultima proposta, ainda, 

acornpanha cornbinas:oes com outros tecidos: "linhos muito macios- frouxamente tecidos-" 

ou "jerseys e!asticos". Como o estilo "natural" e rnuito ressaltado no tema, as superficies 

dos tecidos ganham urna aspecto "m6vel", como a "palha e esteira", ao mesmo tempo que 

tern urna aparencia ernpoeirada e seca. Outros detalhes, como "pregas", "rugas" e "efeitos 

de encolhimento" sao tambem "preferidos para as superficies", pois criam urna "look 

ligeiramente usado, seiiJ, no entanto, parecer surrado ou desleixado". 

Tecidos inovativos e considerados "funcionais" pelo tema, tais como o "easy care" 

(facil de cuidar) e o "water repellency" (imperme:ivel) aparecem com destaque enquanto 

proposta, assim como os "encerados, oleosos e arenosos". 

Niio existe uma proposta para estarnpas ou possfveis padronagens, mas, novamente, 

nos reportamos lis imagens do "painel de tendencias" deste terna e encontramos padr6es de 

listras e xadrez. 
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Estilo: 

Este tema coloca como relevante o segmento de moda "casualwear", sendo, ainda, 

proposto para se integrar em urn ambiente de "natureza e rnasculinidade" (do "homem de 

Marlboro"). 

No que diz respeito ao estilo, o "casualwear" (como o proprio nome diz) tern urn 

"look casual, simples e a vontade" - despojado -, pois se utiliza, basicarnente, de p~ 

facilmente intercambiaveis, prontas para serem usadas no dia-a-dia. 0 discurso tem:lri.o, no 

entanto, limita-se a discutir somente sobre os materiais e cores que podem ser trabalhados, 

sendo necessano reve-los para que, dessa forma, haja urn entendimento sobre as formas de 

vestuari.o que podem ser construidas. 

Temos, portanto, materiais encorpados. Tecidos "fumes", "como a sarja e a lona", 

as "gabardines e popelines", os "linhos muito macios - frouxamente tecidos" ou os 

maleaveis, jerseys eJasticos" Temos, ainda, as "superficies m6veis que parecem palha ou 

esteira" e as quais tern urn "look empoeirado e seco". ''Pregas, rugas e ereitos de 

encolhimento sao prereridos para as superficies, criando urn look ligeiramente usado, sem, 

no entanto, parecer surrado ou desleixado". Ha tecidos funcionais, como o "easy care e o 

water repellency". 

A partir, entiio, de todas essas informayoes, podemos, mesmo sem a experiencia do 

discurso tem:lri.o, construir o estilo do casualwear: calyas e bermudas sarjadas ou em lona, 

podem combinar com coletes ou camisas do mesmo valor: cheias de bolsos e repartiyoes 

internas (lembrando, sempre, que o estilo eo do "homem de Marlboro"). Para as primeiras 

p~, ainda, detalhes como pregas, recortes e pences acabam sendo de muita importancia, 

pois estruturam a modelagem (isto e, dao suporte aos ajustes da roupa, ao mesmo tempo 

que combinam com esse estilo ). 

Da mesma forma, num look 'menos pesado', aparecem o estilo militar (em tecidos 

encorpados, porem urn pouco mais leves, como a gabardine e a popeline) e o safari ( atraves 

de tecidos mais firmes, como a sarja e a lona). No entanto, niio s6 para esses, como para o 

restante dos materiais propostos, a 16gica e que se siga as mesmas linhas esteticas: muitos 

bolsos para calyas, bermudas, shorts, coletes, camisas ... ( e pregas, pences e recortes para os 

tres primeiros). Como e uma moda basica', a modelagem, certamente, e normal, isto e, 
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nero muito larga, nem muito justa e ISso vale, tambem, para as camisetas que 

complementam esse estilo. Rustico mas, comprovadamente, elegante. A prova disso sao os 

modelos que vemos no "paine! de tendencias": sobreposis:oes de jaquet:ao, camisa jeans 

(rusticos) e camiseta (homem no canto superior esquerdo). Cals:a com bolsos aparentes, 

combinadas com jaquet:ao (possivelmente de couro) e camiseta (homem no canto inferior 

esquerdo ). Camisa sob colete, cais:a e chapeu, etc. 

Enfim, varias possibilidades de se trabalhar o estilo proposto, com muita 

funcionalidade, utilidade e, tambem, criatividade (como, inclusive, o modelo que aparece 

na parte central, com uma especie de vestimenta de bedufno ). 

DUPONT 

Tema: "Fibroso" 

lnfluencias: 

Podemos ver, na transcris:ao deste tema, que sua influencia vern da "inesperada 

beleza" das "ressecadas textnras das folhas de tabaco", das "fibras do coco" e das 

"superficies irregulares com erosoes". Vemos, ainda, que tais "efeitos", podem ser 

enaltecidos e "reals:ados pela iridescencia do sof'. 

Qual a sensas:ao que temos, ent:ao, quando imaginamos a textura de uma folha (de 

tabaco) ressecada - com sua constrns:ao aparente -, os fios asperos e arredios da casca do 

coco ou os sulcos, na terra, provocados pela erosao? Uma sutil rusticidade parece vir a tona, 

quando tocamos ou manuseamos tais elementos (mesmo que imaginariamente). Essa 

mesma sensas:ao parece ser desejavel a constrns:ao do vestu:irio, pois e, somente atraves de 

nossa sensibilidade, que percebemos a orientas:ao que se faz sobre a utilizas:ao de 

determinados materiais, cores e formas. Alias, sobre as cores e os materiais, sup6e-se que 

urn certo brilho recai sobre eles, pois o tema tambem nos conta que os "efeitos" sao 

"reals:ados pela iridescencia do sol". 
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No entanto, e importante ressaltar que se faz necessaria uma certa experiencia 

profissional para cornpreender, mais segurarnente, que sornente alguns materiais tern o 

'poder' de contribuir para um efeito mais 'nistico', que somente algumas cores se 

sobressaem neste 'campo' e, sobretudo, que sornente algumas formas e estilos podern ser 

construfdos. Tais aspectos, entretanto, serao vistos, separadarnente, e melhor entendidos no 

desenvolvimento de seus elementos. 

Aqui irnporta-nos cornpreender o que est:i por tras da influencia que guia todo o 

tema ''Fibroso" e que podemos definir atraves de uma unica palavra: rusticidade. Porem, e 

uma rusticidade desenhada, trabalhada, delicadamente, atraves de efeitos, cuja inspirayao, 

vern toda da natureza, como muito bern exemplifica a irnagem translucida de uma folha que 

encontrarnos neste tema. 

Cores: 

A orientayao do discurso temario para cores e clara e o~etiva: ''Tons momos do 

tabaco e damadeira". Indica, ainda, a utilizayao dos numeros 3, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

e 23 da cartela o que corresponde, respectivarnente, as cores: areia escuro, verde-oliva, 

caqui-militar, laranja, siena (cor bern proxima ao ocre), cinza-arezzo, grafite, azul-petr6leo, 

marrom e terracota. 

No entanto, o tema orienta para a utilizayao das cores provenientes, nao s6 da 

familia crornatica de cores momas, mas tambem alguns tons da famflia de cores neutras e 

frias. Dessa forma, prop6e, entao, cores mais escuras, cuja intensidade e definida pela 

caracteristica dos elementos que as cornpoem Assim, derivam-se do tabaco, possivelmente, 

os tons esverdeados (4, verde-oliva e 6, caqui-militar) e acinzentados (3, areia-escuro, 21, 

azul-petr6leo, 19, cinza-arezzo e 20, grafite) e da madeira, tons mais terrosos (17, laranja, 

18, siena, 22 marrom, e 23, terracota). 

Materiais: 

0 tema "Fibroso" prop6e tecidos "preciosos", como o shantung e a seda aspera e, ao 

mesmo tempo, mais populares, como o canhamo, o algodao seco, o linho, o panama e o 
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canvas (especie de lona), rusticos, mas elegantes. Tamoom, sugere tecidos "de ponto duplo 

para a malharia e pianos telados". Ou seja, tecidos com a trarna dos fios bern aberta. 

Nas imagens que temos do tema, encontramos tecidos encorpados, certamente mais 

pesados e compactos devido aos tipos das irregularidades vistas em suas superficies ( o que, 

por sua vez, demanda uma constru~o textil com varios fios). Fios cintilantes e desfiados, 

graos, aruassamentos, porosidades, traruas abertas, enrugamentos sao alguns dos efeitos que 

podemos ver neste tema. 

Quanto as estampas ou padronagens, niio ha qualquer indica~o, permanecendo 

sobre esses efeitos as caracterfsticas mais importantes a serem ressaltadas nos materiais. 

Estilo: 

Este tema sugere "formas masculinas numa versao feminina". 0 estilo e "colonial 

com sabor cubano: temos, pantalonas com tllni.cas, pantalonas e vestidos com novas 

propor~es". 

Os temos ganham, entao, formas femininas, mais ajustadas para se adaptarem ao 

corpo da mulher (atraves de recortes, pences ou pregas). Ja as pantalonas, cals;as 

essencialmente mais soltas, sao revistas atraves da modernidade de tecidos que podem 

oferecer uma estrutura mais !eve. Essas, conforme a sugestiio do tema, podem vir 

acornpanhadas de tllni.cas. No entanto, as formas para essas pes;as ja niio respeitam as linhas 

dos anos 70 (quando surgiram e se tomaram uma referencia estetica para a epoca), em que 

os barrados e pontas das roupas eram excessivamente largos, mas atendem ao estilo 

agricultor, "colonial" e "cubano", reto e simples (portanto, sem tantos detalhes, nem 

excessos nos barrados e golas). Os vestidos acompanham, certamente, a mesma ideia, o que 

justifica a orienta~o do tema sobre "novas propor~es (subentendendo tanto a utiliza~o de 

tecidos encorpados como mais !eves, ou ate mesmo transparentes). 

Nas formas desenhadas e oferecidas, enquanto imagem do tema, podemos 

visualizar - somente - algumas das roupas descritas, uma vez que as outras sugest6es se 

dedicam mais a demonstrar as caracteristicas dos tecidos em questao, do que formas de 

vestuario. 
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Tema: "Suculento" 

Influencias: 

"A abundancia desmedida da natureza, visualizada, manipulada e ampliada pela 

engenhosa criatividade humana, produz uma explosiio de energia vital". 

Neste tema, a natureza oferece seus dons em outra dite~o ... Desta vez ela se abre 

para demonstrar niio somente alguns de seus rec6nditos aspectos, mas para a totalidade de 

sua obra. Pois, "a abundancia desmedida da natureza" leva-nos ao encontro da diversidade 

de seu ecossistema ... Leva-nos a riqueza das imimeras formas, cores e texturas de suas 

plantas, flores, artimais, frutas ... Coloca-nos de frente a uma beleza singular e inexplicaveL 

Talvez seja a explosiio de vida, que o tema vislumbra remeter-nos e que, pretensiosamente, 

ousa sugerir que imitemos atraves da sofistica~o tecnol6gica ... 

Mas, "Suculento" parece querer ainda extrair o nectar, a forma densa e compacta 

que e retirada das frutas e, talvez, numa metalinguagem, tenta assegurar essa mesma 

qualidade as outras evidencias da natureza como a beleza das flores e a vegeta~o. E dessa 

forma, entiio, que o tema oferece a rica irnagem de urn pessego maduro, uma rodela de 

laranja, closes de flores exuberantes e formas da folha e do caule da bananeira. Tudo num 

ambiente de muita core vivacidade. Qualidades que, ao serem trartSferidas para a moda, 

expressam-se com total sensualidade e alegria. 

Cores: 

''Cftricos, brilhantes e luminosos". E com muita intensidade que este tema ilumina 

os "meio-tons vegetais" de flores, frutas e folhagens, elementos que ilustram e derivam as 

cores propostas. 

Conforme o discurso temano, o grupo de cores quentes, acidas e tonalidades de 

verdes, sugeridas na cartela, correspondem aos mimeros 24 , 25, 26, 27, 28, 29 e 30: 

arnarelo-ouro, laranja queirnado, verrnelho, pink, verde-folha, verde-fu:nao e arnarelo-limiio, 

respectivamente. 
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Este tema, entiio, permanece iinica e exclusivamente com a familia cromatica da 

cores luminosas, brilhantes e intensas. 

Materiais: 

A inten~o deste tema e propor tecidos (planos e malharia) e estampas provocantes, 

que lembrem as 'frutas tropicais'. Surgem, entiio, nao s6 tecidos encorpados, com 

irregularidades nas superficies: "plissados, enrugados, ottomans, piques, crepes ... ", mas 

tambem "transparencias" e "veludos". 

Os "estampados" silo "frescos, com motivos de frutas e flores ex6ticas e vegeta~o 

exuberante", sendo que (conforme o tema) "tudo brilha e cintila". Isto coloca em evidencia, 

obviamente, certos tecidos que misturam o fio lycra em suas construl(5es texteis, elemento 

principal que caracteriza tais qualidades. Por outro lado, adverte que "nilo se distingue as 

fibras vegetais das sinteticas, nem as cores naturais das artificiais" (isto e, derivadas da 

informatica) e, portanto, mais intensas. Com isso, os tecidos parecem naturais, quando, na 

verdade, tern uma constru~o artificial 

E dessa forma que podemos, entilo, visualizar nas imagens deste tema, certas 

construl(5es texteis com aspecto de urn tecido de algodilo ou cinhamo, devido a sua trama 

fecbada e encorpada, mas (fatalmente) ja modificada em sua superffcie, devido as 

irregularidades apresentadas. Os efeitos pretendidos silo aqueles iguais as superficies das 

folhas e frutas, como algumas das figuras nos mostram. Outros ja silo, explicitamente, 

sinteticos, exuberantes ou discretos em sua constru~o textil. 

Estilo: 

As formas sugeridas partem em duas dires;oes: atraves da sofistica~o da "Alta

Costura" ou de "divertidas e vivas" construs;oes. Devemos, entilo, nos guiar pelos tecidos 

proiX>stos pelo tema: "plissados", "enrugados", "ottoman"s, "piques", "crepes", "veludos" e 

"serni-transparencias". Ternos, portanto, uma grande rnaioria de rnateriais encorpados (os 

seis primeiros ), a proposta de urn tecido luxuoso e flexfvel (como os veludos) e, tambem, a 

sugestiio de tecidos leves e fluidos ("serni-transparentes"). Tais caracterfsticas oferecem a 
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liberdade de se trabalhar tanto as formas rnais ajustadas (provenientes dos rnateriais rnais 

encorpados), quanto rnais soltas e sensuais (advindas do veludo e das semi-transparencias). 

A sofisticaorao, sugerida atraves da "Alta-Costuta" vern, portanto, em formas muito 

bern construidas, seja atraves de recortes, pences e outros detalhes de ajustamentos 

necessanos em tecidos encorpados, como tambem, atraves do corte em vies, que deflagra o 

mesmo caimento (perfeito) as forrnas vindas de tecidos fluidos. As mesmas caracteristicas 

de modelagem podem ser dirigidas as construoroes "rnais divertidas e vivas" da moda, onde 

a ousadia e a provocaorao, (que pode ser alcanpda atraves de decotes rnais profundos, 

cornprimentos criativos ou mesmo assimetricos e estarnpas ousadas) sao os principais 

fatores de diferenciaorao entre esses dois estilos. Esse ultimo, ainda, pode se voltar a um 

estilo ludico e certamente sensual 

Quando, entlio, nos reportamos as irnagens do terna, encontramos no desenho, que 

sugere forrnas, alguns exernplos de peoras ajustadas: camiseta e calorafpantalona, vestido ou 

tUnica com calorafpantalona. No entanto, tratam-se de referencias que oferecem, apenas, as 

linhas (forrnas) gerais do terna. Outras sugestoes tambem aparecem em fotos, identificando 

um estilo mais descornpromissado, portanto, rnais 'basico' e nlio pertinente aos ditames de 

sofisticaorao da alta-costuta. 

Terna: ''Polido" 

lnfluencias: 

Este terna nos traz "pedras" e "conchas marinhas" como influencias. ''Polidas, 

lustradas e naturais". Para entlio, percorrermos este caminho de sensaoraes que, 

incessantemente, nos remetem os discursos temarios da "Du Pont", devemos irnaginar o 

contato com tais superficies ... 

0 'toque' agradavel, rnacio, as vezes escorregadio ou levemente abrupto das pedras 

(polidas ou nlio) e conchas nos mostra a qualidade espetacular da natureza em se mostrar 

bela, surpreendente e simples. Superficies que, ainda, se mostram ora porosas, ora 

extremarnente lisas, ora lindamente desenhadas - rendadas -, com relevos e contrastes como 

das pequenas conchinhas. Essas tambem oferecem o 'seu outro lado', com nuances 
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peroladas, rosas, violiiceas. Mas as varia~oes de cinzas, marrons, pretos - mesclados muitas 

vezes com tons claros -, das pedras tambem concorrem neste formidavelleque cromatico. 

Podemos, inclusive, visualizar a textura destes elementos nas imagens da pedra e do 

caramujo que o tema nos oferece, fazendo-nos admirar o transplante sensivel que e feito a 

formulas;ao das ideias que integram este tema ... E e justamente este mesmo emprestimo de 

sensa~es e beleza indescritivel (que e retirada desses pequenos elementos da natureza, 

quase irreconheciveis e por n6s ignorados) que , agora, ja plenillcam nosso espirito e nos 

dei:xam aptos ao entendimento das outras etapas que irao se referir as cores, aos tecidos 

(materiais) e as forrnas ( estilo) deste tema. 

Cores: 

Neste tema as "matizes sao neutras e frias" e vao dos "palidos perolados as sombras 

escuras, lavadas e apagadas". As cores e tonalidades da cartela, indicadas pelo discurso 

temario para caracterizarem este tema, compreendem os mimeros de 1 a 8 e correspondem, 

respectivamente, as cores areia, branco, areia escuro, verde-oliva, cinza, caqui-militar, 

cinza-chumbo e verde-bandeira. Este grupo fica tambem restrito somente a sua familia 

cromatica. 

Ternes aqui, portanto, tons e cores s6brias e discretas que sao derivados de 

elementos, como pedras e conchas marinhas, as quais podem oferecer padroes cromaticos 

escuros e iridescentes. 

Materiais: 

Os materiais deste tema podem ser definidos como mais elegantes e discretos. Os 

tecidos sao "Ia vades e esculpidos, de textura irregular, mas sempre lisos e uniformes". Os 

"drapeados" sao "consistentes", "os ligamentos fechados", as superficies sao "opacas ou 

acetinadas ", o "toque de papel''. 

A novidade gira em tomo do fio lycra, pois se tratando todos de tecidos encorpados, 

este tipo de elemento, quando misturado a outros fios (naturais, sobretudo ), "assegura 

constru~es compactas, dando densidade sem, no entanto, acrescentar peso". 
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As imagens do tema justificam tal orientayao, atraves dos tecidos exemplificados. 

Nao M, contudo, qualquer menyao sobre tipos de estampas a serem trabalhadas. Prevalece, 

portanto, os padroes monocromaticos. 

Estilo: 

Este e urn estilo que se proclama "impecivel", numa "busca constante pela 

perfeiyao", sendo que "a dimensao dos volumes e importante, tanto para a alta-costura, 

como para os tipos ruais casuais, esportivos". 

Como os tecidos, sugeridos pelo tema, sao encorpados, a construyao das formas 

deve privilegiar detalhes, como recortes e pences, que ajustam a silhueta e oferecem, ao 

mesmo tempo, urn estilo limpo, tao necessario as roupas com "volumes" (como sugere o 

terua). 0 resultado pode aparecer atraves do refinamento de roupas rnais cllissicas ( como, 

por exernplo, saias, vestidos, cal~ e blusas com esmero em sua confecyao e acabarnento), 

que se dirigem a alta-costura, ou por intermedio de uma modelagem igualmente elegante, 

porem mais simples (menos cbique, principalmente nos acabamentos), proposta a 

segmentos ruais informais, como o casUQ./wear e o sportswear. 

Nas imagens do tema, temos, nos desenhos ofurecidos, algumas p~ possiveis de 

serem trabalhadas pelos segmentos mais informais: cal~pantalona e tUnica/vestido de 

alya, blusa fechada, saia simples, urn pouco acima do joelho. Nota-se, no entanto, atraves 

de dois exemplos de vestidos, como a dimensao dos volumes - sugerida pelo tema - pode 

ser dirigida a alta-costura (urn vestido - muito tipico dos anos 50 - com decote canoa e saia 

ampla, provocada por efeitos de 'pregas remeas' e, certamente, forros internos e tipologia 

de tecido encorpado) e ao segmento informal (vestido com decote redondo e saia evase, 

resultado dos recortes e do corte em vies). 
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Tema: "Espumante" 

Influencias: 

Este tema emerge de urn "ambiente vaporoso, imaterial, eremero, como a crista de 

uma onda. Urn mundo etereo e magico, onde o que vemos nos escapa das maos" e, 

certamente, pouco explorado por nossa distraida (e ocupada) percep~o. Pois, nao sao 

poucas as vezes que conternplamos, mais profundamente, o ritual das ondas que se calam 

na praia? E nao sao raras as vezes que atentamos para as rnilhares de bolhinhas que se 

formam e viajam nessas ondas, brincando a todo momento, de se forrnar e estourar? 

Talvez seja esse carater eremero de existir, esse desernpenho claro, preciso e 

extremamente simples, ludico, das bolhinhas das ondas (ou, como diz o discurso temario, 

da "crista de uma onda"), que faz com que alcancem - neste tema - o status de serem 

etereas, inatingiveis e, portanto, magicas, il6gicas ( ... "urn mundo etereo e rnagico, onde o 

que vemos nos escapa das maos ... "). Talvez, ainda, seja esse mesmo o objetivo deste 

tema. Ser influenciado pela sirnplicidade, pela fugacidade daquilo que niio se pode levar 

para casa; aquilo que nao se pode consumir. Aquilo que, somente, nos dli a sensas:iio de paz 

e que parece pertencer a urn outro mundo, silencioso, tranqiiilo, carinhoso e que pode ser 

refletido - atraves da moda - em cores pacificas, tecidos confortaveis e formas ( estilo) 

simples. Como, alias, muito bern demonstram as imagens deste terna, que rernetem ao 

espetaculo de uma onda quebrando, nos transportando ao ambiente fabuloso da 

profundidade do mar ... 

Cores: 

As cores deste tema oscilam. conforrne a orientas:iio do discurso temlirio, de 

"palidos nebulosos e vaporosos" aos "tons aquaticos da flora marinha". Tais cores e 

tonalidades correspondem (ainda segundo o discurso temlirio) aos numeros 1, 2, 3, 4, 9, 10, 

11,12,13,14,15 e 16 da cartela de cores. Assim. temos, respectivamente, a seguinte 

definis:llo crornatica: areia, branco, areia escuro, verde-oliva, marfun, gelo, pessego, verde

azeitona claro, rosa, lilas, azul-royal e azul-turquesa. 
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Este grupo de cores situa-se entre as fumflias crorruiticas das cores "neutras e frias" e 

"aqu:iticas e aquateladas". Trata-se, entiio, de cores e tons pasteis, rnais delicados, suaves e 

discretos, f:iceis de serem combinadas ( devido a sua neutralidade) nao s6 entre eles, mas 

com outros rnais fortes. Ali:is, a Uni.ca exce~o deste grupo e o azul turquesa, tom que se 

define urn pouco rnais intenso que, no entanto, integra-se com muita harmonia nesta 

sugestiio. 

Materiais: 

As principais Catacteristicas dos rnateriais deste tema sao: "telas nao tecidas, 

espumantes, esponjosas, pontos abertos nas malhas, bucles e atoalhados. Superficies com 

efeitos tridimensionais pequenos ou bern matcados ... ". "Tecidos ondulantes, plissados, 

gofrados e franzidos; malhatia com ponto duplo". "Aspectos r~ados pela qualidade 

retnictil da lycra". Isto significa, entao, que muito embora todos esses rnateriais sejam 

encorpados e altamente irtegulares nas superficies, eles gatantem uma certa leveza e 

maleabilidade atraves do fio de lycra. 0 prop6sito do terna e que tais efeitos possam refletir 

"o lado alegre, funt:istico e rnesmo delirante da moda", tanto em tecidos pianos como em 

rnalhatia. 

Nas irnagens que temos deste tema, podemos entender alguns desses efeitos, como 

os plissados (tecido azul-marinho), os esponjosos (que apatecemjuntarnente em tres gatnas 

de bege) e os pontos abertos (tecidos azul-clato). 

Dessa forma, devido a este tipo de qualidade, de efeitos excessivamente irtegulares 

(tridimensionais) sobre suas superficies, e compreensivel, aqui, a ausencia de propostas de 

estampas. Nao caberia ( esteticamente ), portanto, rnais ornamentos sobre urn tecido, j:i 

bastante 'esculpido' em sua superficie. 

Retomando as irnagens, no entanto, observamos urna unica ex~ao a respeito de 

padronagem, que pode ser vista num tipo de desenho forrnado por urn bordado ( certamente, 

feito a rnaquina). 
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Estilo: 

0 estilo "espumante" privilegia formas "minimalistas" ou "mais extravagantes e 

divertidas, tanto em tecidos planos como em malharia". 

As formas sugeridas, entiio, nos conduzem a roupas simples, com ausencia total de 

detalhes, minirnalistas. Isto se deve, sobretudo, a sobrecarga de efeitos sobre as superficies 

dos materiais sugeridos por este tema. Por outro lado, ao se aproveitar de tais efeitos, a 

cria~o pode garantir, tarubem, urn estilo excepcionalmente debochado, divertido e 

provocativo e, portanto, (considerando o 'espirito' do tema), mais voltado para as formas 

llidicas ou sensuais. A ousadia, na constru~o das pe~ e na maneira de combina-las com 

outras, toma-se grande desafio para trabalhar as formas deste tema. 

Infelizmente, nao M como visualizar tais possibilidades, uma vez que o tema s6 

disponibiliza em imagens, alguns exemplos que se voltam, mais especificamente, a 

demonstrar as caracterfsticas dos tecidos envolvidos (que, apesar de sugerirem- no discurso 

temirio tecidos planos e malharia, o que seve nas imagens sao somente os liltimos). Junto 

aos desenhos de formas, no entanto, podemos observar alguns exemplos de roupas aptas a 

receber tal estilo: casaquinho comportado, vestidinho simples (mas engra~dinho ); frente

Unica, carniseta manga-longa. 
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Conclusao 

Esperamos que, ap6s todo esse percurso, todo aquele que olbar para uma nova 

tendencia de moda, perceba que, ali, h3, intrinseca, a discusslio sobre quatro elementos 

fundamentais. 

Poi estruturado sob esses quatro pilares que, entlio, pudemos tra93t urn diagn6stico 

sobre o significado das tendencias de moda da esta<;ao primavera/verlio 97, em uma 

primeira instlincia: a da 16gica comerciaL Dessa forma, percebemos alguns detalbes que 

atuam com grande irnportiincia por tras desses pilares, o que ja verificamos em nossas 

discussoes anteriores. No entanto, e interessante observar, atraves dos ternas criados por 

cada empresa e, sobretudo, da forma como sao conduzidos em seu discurso e expressos em 

imagens, a alma, a vivencia daquele que os concebeu. 

No caso do "Promostyl", especificamente, tivemos a oportunidade de conhecer o 

idealizador dos temas do escrit6rio (e aqui explorados por nos): o jovem Benjamin de 

Diesbach. Atraves dele, conseguimos nos transportar a lugares, eventos e sensas:oes 

pr6prias de sua gera<;ao, pois pudemos ver, com seus olbos, o mundo que o rodeia. 

Fica claro perceber, entlio, que os temas do "Promostyl" estlio muito pr6ximos ao 

estilo de vida europeu e, sobretudo, aos desafios, carencias, desejos e expressoes do jovem 

europeu e que, diante dele, se delineia urn horizonte cada vez mais confuso. Inseguro o 

bastante para deter-se em atitudes agressivas e alienantes, como muito bern marcam o 

comportamento dos holligans eo movimento techno. Ambos trabalhados por Benjamin. em 

suas tendencias. 

Fica clara, tambem, a forma com que a "Ciba" ·desenvolve as suas pr6prias 

sugestoes. De forma igualmente sensivel, mas altamente pragmatica, urua vez que a 

empresa (e, possivelmente o seu idealizador (a)) mantem uma narrativa ruais contida. 

Ponderada e astuta no tratamento de seus ternas e ruais apropriada ao perfil de urua 

multinacional europeia, (considerando que o local onde foram organizados e criados os 

teruas foi a Sui~). Deixa visfvel, no entanto, a semelhan~ de ideias (e o possivel 

intercfu:nbio) com alguns dos temas tratados pelo "Promostyl" e, ainda, a base que os 

fundamenta: os grupos emergentes descritos pelo mesmo "Promostyl". 
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Ja a "DuPont" prefere abster-se completamente de qualquer envolvimento social, 

politico, economico (etc.), para formular seus temas e enquadrar suas tendencias. Por outro 

lado, explora de modo formidavel, os recursos naturais pouco observados por nos e de onde 

retira suas principais ideias. 

Acreditamos, entao, que a cada analise e comentario que fizemos sobre os quatro 

elementos dos temas dessas tres empresas, o leitor tenha podido, nao s6 estar mais proximo 

de todas essas particularidades, mas, acima de tudo, observar as tendencias de moda sob urn 

novo prisma. Nao mais a partir do fun, da roupa pronta, mas da sugestao da cria~ao dessa 

roupa 

Porem, o intuito maior deste capitulo e direcionar as informa~oes que encontramos e 

discutimos sobre os quatro elementos a urn so resultado. Uma prescri~ao estetica que seja 

:li:uto das caracteristicas predominantes desses mesmos elementos, os quais foram 

disponibilizados em 16 temas e para ambos os sexos. 

Sendo assim, houve a necessidade de reorganiza-los, para que pudessemos chegar 

nesse ponto; tarefa que o leitor podera acompanhar, logo em seguida. 

Portanto, no elemento influencias/inspira~oes", nosso objetivo fui o de buscar urn 

"perfil temano", o qual tra~s a partir das similaridades e disparidades encontradas em 

seus respectivos ambientes e, sempre, atentando para as possiveis diferen~s que foram 

dirigidas aos segmentos feminino e masculino adultos. 

Janos elementos "cores", "materiais/padronagens" e "estilos", nos organizarnos as 

informa~oes dentro de uma abordagem que chamamos ser uma "orienta~o geral" (no que 

diz respeito as informa~es provenientes do "Bureau Promostyl" e delirnitadas por uma 

orienta~o generica, isto e, para ambos os sexos e, geralmente encontradas no topico 

"materiais, cores e propostas de utiliza~o" de alguns de seus temas) e especffica aos 

segmentos masculino ( onde somente consideramos as propostas exclusivas vindas da 

"Ciba" e do "Promostyl'', quando existiram) e feminino (lis quais enquadramos todas as 

sugestoes da "Du Pont" e as especificas da "Ciba" e do "Promostyl"). 

No entanto, convem lembrar, mais uma vez, que a prescri~ao estetica que 

pretendemos sera necessaria a segunda parte desta disserta~o, pois varnos confronta-las 

com uma que sera feita no ambiente televisivo dos prograrnas de moda, analisadas atraves 

de seus discursos e imagens e dos mesmos quatro elementos. 
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Influencias e Similaridades 

Dessa forma, no que diz respeito as influencias que guiarn os temas das tendencias 

de moda, encontramos ( dentro de seus discursos) algumas caracteristicas (com rela~o ao 

ambiente ou ambiencia que cerca tais influencias) comuns entre eles e algumas bem 

singulares, possibilitaodo-nos a de linear urn "perfil tem3rio" em cada urn deles. 

Por exemplo, os temas "Raizes" ("Promostyl"), "Cultura Negra" ("Ciba"/segrnento 

feminino), "Sahara" ("Ciba"/segrnento masculino) e "Fibroso" ("DuPont"), detem em seu 

contexto, um ambiente primitivo, rustico, que, no entaoto, se diferem em sua essencia 

ideol6gica. 

0 tema "Raizes", dirigido para ambos os sexos, e cuja influencia parte das culturas 

africana e oriental, empreende urn discurso mais agonizante, agressivo, no que diz respeito 

aos parametros de sua constru~o simb6lica. Evidencia o exotismo, a ornamenta~o do 

espfrito primitivo, ao mesmo tempo que o coloca em urn mesrno nivel, o periodo sombrio 

da !dade Mediae o comportamento dos "cavaleiros rnodemos". Evidencia, assim, os grupos 

ernergentes (delineados pelo escrit6rio) "Smiling Losers" e "Burning Jungle", devido a 

agressividade dos holligans (os "deuses do estidio") e as caracterfsticas de ornamenta~o 

pessoal (as inumeras tatuagens) desses ultimos. Ambos, poretn, bem pr6ximos ao espfrito 

arredio e muito particular deste tema. 

Ja o "Cultura Negra", da "Ciba", para o segrnento feminino, embora tamrem cultive 

a mesma essencia primitiva do tema "Raizes", examina com um outro olbar o que a 

empresa chama de "continente negro" (englobando, assim, niio s6 a cultura africana, mas 

tamrem toda aquela que se encontra neste continente), atentaodo para as suas rnazelas, 

belezas e riquezas. Nesta proposta, niio vemos qualquer rela~o com os tras:os mais 

violentos do tema anterior, pois destina-se, principalmente, a transplantar os trai(OS mais 

misteriosos e misticos para o segrnento feminino. 

0 tema "Sahara", por sua vez, da rnesma empresa, s6 que dirigido para o segrnento 

masculino, ressalta as condi~oes rudes de um ambiente in6spito: os "interminaveis 

desertos". Local que o "homem de Marlboro", sfrnbolo maximo deste tema, domina com 

sua virilidade. 
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A "Du Pont" aparece, entiio, e exalta no tema "Fibroso", alguns elementos da 

natureza: a folha seca do tabaco, a casca de coco, os sulcos na terra, provocados pela 

erosao, pois o que a empresa pretende e evidenciar seus efeitos rudes, mas certamente belos 

e ex6ticos. Outro ponto itnportante e o car:iter de todas as suas inforrna~6es, que se dirigem 

exclusivamente ao segmento feminino. 

E nitida, portanto, a rusticidade "agressiva" que percorre o tema do "Promostyl"; a 

rusticidade "sensivel" que abrange o tema feminino da "Ciba" - "Cultura Negra" a 

rusticidade "viril" que ecoa por todo o ambiente do "Sahara" ("Ciba"/masculino) e a 

rusticidade "trabalhada", "desenbada", entendida em seu aspecto mais natural, do tema 

"Fibroso", da Du Pont. 

Mas, seguindo esse mesmo raciocfnio de sitnilaridades no parametro das 

influencias, ternos, por outro lado, urn ambiente nostilgico, conservador e bastante 

romiintico, comum em tres temas. E assim., como "Cultures" do "Promostyl", "Volta a 

Burguesia" da "Ciba"/segmento feminino e "Saliio", "Ciba"/segmento masculino. 

No tema "Cultures" (para ambos os sexos), encontramos urn ambiente que se volta, 

exclusivamente, para o romantismo dos anos 20 e 30, em que a proposta e a exalta~o 

desse mesmo "romantisrno" e ainda do "naturalismo" ... Essa reciprocidade de inten~es 

romiinticas, verifi.camos, tambem, em dois dos grupos emergentes mencionados pelo 

"Prornostyl": os "Emigre" e os "New Bourgeois". Ao consideni-los, entiio, como 

itnportantes ingredientes na forrna~o deste tema, podemos acrescentar outras decadas ao 

entendimento deste contexto tem:itio, pois o grupo "Emigre" remete as decadas de 40, 50 e 

60 e os "New Bourgeois", embora nao deterrninem uma epoca especifica, proclamam os 

"valores burgueses" de outrora. Consideramos, ainda, as imagens deste tema, que tambem 

incluem referencias dos anos 50, 60 e 70. 

0 tema "Cultures", entiio, pode ser considerado como, o ja mencionado, 

"reservat6rio de referencias retr6gradas" que, em seu bojo conceitual, tern valores como o 

conservadorismo romiintico, sua maior representa~o. 

Nessa mesma dir~o. temos o "Volta a Burguesia" da empresa "Ciba" para o 

segmento feminino, exaltando, por sua vez, o "renascitnento dos costumes burgueses", a 

"volta do born estilo", "do comportamento polido" e de "uma linguagem civilizada". E o 

retorno aos valores tradicionais, aos costumes e estilos burgueses", onde o foco sao "os 

236 



excessos sociais dos anos 50" eo desejo pelo "esteticismo, elegiincia, beleza, decorapo ... ". 

Porem, muito interessante e a menpo que o tema faz, tambem, sobre a "quebra de nosso 

relacionamento com o passado", a medida que mixamos a esse contexto, "estilos 

decadentes", tornando-nos, assim, modemos e cientes de nossos conflitos contemporiineos. 

Isso parece isentar o tema (e, conseqiientemente, a empresa) de promulgar urna tendencia 

essencialmente fugaz. 0 fato e que tal fugacidade e o objeto de maior releviincia neste 

tema, dada a quantidade de referencias elitistas e, sobretudo, por ser direcionado s6 para as 

mulheres ... 

Se considerarmos a essencia dos valores burgueses e tradicionais da decada de 50, 

o mesmo pode ser visto no tema "Sal.ao", dessa mesma empresa. Porem, ja direcionado para 

os homens. Este, da mesma forma que o grupo emergente do "Promostyl", "Emigre", 

coloca o conservadorismo e o tradicionalismo como a "promessa de segurans:a e orientapo, 

necessarios para urn ambiente incerto e turbulento". 0 foco sao os anos 30 e 40, "quando as 

pessoas se reuniam para conversar, nos elitistas circuitos literarios ou saloes exclusivos ... ", 

resgatando para o homem modemo, urn comportamento que !he de a possibilidade de ser 

urn pouco mais polido e cortes. 

A "Ciba", entao, atraves dos temas "Volta a Burguesia" e "Salao", para OS 

segmentos feminino e masculino, coloca-se no desafio de sugerir urn mesmo ambiente, urna 

mesrna tendencia - retr6grada -, para dois sexos diferentes. Deve-se reconhecer que ela 

empreende esta tarefa com uma sutil desenvoltura, a medida em que destina ao segmento 

feminino os "excessos sociais da decada de 50" ( e uma sene de outras etiquetas) e, para o 

masculino, o "conservadorismo e o tradicionalismo", prescritos em alguns dos antigos 

Mbitos burgueses. 

Urn posicionamento que, no entanto, nao prejudica o consenso do "culto ao passado", 

existente entre as duas empresas ("Promostyl" e "Ciba") nos temas apresentados 

("Cultures", "Volta a Burguesia" e "Salao"). 

Temos, ainda, semelhantes em seu ambiente, s6 que agora esportivo, o terna 

"Performances" do "Promostyl", mais o "Lingnagem do Corpo" eo "Rua" da "Ciba", para 

os segmentos feminino e masculino, respectivamente. 

Porem, o que vemos no tema do "Promostyl", dirigido para homens e mulheres, e a 

polarizapo que se faz entre esportes radicais e elitistas, como o "golfe", a "caya" e a 
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"pesca" ao "estilo ingles e irlandes", os esportes "nauticos", o "snowboard", o "patins na 

cidade" (patins in line) e outros radicais que estao imp lfcitos no discurso do tema. E o que 

enriquece, ainda mais, o seu entendirnento, e a rnen~o que se faz, rnais urna vez, aos 

"deuses do estadio" e o conhecimento previo dos grupos ernergentes, definidos pelo 

escrit6rio. Todos ("Tough Adventure", "New Bourgeois", "Emigre", "Smiling Losers"), 

exceto o grupo "Burning Jungle", se integrarn perfeitarnente ao contexto te!Illirio, no que 

diz respeito as suas propostas ideol6gicas, pois refor~ atraves de suas atitudes, a ja 

mencionada polariza~o. 

Ja o tema "Linguagem do Corpo", da empresa "Ciba", embora tarnbem situado 

dentro de urn panorama esportivo, prop5e exclusivarnente para as mulheres, o culto ao 

corpo atraves do we/ness e do fitness. Esclarece, ainda, que acompanhado a estes novos 

conceitos esportivos, que ressaltarn o perfil narcisistico humano, esta o culto ao prazer, 

ligado ao erotismo e ao lazer. Este rnesmo ideal, porem, nao e compartilhado pelo outro 

tema da empresa, que inclui referencias esportivas e que se dirige para o segrnento 

rnasculino. No tema "Rua", as influencias nascem nao s6 de "jovens tendencias esportivas, 

tais como o futebol de rua, de praia, o skate-in-line, mountain bike, snowboarding ... ", mas 

tarnbem, de "elementos da subcultura" como a pop, ethnic efolk music. 0 que e ressaltado 

pelo tema, ainda, e a atitude de "protesto e recusa" e a forma egocentrica de expressar-se 

("eu sou jovem diferente e individualista, tomou-se o jargao mais importante deste terna"), 

de onde originarn tais rnanifesta~oes e que acabarn colocando o tema dentro de urn contexto 

rnais radicaL Principalmente se levarmos em considera~o o perfil dos tres Ultirnos esportes 

citados. Todos radicais e muito pr6xirnos de urn dos p6los esportivos propostos pelo terna 

"Performances", do "Promostyl''. 

E interessante, tarnbem, que toda essa militancia proposta por manifesta~es de uma 

nova ordem esportiva e cultural (que vemos no tema "Rua"), se insere, especificamente, a 

orienta¢o do universo masculino, refor~do a tendencia da empresa "Ciba" em conferit 

urn perfil mais frivolo ao segrnento feminino e urn rnais robusto ao segmento masculino. 

0 fundamental, porem, e que nestes tres temas, 0 h:ibito esportivo nao e mais visto 

s6 como uma pratica que nos relaxa e exercita. Mas, sobtetudo, como urn estilo de vida que 

nos domina ao se demonstrar - attaves de nossas atitudes - agressivo, elitista, narcisistico e 

egocentrico. 
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Deixa-nos duvida, porem, os temas "fcones" e "Espumante" no quesito "ludico", 

uma vez que ambos se situam em urn ambiente irreal, eremero. No entanto, como veremos 

mais adiante, estes temas serao colocados separadamente devido ao carater real que ampara 

seus respectivos elementos esteticos, diferente de seus perfis tem:irios. 

Esse ultimo (possfvel) consenso entre temas conclui nossa discussao sobre 

similaridades no campo das influencias, pelo menos no que diz respeito (como ja dissemos) 

ao ambiente que os situam e, consequentemente, ao perfil que os delineia. Urn perfil que, 

no entanto, e regido por sentimentos primitivos, de agressividade, de exotismo, erotismo, 

individualidade, egocentrismo, conservadorismo, luxliria, romantismo e que acabam sendo 

o espelho do comportamento social moderno, o qual, atraves da moda, sera confinado 

dentro de uma roupa. 

Influencias e Disparidades 

Quanto ao restante dos temas, o que e vis to e urn conjunto mais heterogeneo em sua 

estrutura conceitual 

Assim, partindo do "Promostyl", encontramos o Uni.co tema que detem um perfil 

essencialmente mais futurista, voltado para "gera~o virtual". Essa e a proposta do tema 

"fcones" para os segmentos feminino e masculino, que inclui, principalmente, desde as 

"avalanches de computadores", a "musica techno" (o que da urn "tom'' ludico ao tema) e a 

linguagem dos HQs. 

Numa outra dir~o, voltamos a empresa "Ciba", como tema "Entre a Agua e o 

Ceu" para o segmento feminino. Este se volta aos valores morais, como "honestidade", 

"transparencia" e "confian~". A clareza das rela~6es humanas se reflete num ambiente 

lfmpido da agua, do ceu, do vidro. E urn tema cujo perfil pode ser considerado "idealista". 

Porem, muito longe deste sentimento "etico", esta o tema "Cena" tambem, da 

"Ciba", s6 que dirigido ao segrnento masculino. Neste, a luxUria, a excentricidade e o 

individualismo, na maneira de sere agir "reflete a egocentrica atitude de nossa sociedade". 

E, tambem, o perfil tem:irio: igualmente egocentrico. 

Mais, surpreendentes, sao os temas da "Du Pont" que nunca entram no merito de 

quest6es morais ou filos6ficas e que, com a mesma competencia, conseguem abstrair da 
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natureza as principais influencias para suas propostas esteticas, (so que exclusivamente 

dirigidas para o segmento ferninino). 0 que ternos, entao, sao elementos inesperados, 

extremarnente sensfveis e belos. 

E assim, com o tema "Suculento" que vern da "explosao de vida" e da beleza das 

frutas, flores e vegeta~6es da natureza. Como muito bern define o proprio tema: e a 

"abundancia desmedida da natureza". Portanto, devido as suas principais caracterfsticas, 

temos aqui urn tema cujo perfil e "vivo", insinuante, explicitamente mais sensual. 

J:i o tema "Espumante" surge das bolhinhas que se formam na crista de uma onda, 

num "ambiente vaporoso, imaterial, eremero ... ". Ostenta, assim, urn perfil rn:igico, 

graciosamente hidico, muito proximo do tema "leones", no que se refere a proposta de urn 

ambiente irreal, e muito diferente na essencia de seus conteudos. 

0 tema "Po lido", por sua vez, nos rernete as pedras e as conchas marinhas: "polidas, 

lustradas e naturais". A aparencia simples, no entanto, nao esconde a beleza de suas formas 

e superficies. E urn tema revelador, de perfil rninimalista, discreto, mas autenticamente belo 

e refinado. 

Estes foram os temas que consideramos diferentes em sua essencia tern:iria. 0 que 

pode ser traduzido em sentimentos individualistas, idealistas, ludicos, provocativos e 

egocentricos que acabaram por se misturar entre as sensa~6es que alguns elementos da 

natureza oferecem e que, nem por isso, deixam de ter capital importancia na orienta~o 

estetica do vestu:irio. 

Considerando nossa "prescri~ii.o estetica", somos capazes de identificar a 

predorninii.ncia dos seguintes perfis tem:irios: 

Para ambos os sexos, temos os seguintes perfis: 

- o perfil nistico e primitivo: encontrado em quatrO temas ("Raizes", "Cultura Negra", 

"Sahara" e "Fibroso"); 

- o perfil romintico e retr6grado: em tres temas ("Cultures", "Volta a Burguesia" e 

"Salio"); 

- o perfil esportivo: tambem em tres temas ("Performances", "Linguagem do Corpo" e 

"Rua"): 

- 0 perfil futurista (mas, hidico e asseptico): em urn tema ("leones). 
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Para o segmento masculino, o perfil: 

- egocentrico/excentrico: um tema ("Cena"). 

Para o segmento feminine: 

- o perfil idealista: um tema ("Entre a Agua eo Ceu"); 

- o perfil sensual: um tema ("Suculento"); 

- o perfil bidico e magico: um tema ("Espumante"); 

- o perfil discreto: um tema ("Polido"). 

- o perfil egocentrico/narcisistico ", um tema ("Linguagem do Corpo ). 

As empresas e suas cores 

N6s encontramos, entre os 16 temas estudados e comentados, grupos de cores e 

tonalidades que vamos classificar, agora, quanto a sua intensidade; como o grupo de cores 

acidas (cores diferentes, mas comuns em sua intensidade de brilho e, portanto, 

excessivamente luminosas e brilhantes); pasteis (cores diferentes, mas comuns na ponca 

intensidade de luz, ou seja, bern clarinbas) e, tambem, quanto a sua familia. Como as cores 

quentes (cores diferentes, mas consideradas como "quentes", por integrarem nesse grupo, 

os arnarelos, vermelhos, laranjas, bordos, etc.); terrosas (que incluem cores provenientes 

da terra, como os marrons, os castanhos e todas as suas tonalidades/gamas, sejam elas mais 

claras ou escuras ); azuladas (provenientes das cor azul, o que inc lui todos os tons/gamas de 

azuis); as violaceas (provenientes da cor violeta, incluindo os seus tons/gamas); 

esverdeadas (provenientes da cor verde, incluindo seus tons/gamas) e acinzentadas (os 

ciuzas, mais seus tons/gamas); alem da cor branca, preta e das consideradas "cores 

diversas". 

Convem lembrar que todos os grupos de cores encontrados foram retirados do 

discurso temario das tres empresas, das amostras do "painel de tendencias" da "Ciba" e das 

cartelas de cores da "Ciba" e "Du Pont". N6s, entao, comparamos e nomeamos todas as 

cores encontradas nesses tres ultimos instrumentos, conforme a cartela de cores 
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"Pantone®" 163
, que oferece um padrlio mundiaL 

Assim, podemos visualizar a grande maioria das cores junto ao "painel de 

tendencias" dos temas (da "Ciba") e cartela de cores (da "Ciba" e "Du Pont"). E born 

lembrar que, no caso da "Ciba", muitas das cores vistas em seus "paineis de tendencias" nlio 

constam em suas respectivas carte las. 

Dessa forma, temos no "Promostyl", no tema "Raizes", (e a partir de seu discurso 

terruirio uma orienta~o geral, destinada para ambos os sexos ), os grupos de cores pastas 

("cores frescas, leves ... "), os grupo de cores e tonalidades esverdeadas (" ... verdes

garrafa"), cores quentes ("bordo", "camelo" e "amarelo"), viobiceas (" ... violeta") e 

terrosas ("tabaco", " ... cor fina da esta~o, caqui..."). 

No tema "Cultures", da mesma empresa (tambem para os dois segmentos, feminino 

e masculino), as gamas dos grupos terrosos ("castanhos", "beges") e da cor pastel "cor-de-

rosa", as cores "diversas" particularrnente mais nobres ("ouro" e "castanho dourado"), e o 

grupo de cores quentes, destinadas s6 para homens ("vermelhos", "fiiscia" e "framboesas"). 

Ja no tema "Performances" (tambem do "Promostyl" e dentro de uma orienta~o 

geral), encontramos os grupos de cores quentes ("vermelho opaco", o "vermelho e suas 

gamas", o "laranja" e o "amarelo"), as tonalidades esverdeadas ("azeitona" e "caqui

militar"), as cores "pasteis", os tons azulados ("gamas de azuis"), terrosos ("bege" e 

"caqui"), as cores acidas ("cores quentes", mas "brilhantes"), o "branco clean" e as cores 

"naturais", isto e, "escuras" (dentro do grupo de "cores diversas"). 

No tema "leones" (ainda do "Promostyl", para ambos os sexos), temos as cores 

pasteis e acidas conjuntamente ("pasteis frescos e acidos"), as terrosas ("bege" e "marrom 

escuro ") e as azuladas ("marinho" e "petr6leo "), sendo que esta ultima familia - a azulada 

-, tambem se estende com alguns tons especi:ficos s6 ao segrnento masculino 

(como os "cobaltos" e os "azuis", que acreditamos serem de vanos tipos, inclusive os 

citados anteriormente), mais os tons esverdeados ("verdes") e as tonalidades de uma s6 cor 

quente ("amarelos"). 

163 
Panwne® Textile Color Guide Inc., Los Angeles, Contemporary Exhibitions, LACE-Los Angeles, 

(February, 27 - April, 12), 1995, Catalogo. Como as cores sao nomeadas atraves de mlmeros, nos os 
substituimos pelos nomes das cores, dadas pelos profissionais brasileiros na epoca, com a ajuda da professora 
Mariluce Ferreira, da FATEC (Americana!SP). 
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A "Ciba" conta para o &egmento feminino no tema "Cnltura Negra" com os 

seguintes grupos de cores e tonalidades: tons esverdeados (verde-azeitona claro e escuro, 

verde-folha e verde-garrafa), terrosos (terracota, ocre e areia), cores quentes (laranja, 

verrnelho, amarelo-cadmio e carrnim), tons azulados (azul-cobalto, turquesa, royal, 

marinho e cenilio ), mais as cores branca e preta. 

Para 0 tema "Volta a Burguesia", OS grupos silo de tonalidades terrosas (terracota, 

ocre e areia), cores quentes (bord6, carmim, amarelo-cadmio, laranja, vermelho e fiiscia), 

tons azulados (azul-royal, hortencia, azul-cobalto e azul-turquesa) e, mais ainda, a cor 

pastel, rosa-beoo, a vioJacea Jilas escuro, o cinza ( acinzentada) e a cor bran ca. 

No tema "Linguagem do Corpo", temos grupos de tons esverdeados (verde

azeitona escuro, verde-garrafa e verde-folha), de cores quentes (amarelo-ouro, vermelho e 

friscia), de tons azulados (azul-marinho, turquesa, hortencia, cenilio, cobalto e urn 

pouquinho de azul-royal), mais as cores branca, preta e a acida, verde-limilo. 

0 tema "Entre a Agua eo Ceu" exibe somente um grupo de tons, os azulados (azul

cenilio, cobalto, hortencia, royal, marinho e turquesa) e, particularrnente, as cores Jilas 

(viollicea), verde-folha (esverdeada), areia (terrosa), cinza (acinzentada), preta e 

branca. 

Para os homens, a empresa prograrnou no tema "Salilo", os grupos de tonalidades 

esverdeadas (caqui-militar, caqui-militar claro, verde-garrafa e verde-musgo), 

acinzentadas ( cinza-chumbo e grafite ), terrosas ( areia, marrom e castor), azuladas 

(hortencia escuro, azul-cobalto, azul-petr6leo e azul-petr6leo claro, alem de outra 

tonalidade de azul-petr6leo bern mais clarinho e alfazema), mais a cor pastel, carrnim claro 

e a cor branca. 

No tema "Rna", temos grupos de tons esverdeados (verde-bandeira escuro, caqui

militar claro e escuro ), de cores quentes (mostarda e mostarda escuro, ameixa, verrnelho, 

laranja queirnado, amarelo-cadmio e carrnirn), de tons terrosos (castor, areia e marrom 

escuro ), azulados (azul-marinho, hortencia escuro e alfu.zema), mais as cores cinza 

(acinzentada), preta e branca. 

Em "Cena", aparecem grupos de cores quentes (ameixa, vermelho e vermelho

queirnado, carrnime amarelo-cadmio), os tons azulados (azul-cobalto, azul-petr6elo e azul

petr6leo claro, hortencia escuro e alfazema), acinzentados (cinza-chumbo e grafite) e, 
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ainda, as cores liliis (viobicea), carmim claro (pastel), verde-azeitona ( esverdeada) e a cor 

branca. 

Por ultimo, o tema "Sahara" vern com os grupos de cores quentes (laranja e 

vermelho queimados, carmim, amarelo-cadmio, mostarda claro e mostarda escuro ), os tons 

azulados (hortencia escuro e claro, azul-marinho, cobalto, petr6leo e royal), esverdeados 

(caqui-militar claro e escuro e verde-bandeira), terrosos (marrom escuro, castor e areia), 

mais as cores cinza-chumbo (acinzentada), branca e preta. 

A "Du Pont" finaliza (dirigindo-se ao segmento feminino), com os grupos de 

tonalidades terrosas (terracota, marrom, siena, areia escuro, tabaco e madeira), 

esverdeadas (verde-oliva e caqui-militar), acinzentadas (grafite e cinza-arezzo ), mais as 

cores laranja (quente) e azul-petr6leo (azulada) do terna "Fibroso" e tambem como grupo 

de cores quentes do tema "Suculento" (amarelo-ouro, laranja queimado, vermelho e pink), 

rnais as cores acidas, amarelo-J.imao e verde-limiio e, ainda, uma esverdeada (o verde

folha). 

A empresa tern, ainda, o terna "Polido", com grupos de tonalidades esverdeadas 

(verde-oliva, caqui-militar e verde-bandeira) e acinzentadas (cinza e cinza-chumbo), rnais 

as cores areia (que pertence ao grupo de cores das tonalidades terrosas) e a branca; eo 

tema "Espumante", com grupos de tonalidades terrosas (areia e areia escuro ), esverdeadas 

(verde-oliva, verde-azeitona claro), azuladas (azul-royal e turquesa) e as cores past& 

(marfim, gelo, pessego e rosa), alem das cores liliis (viobicea) e branca. 

As cores do veriio 97 

Para o "Promostyl", as cores se diluem, principalmente, em quentes, past& e tons 

terrosos, pois estiio presentes em todos os seus temas. Os esverdeados sao tambem muito 

importantes, niio constando, apenas, em um de seus temas, o "Cultures". Discreta, porem, e 

a apari~o dos tons azulados e das cores acidas (apenas nos temas "leones" e 

"Performances"), das cores branca ("Performances") e violeta ("Rafzes") e das cores 

"ouro" e "castanho dourado" ("diversas"), ("Cultures"). 

Ja a "Du Pont" coloca, com maior importancia, os tons esverdeados (presentes em 

todos os seus quatro temas) e os tons terrosos (em tres dos ternas, "Fibroso", "Polido" e 
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"Espumante"). No entanto, as cores quentes ("Fibroso" e "Suculento"), assim como os tons 

azulados ("Fibroso"e ''Espumante"), os acinzentados ("Fibroso" e "Polido") e a cor 

branca ("Polido" e "Espumante") sao moderadamente sugeridos, estando a frente, apenas, 

das cores acidas ("Suculento"), das pasteis ("Espumante") e da viobicea lilas 

("Espumante"), os quais tern uma minima apari~o. 

A "Ciba", por outro lado, coloca em total relevancia a cor branca e os tons 

azulados (predominantes em todos os seus oito temas), seguidos, em boa parte, pelos tons 

esverdeados (sete temas, "Cultura Negra", "Linguagem do Corpo", "Entre a Agua e o 

ceu", "Salao", 11Rua", "Cena" e "Sahara"). 

Os tons terrosos ("Cultura Negra", "Volta a Burguesia", "Entre a Agua e 0 Ceu", 

"Sallio", "Rua" e "Sahara"), os acinzentados ( ''Volta a Burguesia", ''Entre a Agua e o 

Ceu", "Sallio", 'Rua", "Cena" e "Sahara") e as cores quentes ("Cultura Negra", "Volta a 

Burguesia", "Linguagem do Corpo", "Rua", "Cena" e "Sahara") sao igualmente 

importantes, uma vez que estlio presentes em seis dos oito temas da empresa, a frente, 

apenas, da cor preta, (em cinco temas, "Cultura Negra", "Linguagem do Corpo", "Entre a 

Agua eo Ceu", "Rua" e "Sahara"). 

No entanto, ficam restritos a poucos temas, as cores pasteis (tres temas, "Volta a 

Burguesia", "Cena" e "Sallio"), as viobiceas (tres temas, "Volta a Burguesia", "Entre a 

Agua eo Ceu", "Cena") e as acidas ("Linguagem do Corpo"). 

0 que temos, portanto, no que diz respeito a predominancia das cores escolhidas em 

todos os temas (das tres empresas), e uma maioria de tons esverdeados (predominado em 

14 dos 16 temas das empresas). Em seguida, aparecem os terrosos (13 dos temas), as cores 

quentes e os tons azulados (12 dos temas), especificamente a cor branca (em 11 dos 

ternas), os tons de acinzentados e as cores pasteis (em 8 temas), a cor preta e os tons 

viobiceos (5 temas), as cores acidas (4 temas) e, particularmente, as cores "ouro", 

"castanho dourado" e as "escuras" ("diversas", em urn dos temas). 

Devemos, ainda, considerar que, entre alguns temas, sao sugeridas cores e 

tonalidades exclusivas para homens e mulheres. Isso acontece com os temas "Cultures", 

"fcones" e '"Performances" do "Promostyl" e todos da "Ciba", onde existe urn divisao entre 

os sexos. No caso da "Du Pont", porem, as suas informa~6es sao exclusivas para as 

mulheres. 
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Entretanto, como as cores e tonalidades encontradas sao sernelhantes entre todos os 

temas, podemos constatar que, ao final das contas, ha uma compensa~ao cromatica entre 

ambos os segmentos. Isto significa que, guardadas as devidas propors:Oes sobre as apari~oes 

e o mimero de cores ou tonalidades de urn mesmo grupo (acidas, quentes, violaceas, 

terrosas, etc.) dentro de urn terna, a distribui~o e quase que pulverizada. Por exemplo, o 

"Promostyl" sugeriu determinadas cores quentes para os hornens no tema "Cultures", 

"Performances" e "leones" e tons esverdeados e azulados no tema "Performances" e 

"leones". Os rnesmos tons e cores, no entanto, podem ser encontrados dentro de uma 

orienta~o geral em temas do "Promostyl" (o que acaba incluindo as mulheres) e para o 

segmento feminino, em temas da "Ciba" e "Du Pont". 0 fato e que, podemos encontrar 

temas diferentes entre os sexos, mas semelhan~s quanto a sugestiio de cores e tonalidades. 

Portanto, encontramos, entre os temas, as seguintes prescri~5es sobre cores e 

tonalidades, voltadas para os segmentos masculine, feminino (e dentro de uma orienta~o 

geral do "Promosty"), em ordem de predominancia: 

Cores esverdeadas: segrnento masculine: caqui-militar, caqui-militar escuro, caqui-militar 

claro, verde-garrafa, verde-musgo, "verdes", "verde-azeitona", verde-bandeira escuro, 

verde-bandeira; 

segmento feminino: verde-azeitona claro, verde-azeitona escuro, verde

folha, verde-garrafa, verde-oliva, caqui-militar; 

orienta~o geral: "cores frescas e leves", " ... verdes-garrafa ... ", 

"azeitona11

, "caqui-militar". 

Cores terrosas: segrnento masculine: areia, marrom, marrom escuro, castor, 

segrnento feminino: terracota, ocre, areia escuro, areia, marrom, siena, 

tabaco, madeira; 

orienta~o geral: "caqui", "tabaco", ncastanho", "beges", "marromescuro". 

Cores quentes: segrnento masculine: mostarda, mostarda claro, mostarda escuro, ameixa, 

vermelho, vermelho queirnado, laranja, laranja queirnado, arnarelo-cadmio, carmim, 

"vermelhos", "fUscia", "framlx>esas''; 
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segmento feminino: laranja, laranja queimado, vermelho, fiiscia, pink, 

bordo, amarelo-ouro, arnarelo-cidmio, carmirn; 

orienta~o geral: "bordOn, "amarelo 11
, "camelo", "vermelho opaco", 

"vermelhos", "vermelho e suas gamas". 

Cores azuladas: segmento masculino: azul-hortencia claro, azul-hortencia escuro, azul

royal, azul-cobalto, azul-petr6leo, azul-petr6leo claro, azul-petr6leo clarinho, alfazema (o 

mesmo que azul-piscina), azul-marinho, "cobaltos" e "azuis"; 

segmento feminino: azul-cobalto, azul-turquesa, azul-royal, azul

marinho, azul-cerulio, hortencia, petr6leo; 

orientayiio geral: "gamas de azuis", "marinho", "petr6leo". 

Cor branca: segmentos masculino, feminino e orienta<;:iio geral. 

Cores acinzentadas: segmento masculino: cinza, cinza-chumbo, grafue; 

segrnento feminino: cinza, cinza-chumbo, cinza-arezzo, grafi.te; 

orientayao geral: nao M. 

Cores pasteis: segmento masculino: carmirn claro, 

segrnento feminino: rosa-bebe, rosa, marfim, gelo, pessego; 

orientayao geral: "cores frescas e leves ... ", "cor-de-rosa", "pasteis", "pasteis 

frescos e acidos". 

Cor preta: segmentos masculino, feminino e orientayao geral. 

Cores violliceas: segmento masculino: lilas; 

segmento feminino: mas, mas escuro; 

orientayao geral: "violeta". 

Cores acidas: segmento masculino: "cores brilhantes para o futebol"; 

segmento feminino: verde-limiio, amarelo-limiio; 
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orientas;ao geral: "cores quentes, mas brilhantes", "pasteis frescos e acidos". 

Cores diversas: "ouro", "castanho dourado", "escuras": orientas;ao geral 

As empresas, seus tecidos e padroes 

Vamos, entao, considerar, aqui, os tecidos encontrados nos temas (oriundos de seus 

discursos tellliir:ios, ja devidamente explorados por n6s e, em alguns casos, de suas 

imagens) quanto a sua constituis;ao ffsica e algumas de suas qualidades. Relevaremos, dessa 

forma, as caracteristicas mais tecnicas, nao entrando em detalhes sobre a constru9ao textil 

(tipologia dos fios envolvidos) dos materiais apresentados, salvo, somente, se as 

informa9oes obtidas partirem de tais detalhes e forem imprescindfveis para uma melhor 

conclusao. Assim, e de uma maneira mais geral, n6s os classificamos em: tecidos 

encorpados de qualidade n:istica (geralrnente naturais, como o algodiio, linho, cilnhamo ou 

detentor de urn aspecto mais forte, como as Ionas, tambem chamadas de "canvas", etc.) ou 

luxuosa (leia-se, este, "luminosos", devido a mistura de fios sinteticos, artificiais ou mesmo 

natural), fluidos, de caracterfstica maleavel ou transparente (tecidos escorregadios por 

"natureza", que podem ser somente maleaveis, como tamoom maleaveis e transparentes), 

tecidos colantes ( tecidos purarnente sinteticos, l 00% nylon, geralmente usados para a 

conf~ao de lingerie e roupas de gin:istica, sendo que vamos considerar, ainda, materiais 

como o neoprene e os emborrachados), malharias (todos os tipos de malhas), tecidos 

considerados inovativos (como o neoprene, os emborrachados, o vinil, os plastificados, 

l 00% nylon, etc.) e as sedas. Essas 6.ltimas, ainda, vamos considerar quanto aos aspectos 

de rusticidade ou nobreza. 

Todos eles, tamoom, sao acornpanhados de suas respectivas padronagens 

( obviamente, quando mencionadas pelo tema), estarnpas ou construs;ao textil especffica 

(como os adamascados, as listras, os xadrezes, etc.) que acabam por ilustrar - desenhar -, as 

superficies desses materiais. 

0 que temos, portanto, no tema "Rafzes" do "Promostyl" e a demonstras;ao de 

materiais encorpados, de qualidade nistica (genericamente apontados, isto e, para ambos 

os sexos) como as "madras", que devem manter urn aspecto mais primitivo (devido a 
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rusticidade dos fios retorcidos) e os "linhos", com "orientac;:oes orientais e ricos desenhos, 

em tons de ouro e cores quentes" (cores que, no entanto, foram consideradas por nos como 

quentes e terrosas: "camelo e tabaco, respectivamente). A rnesma orienta<;:ao de 

padronagem serve, tarnbem, para as "sedas nobres", outro material genericamente sugerido 

no tema. Mas existem ainda os tecidos fluidos e transparentes, como os "voiles" 

(genericamente sugeridos), cuja padronagem sugere "desenhos primitivos, com tendencias 

techno" e outros "leves", "vaporosos" e transparentes (ja especfficos ao segmento feminino, 

assirn como, novamente, a men<;:ao as r6.sticas "madras"). As estampas destes ultirnos, no 

entanto, giram em tomo de "flores ex6ticas" e "cashemires", alem da "inspirac;:ao indiana", 

sugeridas as camisetas femininas. 

Para os homens, M uma indicac;:ao de padroes de estamparias (propostas 

isoladamente) que inclui "listras" e "diferentes xadrezes" rnasculinos, "padroes 

marroquinos", "adamascados", "gravuras", "folhagens" e "bordados". 

No tema "Cultures", tarnbem do escrit6rio, a sugestiio esta em tomo de tecidos 

encorpados, tanto nlsticos ("tecidos naturais", mais a "suedine" e a "camurc;:a de strecht", 

apontados genericamente, e "camurc;:as" e "couro", s6 para os homens), como luxuosos 

("adamascados", genericamente sugeridos), mais os inovativos e as malharias ("nylon" e 

"tricO rUStiCO - tipo fuito a rniio ", SO para homens) e OS tecidos fluidos e transparentes 

(propostos de forma generica e bastante superficial: "transparencias "). 0 tema, ainda, 

ressalta o significative detalhe de "revelar o aspecto retr6grado dos tecidos", talvez atraves 

de alguns rnateriais (como, por exernplo, ernpregando o uso dos "adamascados" ou 

desenhos especfficos). Nesse sentido, as padronagens apontarn- de urna maneira geral -, 

para motivos florais ("flares gigantes ate muito pequenas, leves e doces"), "folhagens", 

"arabescos", "minigeotnetricos", "desenhos de gravatas", nmarroquinos", "vitrais", 

"geometricos" e "abstratos" (todos muito pequenos) e, s6 para as mulheres, desenhos de 

inspira<;:ao masculina, como as "traminhas listradinhas" e as "xadrezinhas", propostos para 

serem "tecidos moito femininos" (fluidos? encorpados?). Alem disso, a caracteristica de 

"fluidez" (subentendida a rnateriais e estilo) e muito ressaltada a este segmento. 

0 terna "Performances" tarnbem envolve - de maneira geral -, tecidos encorpados 

de caracterfstica nistica ("pique" e "pique com nylon"), como fluidos e transparentes 

("pique com efeito de transparencia"). Mas, existem, ainda (dentro da mesma orienta<;:ao, 
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para ambos os sexos), os tecidos inovativos (superficialmente mencionados como 

"materiais tecnol6gicos", sempre "graficos e dinfunicos", e "materiais que registrem bem

estar, suavidade, que tenham lycra e sejam anti-transpirantes") e as malharias 

(especificamente os "biles" que sao as "rnalhas estruturadas com muito nylon em sua 

forma~o", o "pique em moleton" e as "malhas de neoprene") com uma orienta~o 

especi:fica- sobre este ultimo- ao segmento masculino ("rnalha grossa"). 

Para os homens, entiio, acrescentam-se os tecidos colantes ("neoprene", junto com 

tecidos de "dupla face" e "brilhantes", caracteristicas principais dos tecidos sinteticos que se 

destinam a pratica do futebol, como o tema sugere) e, sobre as padronagens, os "desenhos e 

formas geometricas bicolores" (para a "moda golfe"). 

Ja para as mulheres (tambem para a "moda golfe"), os padroes remetem as listras 

verticais, sendo vistas, tambem, dentro de urna orienta~o mais geral, em "forma de 

bandeira" (no "estilo clubbwear em tons-sobre-tons"), "foscas" (quando 0 "espfrito e mais 

refinado") ou "leves" (para urn "look rnais citadino"). 

E, ainda, genericamente, temos os motivos escandinavos ( estrelas grandes e 

estilizadas), os "grafismos", os "circuitos eletronicos" (ambos para o snowboard) e os 

"grafismos egipcios" (que, apesar de serem exclusivamente sugeridos para os "deuses do 

estadios"- subentendendo o segmento masculino- e para atender ao estilo do "streetwear", 

encontra-se ligado a urna orienta~o geral). 

No terna "leones" (finalizando com o "Promostyl"), temos apenas tecidos 

inovativos, (como os mencionados pelo tema de forma mais geral, "novos rnateriais 

tecnol6gicos" e OS "de plastico" e as "redes", SO para OS homens). QuantO as padronagens, 

temos, genericamente, a orienta~o da linguagem grafica dos HQs., "onde os desenhos 

misturam colagem e futurismo", alem dos xadrezes e quadriculados "frescos" e , s6 para o 

universo masculino, os "figurativos" que se tornam "6pticos", as "texturas e padr5es 

gigantes com impressoes fotograficas", alem de urna forte "in:fluencia grafica". 

Junto a "Ciba", encontramos no primeiro terna, "Cultura Negra", que se refere ao 

segmento feminino, somente tecidos encorpados e nisticos ("linho", "ciinhamo", 

"panama", "seersucker", "cloqul", "knop", "granniti", ''jlamme"'' e "pique"), com a 

acentuada caracteristica de irregularidade nas superficies (resultando em efeitos de "favos 
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de mel", "escamas", "manchas" e "nervuras"). Ja as padronagens evocam os "simbolismos e 

sinais misticos" da "arte africana". 

0 outro tema feminino da empresa, "Volta a Burguesia", tamMm sugere os 

encorpados nisticos ("ottomans", "piques" e "granulados monocromicos", "coloridos" e 

"pequenos"), assim como encorpados Iuxuosos ("shantungs acetinados", "bouclis 

luminosos" e "chines com efeitos sofisticados dos fi.os"), os :lluidos e maleaveis ("crepes") 

e os tecidos sedosos (no entanto, propostos somente para blusas e mais apropriados, neste 

tema, para serem "sedas nobres"). Alias, a padronagem desses ultimos remetem as "listras" 

ou estampas a "La Pucci" ou "Lacroix". 

Ja o tema "Linguagem do Corpo" (o outro tema feminino da "Ciba") prefere os 

tecidos sinteticos de "desejavel e agrad:ivel manuseio" e com "reflexos met:ilicos e 

brilhantes" (caracterfsticas dos tecidos puramente sinteticos). Vamos considera-los, entao, 

como sendo parte do grupo de tecidos colantes, uma vez que se orientam para o fitness e o 

welness e, portanto, preferiveis para fazer gin:istica. Mas h:i, ainda, a men~o especffica 

sobre os tecidos inovativos (e "funcionais, de acordo com os novos padroes de conforto e 

bem-estar", como o "sparkiling nylon" eo "space dying effects", e as superficies que podem 

compor detaJbes emborrachados e plastifi.cados) e, particularrnente, as fusoes de materiais 

naturais com sinteticos (os quais, por sua vez, podem remeter a inumeras vari:iveis de 

tecidos, niio mencionados pelo terna e que, aqui, niio iremos explorar). 

Por Ultimo, encontramos no tema "Entre a Agua e o Ceu", a conclusiio sobre os 

materiais femininos, possibilidades que se agrupam a tecidos inovativos ("inovativos 

materiais, embora o tema niio menciona quais), tecidos :lluidos e transparentes (como as 

"finas cambraias de algodao, freqiientemente encontradas em misturas com sinteticos") e, 

por fim, "os fi.os cintilantes e tremeluzentes da viscose e da poliamida", que podem se 

encaixar tanto no parfunetro de tecidos Ouidos e maleaveis ( devido a qualidade dos fi.os, 

artifi.ciais e sinteticos, fi.nos e brilhantes ), como a tecidos encorpados, sejam eles mais 

nisticos ou luxuosos (dependendo do efeito que se pretende obter). 0 fato e que, se 

considerarmos tamMm as irnagens deste tema, podemos prestigiar, nos modelos expostos, 

uma grande maioria de tecidos encorpados (nisticos e luxuosos), alem daqueles que se 

demonstram fluidos e maleaveis. No entanto, niio vamos incluf-los nesta sintese, por niio 

ser possfvel identifi.ca-los, nero classifi.ca-los com precisao ). 
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Para os homens, a empresa programou, no tema "Saliio", tecidos encorpados de 

qualidade nistica ("Iii. com linho", os "granulados", "grannites", a "sarja" e a "gabardine", 

estes ultimos, ainda, apresentam um certo tipo de padronagem em suas superficies, que 

desenha linhas diagonais) e encorpados luxuosos (os "boucles", o "shantung" e o 

"bourette", sendo estes dois ultimos, "com mais duas ou tres fibras diferentes" 0 que pode 

lhes dar uma qualidade mais maleavel) e fluidos e maleaveis ("crepes", "Iii. com seda" e "!a 

com viscose"). As padronagens indicadas neste tema sao os desenhos "micro" ou "minis". 

No tema "Rua", os tecidos que se destacam sao, tambem, os encorpados nisticos 

("linho", tecidos "naturais", tecidos de superficie aspera, com aspecto de "palha" e 

"estruturas salientes"), os inovativos ("pl3stico", "vinil", "neoprene" e "borracha", sendo 

que esses do is ultintos tambem podem ser colantes). Tambem no tema "Cena", os tecidos 

encorpados nisticos tern presen~ garantida ("algodao", "Iii. com algodao" e "linho"), 

assim como os encorpados Iuxuosos ("espinha-de-peixe", "tweed" e "chevron", sendo 

estes sugeridos para a fabricac;:ii.o de temos), os fluidos e maleaveis ("las com viscose", "lii.s 

finissimas") e, ainda, as sedas (que dentro deste tema, vamos considerar como ''nobres"). 

Todos os rnateriais, no entanto, sao extremamente finos e macios. 

No ultimo tema masculino da Ciba, o "Sahara", a importiincia continua recaindo 

sobre os encorpados nisticos ("tecidos naturais", "sarja", "lona", "gabardines", 

"popelines", "linhos" e tecidos com efeitos de encolhimento e aspecto m6vel, como "palha" 

e "esteira"), mas tambem sobre os inovativos (tecidos funcionais, o "esay care" e o "water 

repellency") e, no caso, os fluidos maleaveis (''jerseys el3sticos"). As padronagens podem 

ser apenas sugeridas a parrir das imagens do tema, com listras e xadrez. 

A "Du Pont" coloca (para o segmento feminino) como relevantes no tema 

"Fibrosos", os tecidos encorpados nlsticos ("cilnharno", "algodao", "linho11
, "panama", 

"canvas"llona, "telados" e tecidos com "irregularidades nas superficies"), encorpados 

luxuosos ("shantung" e outros luminosos que podemos acompanhar nas imagens), as 

malharias ("malharia com pondo duplo") e a seda mais nistica ("seda aspera"). Tambem 

no tema "Suculento", aparecem os encorpados nisticos (tecidos com efeitos "plissados" e 

"enrugados", "ottomans", "piques") e os encorpados luxuosos ("veludo"), assim como os 

tecidos tluidos e maleaveis ("crepes") e os fluidos transparentes ("semi-transparencias"). 

Este tema, porem, sugere tecidos brilhantes e cintilantes que, hipoteticamente, devido a sua 
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constru~o textil, com fios sinteticos e artificiais ( ou mesmo naturais, se provenientes da 

seda), podem (certamente) tanto se enquadrar em padroes de tecidos encorpados mais 

luxuosos, como fluidos (maleaveis ou transparentes), colantes (sendo pouco provaveis 

neste tema) ou, ainda, nas malharias. A13 imagens do tema, no entanto, demonstram, 

apenas, tecidos encorpados mais luxuosos (devido ao brilho) e urn pouco de malharia. A 

indi~ao sobre padronagem aparece com os "estampados frescos com motivos de frutas, 

flores ex6ticas e vegeta~o exuberante". 

0 mesmo acontece como tema "Po lido", que alerta sobre a superficies dos tecidos, 

"opacas ou acetinadas", mas olio indica claramente os tecidos. No entanto, se recorrermos 

as imagens deste tema e as informas:oes de seu discurso, fica fiicil perceber que, aqui, 

tratam-se de tecidos encorpados nisticos (pois apresentam efeitos que dao densidade ao 

tecido, como "drapeados consistentes", "ligamentos fecbados", "construy5es compactas"), 

mas tambem, encorpados luxuosos (devido ao fio lycra e, possivelmente, outros sinteticos, 

que imprimem uma aparencia mais luminosa aos tecidos apresentados). 

Enfim, no Ultimo tema da empresa, "Espumante", se considerarmos, tambe:m, as 

imagens e o discurso temlirio, entendemos que os tecidos abordados tratam-se, quase que 

totalmente, de malharias e, muito pouco de tecidos encorpados nisticos (como o tema 

sugere). Isto, talvez, devido a qualidade dos efeitos propostos por este tema ("ondulay5es", 

"plissados", "gofrados", "efeitos triditnensionais", "atoalbados", etc.) que, apesar de 

poderem ser aplicados tanto em tecidos planos como em malbas, revelam-se muito mais 

interessantes e irreverentes nestes uhitnos (conseqiientemente, vern atender muito melhor 

as demandas deste tema). 

Os tecidos do veriio 97 

Entre o "Promostyl", aparecem com igual itnportfulcia em tres dos temas, os tecidos 

encorpados de qualidade nistica e os tecidos fluidos transparentes ("Raizes", "Cultures", 

"Performances"). Em seguida, com igual valor, estao os tecidos inovativos ("Cultures", 

"Performances", "leones") e, com menor itnportfulcia, as malharias ("Cultures" e 

''Performances"), os tecidos colantes (''Performances"), as sedas nobres ("Raizes") e os 

encorpados luxuosos ("Cultures"). 
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E interessante dizer, ainda, que algumas indicas:oes do escrit6rio sao dirigidas 

somente para os homens, como a sugestao de certos tipos de materiais encorpados nisticos 

("camurya" e "couro"/"Cultures"), colantes (os tecidos de "dupla face" e "brilhantes", de 

"neoprene" e da propria sugestao de "colantes", todos no tema "Perfortnances"), inovativos 

("plastico" e "redes"/"fcones" , "nylon"I"Cultures", "neoprene"/"Perfortnances") e 

malharias ("malha grossa"/"Perfonnances", "tricos nisticos"/ "Cultures"). 

0 mesmo acontece com o segmento feminino, com tecidos encorpados de 

qualidade nlstica (as "madras"/"Raizes") e os lluidos transparentes ("leves", "vaporosos", 

"transparentes"/"Raizes"). 

A "Ciba" tambem se interessa mais pelos tecidos encorpados e nisticos, presentes 

em seis de seus oito temas (as exceyoes sao os temas feminines "Linguagem do Corpo" e 

"Entre a Agua e o Ceu", afirmas:lio que nao podemos fazer com seguranya devido as 
sugestoes do tema. De urna forma mais ponderada, no entanto, sao sugeridos os tecidos 

fluidos e maleaveis (que podem ser encontrados em quatro temas: "Volta a Burguesia", 

"Salao", "Cena" e "Sahara"), seguidos pelos inovativos (tambem em quatro temas, 

"Linguagem do Corpo", "Entre a Agua e o Ceu", "Rua" e "Sahara"), os encorpados 

luxuosos (vistos em tres temas, "Volta a Burguesia", "Saiao" e "Cena"), as sedas mais 

nobres (dois temas, "Volta a Burguesia" e "Cena") e os tecidos colantes (dois temas, 

"Rua" e "Linguagem do Corpo") e, por tiltimo, os fluidos e transparentes (urn tema, 

"Entre a Agua e o Ceu"). Nao aparecem, portanto, as malharias, salvo a sugestao que se 

faz ao tecido - a "malha de algodao" - para confeccionar as camisetas masculinas, no tema 

"Cena". 

E relevante, porem, que entre os temas, todos os tecidos sao igualmente propostos 

para os segmentos feminino e masculine. As 6.nicas exceyoes giram em tomo das 

orientas:oes da "Ciba", que se refrem aos tecidos fluidos e transparentes ("cambraias 

finissimas"), sugeridos s6 para as mulheres (no tema "Entre a Agua e o Ceu ") e os colantes 

( emborrachados e neoprene, no caso, tema "Rua") s6 para homens. 

A "Du Pont" finaliza, mantendo a mesma preferencia por tecidos encorpados e 

nisticos ("Fibroso", "Suculento", "Polido" e "Espumante") mas tambem, variando as 

ops:Qes com tecidos encorpados e Iuxnosos (encontrados nos mesmos temas anteriores, 

exceto "Espumante") e, numa propor<;ao menor, entao, com as malharias ("Espumante" e 
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"Fibroso"), tecidos fluidos, maleaveis e transparentes ("Suculento") e com as sedas 

nisticas ("Fibroso "). 

Assim, pode-se dizer que o verao de 97, pode ser caracterizado pela predominancia 

dos tecidos encorpados, considerados nisticos (presentes em l3, dos 16 temas) e, de certa 

forma, pelos encorpados Iuxuosos, pois tambem estiio em quase a metade deles (7 temas). 

Muito importante, porem, e a caracterfstica de irregularidade na superffcie da maioria 

desses tecidos, como os efeitos de enrugamentos, arnassamentos, granulados, plissados, de 

ondula~roes, escarnas, nervuras, etc. Outros aspectos significativos sao as trarnas "teladas", 

em que os ligamentos da constru~ textil sao muito abertos e "m6veis", dando a aparencia 

de nisticas esteiras de palha a alguns dos materiais e, ainda, o padrao "empoeirado", 

desgastado e envelhecido que pretendem denotar viirios deles. 

Mas, urn outro tipo de tecido, de igual valor que os anteriores, sao os inovativos 

(presentes tambem em 7 temas) mostrando a for~ de novos produtos, de onde se retira, 

sem duvida, beleza, qualidade, conforto e inusitadas utiliza~roes. 

Em seguida, aparecem, juntos, os tecidos fluidos maleaveis e Ouidos e 

transparentes (em 5 temas), tambem demonstrando muita importiincia neste contexto e, 

certamente, nao s6 devido as caracteristicas de conforto e cairnento, mas, sobretudo, pela 

capacidade tecnol6gica de imprimir outros fios (sinteticos, na maioria) a constru~o textil 

Tal qualidade, no entanto, nao e privilegio s6 dessa tipologia de material (fiuido maleavel), 

pois tambem foi encontrada em outros tipos de tecidos (encorpados nisticos e Iuxuosos, 

por exemplo ). 

Vale dizer, ainda, que a tecnologia textil vern ampliando o leque de tecidos e a sua 

conseqiiente aplica~o, o que, anteriormente, restringia muito a adequa~o da constru~ 

textil e a rnodelagem da roupa (ou seja, quando, M algum tempo, encontravamos, por 

exemplo, somente, "crepes" mais duros, portanto, mais encorpados, hoje encontramos o 

mesmo tecido extrernamente mais leve e macio, estendendo, assim, a utiliza~o deste tecido 

emcamisas, ou mesmo cal~ e vestidos mais "soltinhos" e confortaveis). 

Estes materiais, portanto, ficam a frente, apenas, das malharias ( 4 temas ), das sedas 

nobres (3 temas), dos tecidos colantes (3 temas) e das sedas consideradas mais nisticas 

("asperas", l temas). 

Temos, assim, entre os temas, os seguintes tecidos em ordem de predominancia: 
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Encorpados nisticos: segmento masculino: "Iii com linho", "granulados", "grannites", 

"gabardine", "linho", tecidos "naturais", tecidos de superficies aspera com aspecto de 

"palha" e "estruturas salientesn, "algodao", "la com algodao", "sarja", "lona", "popelines", 

"tecidos com efeitos de encolhimento e aspecto m6vel como palha e esteira", "camun;:as", 

"couro"; 

segm.ento feminine: "linho", "c3.nhamo", "panama", !!seersucker", 

ncloqui", "knop'', "grannite"", "flamme"'", "piques", "ottomans", "granulados monocrOmicos, 

coloridos e pequenos", "algodao", tecidos com efeitos "plissados", "enrugados", "drapeados 

consistentes", "ligamentos fechados", "construs:5es compactas", efeitos como "ondulas:5es", 

"plissados", "gofrados", "efeitos tridimensionais", "atoalhados", "madras", tecidos com 

"irregularidades nas superficies", "telados", "canvas"; 

orienta~o gerat "madras", "linhos'', "tecidos naturais", 

"suedine", "camurs:a de strecht", "pique", "pique com nylon". 

Encorpados luxuosos: segmento masculino: "sJuzntung", "boucles", "bourette", "espinha

de-peixe", "tweet!', "chevron" (estes tres ultimos para a fabricas:iio de temos); 

segmento feminino: "sJuzntungs acetinados", "boucles luminosos", 

"chines com efeitos sofisticados dos fios", "veludos"; 

orientas:iio geral: "adamascados". 

Inovativos: segrnento masculino: "p.Iastico 11
, "vinil", "neoprene", "borracha", "easy care", 

"water repellency", "nylon", "de phistico", "redes"; 

segmento feminino: "inovativos materiais", "funcionais, de acordo com os 

novos padr5es de conforto e bem-estar", "sparkling nylon", "space dying effects"; 

orientas:iio geral: "materiais tecnol6gicos", "materiais que registrem bem-estar, 

suavidade, que tenham lycra e sejam anti-transpirantes", "novos materiais tecnol6gicos". 

F1uidos e maleaveis: segmento masculino: "Iii com seda", "crepes", "lii com viscose", "liis 

finissirnas", "jerseys elasticos"; 

segmento feminino: "crepes"; 
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orientasiio geral: nao M. 

Fluidos e transparentes: segmento masculino: nao M. 

segmento femilrino: "finas cambraias de algodiio freqiientemente 

encontradas em misturas com sinteticos", "semi-transparencias"; 

orientasiio geral: "voiles", "transparencias", "pique com efeito de 

transparencia". 

Malharia: segmento masculino: "trico nistico, tipo feito a mao", "malha grossa"; 

segmento feminino: "malharia com ponto duplo", malbaria com efeitos 

"tridimensionais", "ondula90es", "plissados", "gofrados", "boucles"; 

orientasiio geral: "biles, malhas estruturadas com muito nylon em sua 

fonnasiio", "pique em moleton", "malhas de neoprene". 

Tecidos colantes: segmento masculino: "neoprene", "borracha", tecidos com "dupla face e 

brilhantes"; 

segrnento feminino: tecidos "sinteticos", "com desejavel manuseio", 

"refl.exos met:ilicos" e "brilhantes" (caracteristicas dos tecidos 100% nylon); 

orientasiio geral: nao M. 

Sedas nobres: segmento masculino: "sedas" (subentendendo o carater do tema "Cena"); 

segmento feminino: "sedosos" para blusas (subentendendo 0 carater do 

tema "Volta a Burguesia"); 

orientasiio geral: "sedas nobres". 

Sedas nisticas: segmento masculino: nao M; 

segmento feminino: "seda :ispera"; 

orientasiio geral: "nao M". 
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As Padronagens do Verno 97 

Embora tenhamos uma abundancia de sugestoes sobre materiais, o mesmo nao 

acontece com as padronagens, que parecem nao figurar entre as maiores preocupas:oes das 

tendencias de moda das empresas (e, sendo assim, nao vamos colocar em ordem de 

predominilncia entre os temas, somente divisao entre os sexos). Vale ressaltar, ainda, que 

algumas das padronagens estao ligadas a um tecido ou tipo especffico de estilo. 

Assim, considerando as sugestoes mais relevantes (que encontramos em poucos 

temas), vemos que os principais motivos (desenhos e estampas) estao em tomo de: 

Motivos primitivos africanos (primitivos) e orientais: 

segmento masculino: "padroes marroquinos"; 

segmento feminino: "simbolismos e sinais 

misticos da arte africana", "inspiras:iio indiana para carnisetas ... ", "cashemires" para os 

voiles"; 

orientas:iio geral; "ricos desenhos em tons de 

ouro e cores quentes" para os "linhos" e as "sedas nobres", e "grafismos egipcios" para o 

"streetwear". 

Motivos ftorais: segmento masculine: nao M; 

segmento feminino: "flores ex6ticas", "estampados frescos ( ... ) com 

motivos de( ... ) flores ex6ticas"; 

orientas:iio geral: "flores gigantes ate muito pequenas, leves e doces ... ". 

Motivos de vegeta~o: segrnento masculino: "folbagens"; 

segmento feminino: "estampados frescos ( ... ) e vegetas:iio 

exuberante ... "; 

orientas:iio geral: "folbagens". 

Motivos rebuscados ou barrocos: segmento masculino: "padroes adamascados", 

"bordados"; 
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segmento feminino: "estampas a ]a Pucci" ou 

"Lacroix" para blusas em tecidos sedosos; 

orienta<;iio geral: "arabescos n. 

Motivos miniaturizados: segmento masculino: desenhos "micro" ou "minis" e a propria 

constru<;iio textil da sarja e gabardine, "padroes marroquinos"; 

segmento feminino: "desenhos de inspira<;iio masculina", como 

as "traminbas listradinbas" e as "xadrezinbas"; 

orienta<;iio geral: "minigeometricos", "desenhos de gravatas", 

"marroquinos", "vitrais", "geometricos" e "abstratos", todos "muito pequenos". 

Listras diversas: segmento masculine: as listras, conforme a imagem do terna "Sabara", 

"listras masculinas"; 

segmento feminino: "listras verticais" para "a moda golfe", "listras 

elegantes n; 

orientac;:ao geral: "listras verticais" em "forma de bandeira no estilo 

clubbwear, em tom-sobre-tom", "listras foscas" para urn "espfrito mais refinado" e "listras 

leves" para urn n look mais citadino n. 

Xadrezes: segmento masculino: diferentes xadrezes masculinos", o xadrez considerando as 

imagens do tema "Sabara"; 

segmento feminino: "madras"; 

orienta<;iio geral: "madras", "xadrezes e quadriculados frescos". 

Motivos escandinavos (estrelas): somente orientac;:ao geral 

Motivos de "circuitos eletronicos" para o snowboard: orienta<;iio geral 

Motivos de "grafismos" e "gnificos e dinilmicos", para os materiais tecno16gicos e 

"grafismos egipcios" para o streetwear", todos para orienta<;:ao geral 
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Motivos de "linguagem gnifica dos HQs., onde os desenhos misturam colagem e 

futurismo", para orienta~o geral 

E, especificamente para o segmento feminine, os motivos de frutas " ... estampados 

frescos com motivos de frutas ... " e, para o masculine, as "gravuras", "os figurativos" que 

se tomam "opticos", as "texturas e padriies gigantes com impress()es fotognificas" e 

"influencia gnifica", e os "desenhos e formas geometricas bicolores" para a "moda 

golfe". 

As empresas e os estilos 

Aqui nos organizamos, dentro de alguns segmentos de moda, os vanos estilos 

observados nos temas estudados, atraves de seus discursos e imagens. Assim, vamos 

encontrar um estilo que se adequa ao ctassico, quando verificarmos as roupas para ocasioes 

ruais forruais e que acabarao integrando tambem a Alta-Costura; o nistico, que vai amparar 

padr6es etni.cos, militares, safari e outras propostas vindas de urn arnbiente ruais in6spito ou 

ex6tico; retro, que ira remeter a estilos de decadas passadas; futurista e ltidico, as roupas 

de design arrojado, que incluem o segmento ciber e clubberwear, mas tambem aquele 

divertido e provocative; minimalista, leia-se estilo clean, limpo, uniforme; o casual ao 

estilo da roupa do dia-a-dia (que inclui o segrnento do casualwear); o esporte, a roupa 

ruais esportiva, descompromissada, ou diretarnente relacionada a algum tipo de esporte 

(remetendo, conseqiientemente, ao sporstwear) e o sensual, que remete as roupas fluidas 

que delineam o corpo e, portanto, mais dirigidas ao segmento feminino. 

0 "Bureau Promostyl" apresenta, portanto, sugest6es que se voltam ao tema 

"Rafzes", para o estilo rtistico, no qual prop5e o utilitywear (que respeita a funcionalidade 

de roupas como "vestidos, casacos, blus6es, coletes, cal~s, com muitos bolsos e tendo 

como influencia as roupas de pesca e dos pilotos de ca~"), atendendo a ambos os sexos, e 

o comfortwear ("camuflagens militares", "silhueta longilfnea/militar" e as "enormes 

jaquetas com capuz"), sornente para os homens e, para as mulheres, os padr6es etnicos -

chiques- e o "afro-clean". Os acess6rios sao genericamente sugeridos num estilo retro, 

atraves dos cal.,;ados ("Bico quadrado. Sempre.") e, tambem, das "sandalias que parecem 

envelopes". 
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No tema "Cultures", o "Bureau" orienta a criayao atraves do estilo retro (para as 

mulheres "cal<;as compridas, longas, rendilhadas, retros", que nos remete a decada de 70 e, 

para os homens, o "chique e o natural com leves referencias aos anos 70"); do sensual 

("fluidez", s6 ao segmento feminine) e minimalista (para o masculino). Quanto aos 

acess6rios, o estilo retro predomina, pelo menos para as mulheres ("salto alto e bico 

quadrado"). 

0 tema "fcones" (ainda do "Promostyl") sugere o estilo minimalista e o prop6e 

dentro de urna orienta~o geral ("clean, limpo, de efeito uniforme, as roupas parecem de 

laborat6rio"), mas tambem s6 para o segmento feminino ("conforto, funcionalidade e 

design limpo). Tarnbem inclui- com muita importancia neste tema- o estilo ludico, tanto 

de forma generica ("corrente tecnho, moda andr6gena, clubbwear"), como especificamente 

para o segmento feminine ("clubbwear" e a "liberdade frou-frou: minibabadinhos, 

rendinhas, bordadinhos" e "cigarretes") e masculine ("clubbwear", "blusinhas" e o "corte 

arredondado"- nos barrados ego las-e, ainda, as camisetas superpostas- "superposi~o de 

redes" -, para deixar a silhueta aparente), alem de sugerir nos acess6rios, o mesmo estilo 

"clubber", como as "sandalias bern coloridas" e os solados de corti~ para as meninas e os 

"tenis, sapatos sem cadar~os com velcro" e os "chine los compensados", para os meninos. 

No ultimo tema do "Promostyl", o "Performances", os estilos se restringem ao 

esporte, o futurista e o retro nos acess6rios. 

0 primeiro segmento de moda, porem, divide-se em 'esportes elitistas', os quais sao 

direcionados genericamente ("moda ruiutica", "ca~ e pesca no estilo ingles e irlandes"); 

tambem para as mulheres (criquet/"feminilidade com sofisti~o", "golfe"/"vestidos poles" 

com "listras verticais", "fitness"/"cores e forrnas mais duras"); em esportes considerados 

'mais radicais', propostos, de forma geral, ("skillwear"/"inspira~o nos cosmonautas e 

pilotos de F6rmula I" e "snowboanf') e somente ao segmento masculine 

("streetwear"l"novos acolchoados/"deuses do estiidio" e as "vestimentas dos treinos de 

box"); e outros (ainda exclusives para os homens, futebol!"dupla face e colantes, brilhantes 

e com maxi blusas com neoprene", surf/"gorros muito grandes", mountain bike/"trajes do 

guerreiros antigos", basket/"malha grossa", alterofilismo). 
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Quanto aos acess6rios, o tema prefere os estilos futurista ("sapatos com vertentes 

tecnol6gicas, tipo cosmonauta, que parecem patins" e tenis "Pumma") e retro ("sapatos 

com bico quadrado- anos 60). 

Nos temas femininos da "Ciba", o "Cultura Negra", embora aponte que o estilo a ser 

trabalhado deva ser "autentico e original, sem ser nistico ou grosseiro", concluimos que 

devido aos tecidos utilizados (todos encorpados e nisticos), o que se prop6e e, justamente, 

urn estilo mais nistico. No entanto, mais delicado e pessoal (detalhadamente construfdo) 

uma vez que o segmento a que se dirige eo femiuino. Ja o "Volta a Burguesia" vislumbra 

tanto o estilo cliissico, como o retro, pois as pes:as de vestuano mencionadas pelo terna 

trazem de volta da decada de 50, o "c!assico duas pes;as", o "temo" eo "vestido cocktail". 

Por outro lado, os temas "Linguagem do Corpo" (como remete ao universo 

esportivo fitness e wetness), se adequa ao estilo esporte e o ''Entre a Agua e o Ceu" ao 

minimalista (das "roupas simples e singelas ... "). 

Os temas masculinos da empresa voltam-se para os estilos cbissico e retro 

("elegancia formal dos anos 30 e 40" e "urua individual e pessoal interpreta~o que se volta 

para o comes;o do secnlo") em "Saliio"; o futurista ("ciber looks", "look tecnico e 

futurista ... ", "interpretas:oes altamente originais e irnaginativas"), no "Rua"; cbissico e urn 

casual rnais refinado em "Cena" (pela possibilidade de extensiio de tecidos rnais luxuosos a 

este ultimo); e, por ultimo, a repetis:ao do estilo casual, no "Sahara", no entanto, mais 

nistico e confonavel, ( devido aos tecidos utilizados - a maioria encorpados e nisticos -, e a 

men~o que se faz aos estilos militar e safari). 

A Du Pont apresenta em seus temas "Fibrosa" ( considerados ao segmento 

feminino), urn estilo nistico (proveniente do "estilo colonial com sabor cubano" e "pelas 

novas propors:oes" que vern em "formas masculinas nurna versiio ferninina", os ternos, 

pantalonas, vestidos e tliuicas); "Suculento", os estilos cliissico (das "formas sofisticadas" 

da "Alta-Costura ... "), possivelmente, o casual (se considerarmos as forrnas 

esteticasjsilhuetas que o tema desenhou em irnagens); o bidico e o sensual (" ... ou bern 

divertidas e vivas", devido ao carater do tema, cores e rnateriais sugeridos ); "Polido", os 

estilos c!assico (" ... a dimensiio dos volumes sao importantes tanto para a Alta-Costura ... "), 

o esporte (" ... como para os tipos esportivos ... ") eo casual (" ... ou para os rnais casuais"); e, 

no "Espumante", estilos minimalista, e tamoom, (muito possivelmente), o casual 
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(considerando os desenhos de silhuetas do tema), mais os estilos hidico e sensual 

("co~6es extravagantes e divertidas tanto em tecidos planos como em malharia"). 

Os estilos do veriio 97 

0 que vemos acontecer, entao, de uma forma sintetica, e uma pulveriza~o de 

estilos diferentes (sempre dirigidos para ambos os sexos, onde se ve uma Unica exce~o, do 

estilo sensual so para mulheres) entre os temas. 

No entanto, prevalece em sete deles, o estilo cllissico ("Raizes" para o segmento 

masculino, "Volta a Burguesia", "Cena", "Saliio", Suculento" e "Polido") e o retro 

("Cultures" para ambos os sexos, "Volta a Burguesia" e "Saliio", mais os acess6rios 

sugeridos a ambos os sexos nos temas do "Promostyl", "Raizes", "Performances" e 

"Cultures") e, se levarmos em considera~o mais as nossas suposi~es (nos temas 

"Suculento" e "Espumante"), o estilo casual vern logo em seguida completando, assim, 

cinco temas (''Po lido" e "Cena", para urn casual mais refinado e "Sahara", mais nistico). 

Tambem aparecem com muita importancia o estilo minimalista, em quatro temas 

('icones", segmento feminino e dentro de uma orienta~o geral, "Cultures", s6 para 

homens, "Entre a Agua e 0 ceu" e "Espumante", ambos para 0 segmento feminino). Logo 

atras vern os estilos futurista ("Rua", segmento masculino; mais os acess6rios dos temas 

''Performances"e "fcones"); esporte ("Performances" para os segmentos feminino e 

masculino, ''Linguagem do Corpo" e "Po lido", s6 para o feminino ); o riisti.co ("Raizes" 

para ambos os sexos, "Cultura Negra" e "Fibroso"); o sensual (encontrado no "visual 

fluido" do tema "Cultures", para o segmento feminino; e nos temas "Suculento" e 

"Espumante") e o hidico ("fcones", segmentos masculino e feminino e dentro de uma 

orienta~o geral, "Espumante" e "Suculento"). 

Temos, portanto, por ordem de predo!Jlinancia, os seguintes estilos: 

Estilos ctassico e retro: segmento masculino: "classico basico mais moderno", o "chique e 

o natural com leve referenda aos anos 70" mas, "refinados sempre", a "elegancia formal 

dos anos 30 e 40" e uma "individual e pessoal interpre~o que se volta para o come<;<> do 
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seculo", "o temo", a "elegancia formal", as "composis;oes luxuosas e bastante refinadas, em 

forma de urn autentico dandy", "look sofisticado, luxuoso, pretensioso"; 

segmento feminine: "calyas longas, rendilhadas, retros", o "estilo 

luxuoso da decada de 50", o "clissico duas peyas", o "vestido cocktail", o "temo" feminine, 

"formas sofisticadas da Alta-Costura", "a dimensao dos volumes sao importantes tanto para 

a Alta-costura. .. ". 

orientayao geral: nao M; 

acess6rios: nos calyados, o "bico quadrado" e as "sanctalias 

envelopes", "salto-alto", "bico quadrado", "sapatos com bico quadrado (anos 60)". 

Estilo casual: segmento rnasculino: "um look casual das horas de lazer" (mais nobre) e 

"casualwear" do homem de Marlboro (mais nistico, comportando ainda o estilo militar e 

safari); 

segmento feminino: "a dimensao e os volumes sao importantes ( ... )para os 

tipos mais casuais ... ", 

orientayao geral: nao M. 

Estilo minimalista: segmento rnasculino: "minimalista", 

segmento feminino: "funcionalidade, conforto, estilo para um design 

limpo, clean ... ", "visual minimalista, roupas simples e singelas, mas refinadas e 

sofisticadas", "confecs;oes ( ... ) minimalistas"; 

orientayao geral: "clean, super limpo e de efeito uniforme. Roupas que 

parecem de laborat6rio". 

Estilo futurista: segmento masculino: "streetwearlmerecem um estilo futurista com 

grafismos egfpcios e novos acolchoados", "ciber looks", "look tecmco e futurista, quase 

exagerado no futuro", "interpretay5es altamente originais e imaginativas"; 

segmento feminino: nao M; 

orientayao geral: nao M; 
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acess6rios: "chinelos", "sapatos que perdem cadari(OS, o fechamento e 

rapido, com velcro", "muito velcro", "sapatos com vertentes tecnol6gicas, tipo cosmonauta, 

que parecem patins", "tenis Pumma"; 

Estilo esporte: segmento masculino: "streetwear ... ", "vestimentas dos treinos de box", "o 

futeboVdupla face, brilhantes e colantes, maxiblusas com neoprene", surf/''aspectos 

m6rbidos, gorros muito grandes", "bikersltrajes dos guerreiros antigos. Motocross", 

"basket/malha grossa", "todo urn estilo que enaltece os mlisculos sera forte, tendo como 

referencia o alterofilismo. Essa roupa vai valorizar o corpo sem ser grudenta"; 

segmento feminino: "criquet/feminilidade com sofistica~o", 

"golfe/vestidos polos com listras verticals", ''fitness/com cores e formas mais duras", 

"wetness", ''fitness", "a dimensii.o e os volumes sii.o importantes ... " nos " ... tipos esportivos". 

orienta~o geral: "moda nautica", "ca~ e pesca no estilo ingles e irlandes", 

"skillwear/inspira~o nos cosmonautas e pilotos de Formula I", "snowboard''. 

Estilo rUstico: segmento masculino: "comfortwearlcamuflagens militares,enormes jaquetas 

com capuz, silhueta longlinea/militar"; 

segmento feminino: "afro-clean", "etnico-chique", "estilo autentico e 

original, sem, no entanto, ser grosseiro ou nistico", "estilo colonial com sabor cubano, 

ternos, pantalonas com tlinicas, pantalonas e vestidos com novas propor~es, formas 

masculinas numa versii.o feminina"; 

orienta~o geral: "utilitywearlvestidos, casacos, blusoes, coletes, cals<1s, 

com muitos bolsos, tendo como influencia as roupas de peaca e dos pilotos de ca~". 

Estilo hidico: segmento masculino: "estilo clubbwear: pequenas blusinhas usadas com 

chinelos compensados", corte arredondado para os homens", "M superposi~o de redes 

deixando, qnase sempre, as silhuetas transparentes"; 

segmento feminino: "liberdade frou-frou: mini babadinhos, rendinhas, 

bordadinhos", "cigarretes", "babadinhos", "funcionalidade, conforto, estilo ( ... ) gozado e 

funcionalao mesmo tempo", " ... formas ( ... ) bemdivertidas ou vivas ... ", " ... confec~es rnais 

extravagantes e divertidas, tanto em tecidos pianos como em rnalharia."; 
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orienta~ao geral: "espfrito clown, estilo bi6nico ("bionic"), importante ato da 

corrente techno"; 

acess6rios: " ... chlnelos compensados ... ", "corti~ nos acabamentos e nos 

saltos de sandalias bern coloridas. 

Estilo sensual: segmento masculino: nao h:i; 

segmento feminino: " ... formas ( ... ) ou bern divertidas ou vivas", 

" ... conf~oes mais extravagantes e divertidas, tanto em tecidos pianos como em 

malharia.'', "fluidez"; 

orienta~o geral: nao h:i. 
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Considera~oes Finais 

0 panorama que temos, portanto, para a primavera/verao 97, e a formata91iO de 

alguns ambientes que passam a abrigar as suas respectivas tendeneias dentro daquilo que 

chamamos ser urn perfil nistico ( ou mais primitivo ), romfultico, esportivo, sensual, discreto, 

ludico, futurista, minimalista, idealista, excentrico e egocentrico. Todos, hipoteticamente, 

vindos de sentimentos humanos (carencias soeiais) e que intuem a adequa91io de 

determinados rnateriais, cores e estilos. 

Muito importante, porem, e ( ao considerarmos OS temas) 0 direcionarnento das 

tendencias de rnoda que se faz para ambos os sexos. 0 que vemos, entao, e que os perfis 

nlsticoslprimitivos ("Raizes", "Cultura Negra", "Sahara" e "Fibroso"), romiintico e 

retr6grado ("Cultures" , "Volta a Burguesia", "Saliio"), futurista, bidico e asseptico 

(''leones" e "Espumante"), esportivo ("Performances", "Linguagem do Corpo" e "Rua"), 

egocentrico/excentrico/narcisistico ("Linguagem do Corpo" e" Cena"), ludico (''leones", 

"Suculento" e "Espumante") parecem caber muito bern aos segmentos masculino e 

feminino. No entanto, uma essencia tem:lria mais sensual ("Suculento"), idealista ("Entre a 

Agua eo Ceu") e discreta ("Polido") se adequa, somente, ao sexo feminino. 

No entanto, entre as cores, todos os tons apresentados se apropriam para ambos os 

sexos e, quanto aos materiais, o consenso nas sugest5es s6 niio foi total devido a Unica 

proposta de "seda lispera", dirigida as mulheres. 

As padronagens e estampas acompanham quase o mesrno raeiocfnio, sendo que as 

unicas divergeneias se verificam nas estampas de frutas ("Suculento"), propostas s6 para 

as mulheres e as "gravuras" ("Raizes"), os "efeitos 6pticos" (''leones") os "padroes 

fotognificos gigantescos" (''leones"), e as "formas geometricas" ("Performances") s6 

para os homens. E, ternos, ainda, o elemento "estilo" que, mesmo dividindo-se em alguos 

segmentos de moda, e faeilmente eneontrado para os dois sexos: cllissico, retro, casual, 

esporte, rUstico, ludico, minimalista. Porem, o "estilo sensual" ( cuja principal 

caracteristica e o visual "f!uido", "liinguido", escorregadio) e dirigido exclusivamente para 

o segrnento feminino e, o futurista, somente ao masculino. 

E interessante tambem notar que, a partir dos esti!os sugeridos, podemos entender (e 

rnesmo prever) os segrnentos de moda que sao propostos para ter uma vida uti! mais 

267 



"dunivel" (portanto, menos suscetiveis as "alteras;oes" sazonais) e aqueles que estiio 

fadados a rapidez das mudan~ da moda. Pois, uma vez de acordo com os cronogramas de 

fabricas;ao do vestuano (vide a organizas;ao necessaria demonstrada por Carlos Simoes, na 

pagina 51), as roupas basicas tern ciclos longos de fabricayao; as tradicionais e classicas, 

ciclos medios; e as criadas para a vauguarda, ciclos curtos. 

Dentro dessa l6gica, entiio, os estilos nistico/primitivo, minimalista e casual ficam 

dentro da fabricas;ao de p~ basicas; o romantico e o retro, dentro das pes;as tradicionais e 

c!assicas, e os estilos futurista, ludico, sensual e esporte, dentro da fabricayao de pe~ de 

vaugnarda, sendo que estes dois tiltimos (alem do retro), podem, ainda, se adequar 

perfeitamente ao ciclo Iongo, das pes;as consideradas b:isicas. 

Quanto as imagens que nos sao oferecidas como apoio a imersao discursiva das 

tendencias de moda, podemos, ainda, afirmar que a grande rnaioria funciona como urn 

quinto elemento: o de ilustras;ao dos temas das tendencias de moda. 

No caso do ''Promostyl", sao quatro "paineis" que representam (atraves de urna 

montagemcom vanas fotografias) o espfrito de seus temas, portanto, o seu "perfil temano", 

subentendendo (somente aos profissionais da area) o estilo a que corresponde o seu 

respectivo segmento de moda: rnais esportivo, rnais rtistico, rornantico, divertido ... E, 

talvez, rnateriais e cores, urna vez que esses elementos estao intrfnsecos as roupas e figuras 

apresentadas. 

A "Du Pont" vern com este mesmo objetivo, representando seus ternas atraves de 

fotografias. Figuras que possam, nao s6lembrar o perfil tem:irio, mas tambem se aproximar 

as caracteristicas fisicas dos tecidos sugeridos para serem produzidos. Nesse sentido, entiio, 

apesar de demonstrarem urn pouco das silhuetas que podem ser trabalhadas, M urna 

concentras;ao maior de fotos de tecidos, cujas superficies sao bern apresentadas nas fotos. 

No entanto, nada muito esclarecedor, urna vez que apresentam um leque reduzido de 

ops:Oes visuais. 

A "Ciba", no entanto, em seus "paineis de tendencias" parece querer demonstrar urn 

pouco de tudo: in.fluencias, cores, estilos e rnateriais/padronagens ( os tiltirnos, porem, 

consideraudo os tecidos que sao vistos nas roupas). Fica em debito, entretanto, a precisao 

desta demonstras;ao, pois os tinicos elementos esclarecedores sao as vanas cores e 

harmonias disponibilizadas nas fotografias das amostras de tecidos dos "paineis" 
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(utilizadas, por sua vez, para demonstrar somente cores e niio tecidos). As montagens feitas 

a partir das fotografias que se encontram ao centro dos "paineis de tendencias", sem duvida, 

remetem ao "espfrito" de cada tema (portanto, ao seu ''perfil temario") e a alguns dos 

estilos proclamados. Ou melhor, a ideia desses estilos. No entanto, sao imagens pequenas e 

inacessfveis a detalhes e, assim, mais ilustrativas que explicativas. 

0 mesmo podemos dizer das cartelas de cores (da "Ciba"e "Du Pont"), as quais 

oferecem, somente, urn resumo das principais familias cromaticas com que os profissionais 

podem trabalhar. 

Assim, as imagens apresentadas - dentro deste contexto ilustrativo - ( e, oriundas do 

campo comercial/industrial) sao fotografias ou composis;oes fotograficas sintetizadas e 

organizadas em urn ambiente especifico, no caso, urn tema determinado, portanto, 

funcionando como urn suporte ao discurso sobre tendencias de moda apresentado pelas 

empresas. 

Tal como podernos observar, entao, as sugest6es esteticas oferecidas pelas tres 

empresas (atraves de belos discursos e imagens) nada rnais sao do que estrategias 

mercadol6gicas, que visam a condus;ao criativa e eficaz das tendencias de moda (atraves 

dos temas) em toda a sua produs:ffo bierarquica e cronol6gica. 

Nesse sentido, ainda, se considerarrnos as propostas das tendencias de moda (e seus 

ternas) do "Promostyl", pensadas com 30 meses de antecedencia a esta~o primavera/verao 

97 (estrangeira) e 14 meses, as das nmltinacionais qufmicas, entendemos o contexto 

predat6rio que se sima a crias;ao da moda e o qual restringe e delimita paril.metros para a 

construs:ffo estetica de uma roupa. 

Alem disso, se nos situarmos urn pouco mais para tras (cronologicamente), quando 

se inicia a demarcas;ao de estrategias para as tendencias entre as v3rias empresas, com 36 

meses de antecedencia a estas:ffo, e muito estranho imaginarmos que estamos vestindo uma 

roupa com uma defasagem estetica de 3 anos, portanto, uma roupa ja "fora de moda". Ora, 

"ela" foi idealizada levando-se em consideras:ffo o momento de sua contemporaneidade, e 

lanyada com o devido "atraso" - necess:irio -, a sua organizas:ffo (o que subentende 

organizar os quatro elementos que a constituirao), conceps:ffo e distribuis;ao. 

Talvez, enta:o, esse campo de "prescris;oes esteticas", apesar de ser altamente 

gerenciado seja, ao mesmo tempo, urn campo minado de insegurans:as sobre aquilo que 
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(realmente) possa vir a se tomar "moda" (aqui entendida como urna "febre" passageira) ou 

niio. Conseqiientemente, a "colheita" do produtor sera farta, ou nao, conforme o score de 

acertos nos elementos que utilizou para a composi~o de sua coleyao. Dai a importiincia 

cronol6gica e conceitual de certos setores para a co~o de tendencias (feitas em urn 

primeiro nive], portanto dirigidas aos fabricantes e criadores da moda), e que se verifica 

com maior alcance164 
- nas propostas (mesmo que absurdas) das passarelas dos grandes 

estilistas (ja num segundo nivel, portanto, servindo como principal referencia, nao s6 a 

confeccionistas que nao tern acesso aos setores comerciais internacionais, mas ao restante 

das pes so as interessadas). 

Talvez, ainda, nesse ultimo estagio- de divulga~o do vestuario -, se adeque a teoria 

de Gilles Lipovetsky sobre o conceito das tendencias de moda: " ... a ideia inooita de urn 

costureiro, muitas vezes tlmida e pouco explorada no inicio, e entiio muito rapidamente 

reconhecida como tal, captada, transposta, desenvolvida pelos outros, nas col~oes 

seguintes. E assirn que muda a moda: em primeiro Iugar por tateios e baloes de ensaio, 

depois por sedirnentayoes e ampliayoes "mirneticas" e, no entanto, particulares a cada 

vez ... "16s. 

A "ideia inedita", porem, nao existe se considerarmos o leque de propostas 

(influencias e estilos) e, principalmente, os elementos fisicos (cores, tecidos, padroes, 

estampas) disponibilizados pela industria (para o "pret-a-porter" e, numa certa medida, para 

a "alta-costura" 166
) que, em maior ou menor grau, encontrarao ecos nas coleyoes que se 

seguem conforme a "16gica da demanda". Uma l6gica que e, antes de tudo, definida pela 

rnidia, poise nesse ponto que encontramos os dados brutos sobre tendencias (e oferecidos 

pelas empresas), ja lapidadas de maneira formidavel por toda uma estrutura que deve 

garantir sua sobrevivencia ate a proxima esta~o. Neste ultimo estagio, a gerencia das 

tendencias de moda passa, entao, a situar-se em urn outro dominio, uma vez que sao 

"capturadas" e transforrnadas pela 16gica dos programas e de suas notfcias: as noticias de 

164 
A confinnayiio das tendencias, alem da mencionada (que amplifica as informa0e>s sobre aquilo que de vera 

ser usado e que e realizado pela midia), podem ser encontradas atraves dos cadernos de tendencias dos 
"Bureaux~·. uma vez que sintetizam os elementos ji discutidos entre as empresas interessadas e, tanlbem, no 

"Premiere Vision" e na "lnterstoff', onde se disponibilizam inf~s e insurnos de uma dererminada 
esta~o. Estes dois Ultimos setores, no entanto, sao restritos aos profissionais da area. 
165 

Upovestky, Gilles, 0 Imperio ... , p. 99. 
166 

Pois, para a alta-costura, os tecidos sao produzidos conforme a solicita<;iio dos estilistas. 
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moda. 

Nos finalizamos este capitulo, e a primeira parte deste trabalho, com uma prescris:ao 

estetica pre-determinada pelo campo comercial e industrial de moda e pela focalizas:ao dos 

ambientes gerados as ideias e sugestoes desta prescris:ao. Isto tudo, porem (insistirnos), 

dentro de urn primeiro nivel, que detona os recursos e os elementos necessanos para a 

crias:ao de tendencias de moda. Nossa proposta continua na segunda parte, atraves do 

resgate desses mesmos elementos no ambiente televisivo selecionado. 

No entauto, o caminho ja percorrido deixa-nos com a sensayao que, salvo as grandes 

transformay6es tecnologicas para a fabricas:ao de tecidos167 e os criativos apelos do 

"marketing de grijfes"168
, nii.o podernos, realmente, afirmar nada de novo para a moda neste 

fun de seculo. 

0 tedio criativo, alem de ser percebido nas coley6es destes ultimos 10 anos, parece, 

tambem, ter gerado urna "provocayiio" que vern sendo vista no fechamento de alguns 

desfiles (nacionais e intemacionais e que pode ser observada como a principal· e Unica -, 

mensagem do filme "Pret-a-Porter", de Robert Altaman), em que as manequins se 

apresentam nuas. 

"Privilegio" que, no entauto, parece ser essencialmente feminino, urna vez que ainda 

nii.o resolveram oferece-lo aos manequins masculines, atraves desse rnesmo padrao de 

vestu:irio: a nossa propria pele. Aquela que nos cobre e nos despe de toda artificialidade 

inventada para a projeyiio do eu. 

Sera, entao, que essas timidas demonstras:oes, vislumbram antecipar um possivel 

rnodismo? 

167 
Este setor tern empreendido serias mudan~s nos antigos - mas ainda vigentes - conceitos de "restri<;;Oes 

esreticas", os quais estabelecem condi~s para a adequa¢o de urn modelo as caracteristicas fisicas de seus 
materiais. Atualmente, porem, essas barreiras vern sendo quebradas com a possibilidade de inseryao de varios 
fios na constru~o textil e, muito mais na capacidade funcional e atrativa desses fios. Isso, sem duvida, 
tlexibiliza niio so a cri~o, mas a constru~o de toda e qualquer ~ ja sem o "estigma" de sua l.i:mitac;:iio 
ffsica. Este aspecto p&le ser visto em v:lrios temas da "Ciba", principalmente nos elementos sugeridos em 
"Entre a igua eo Ceu", que oferece vitias aplica~s para as suas sugestiies esreticas. 
168 

Que apela para a exacerba~o promocional- em grande escala · das marcas dos estilistas famosos. 
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Nesta segunda parte, vamos explorar as tendencias de moda (os 4 elementos) no 

campo midiatico por n6s proposto: os programas de moda das TVs por assinatura. 

Este capitulo, entiio, tratarli, inicialmente (e de maneira sintetica), de situar o campo 

televisivo dentro de uma abordagem entendida como o campo da "informa<;iio visual" 

(como veremos logo em seguida) e, ainda, dentro do ambiente t6cnico e hist6rico que 

deflagrou as TV s por assintaura. 

Ap6s isso, vamos chegar ao ambiente dos programas de moda, onde iremos elencar 

aqueles que foram encontrados durante "a pesquisa de campo" (1997), comentando urn 

pouco sobre suas estruturas ("Os Fonnatos dos Programas de Moda") e oferecendo as 

justificativas ao leitor pela escolha de dois deles para as nossas analises. 

Logo em seguida, entiio, o leitor encontrara as suas respectivas transcri\i)es verbais 

Ga com urn dos programas, o americano, devidamente traduzido ), as quais tern como 

objetivo isentar quaisquer duvidas de entendirnento dos audios dos programas (ap6s, 

obviamente, assisti-los), para que, assim, seja possfvel partir para o capitulo V com total 

conhecimento ( e envo lvimento) do conteudo dos programas escolhidos. 

No entanto, e importante ressaltar que o intuito em explorar o campo televisivo -

enquanto projeto- nasceu (como visto na "Introdu~o") da forte influencia que os videos 

comercializados sobre desfiles de moda internacionais exerciam sobre os "criadores" 

brasileiros. Vimos, tamoom, que niio demorou muito para este tipo de instrumento entrar 

em declinio, a medida em que cresceu - vertiginosamente -, o mercado das TVs por 

assinatura e, uma vez que oeste ambiente, a "cria~o" de vestu:iri.o encontrou mais 

facilmente (e com maior diversidade) aquilo que estavam acostumados a buscar: os desfiles 

internacionais de moda. Tal mecanisme selou, entiio, a interdependencia entre produto (os 

programas de moda, via "TV s por assinatura") e consumidor ( confeccionistas, estilistas e 

publico interessado ), assim como efetivou a a~o de mn sistema sobre outro: a influencia 

dos estilistas internaciouais sobre os nacionais, jli, tamoom, estendido ao publico "leigo". 

Sucesso complete! 

Nesse sentido, entiio, e que colocamos em relevaocia especificamente nesta 

disserta~o, o instrumento TV, uma vez que dentro deste contexto introdut6rio, vern de 
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encontro a essa discussiio, o seu perfil "funcionalista" 169
, o qual, por sua vez, coloca-se com 

extrema eficiencia - a servi~o da moda 170 
- e, portanto, consoantes aos nossos objetivos de 

analise. 

Algumas Considera~oes sobre a Televisao 

A TV se insere no grupo dos "meios" (fotografia, cinema e informatica) que atuam 

na esfera da "informa~o visual". "Puros mundos de percep~o" 171 (aqu~ referindo-se 

somente a TV e cinetna), onde se efetiva a fusao entre uma realidade e uma realidade 

inventada, sendo que a prinleira sempre e subrnissa a segunda: "Sao mundos inlaginarios os 

que, ao sobredeterminar o real irnediato incorporando-o a eles e incorporando-se a ele, 

constituem o que chamaremos esfera da informa~o visual''172
• 

A "informa~iio visuaf' tambem acelera o nosso entendiinento em rela~o a 

mensagem discursiva (verbal) apresentada, a medida em que ja temos uma "primeira 

impressiio" (o aspecto visual) sobre a veracidade daquilo que esta sendo exposto em 

discurso. Nesse sentido, nos rendemos "a representa~o que nossos contemporiineos fazem 

de si mesmos e do mundo"173 e "ao conjunto de tecnicas" 174 que habihnente articularn. 

"A informa~o visual, em virtude da potencia propriamente tecni.ca que emana e da 

precisao das imagens concretas que produz, irnpoe-se aos individuos com uma for~ que 

169 No en tanto, quando nos apropriamos do termo "funcionalista", estamos nos referindo a possibilidade de a 
TV se colocar a servi90 da moda, atraves de seus v:irios recursos tecnicos!imageticos na descri~o visual de 
uma roupa, como, alias, vamos explicar com o prosseguimento de nossa abord.agem introdut6ria. Po.rtanto, 

niio caberiam neste caso e neste contexto as ideias dos primeiros te6ricos de TV que fundaram a "escola 
funcionalista", colocando-a como um instrumento de supervisao e controle do Estado sobre o sistema social. 
170 E imprescindivel ressaltar, mais uma vez, que o objetivo desta disserta~o e o estudo da formula 
encontrada para a difusiio das tendencias de moda ("como" e "o que") e que pode ser entendida como 
"mensagem" da moda, pois se deriva das explica,OOs oferecidas sobre as tendencias de moda. Isso significa 
que vamos descrever e analisar o conteudo manifesto de discursos e intagens das tendencias de moda. 
Portanto, convem ressaltar que niio entraremos dentro de uma abordagem estruturalista (semi6tica), nem tiio 
pouco trataremos do meio e seus efeitos sobre o publico (com an:ilises de audiencia e segmen~o de 
mercado ), ficando tais assuntos dentro de uma perspectiva futura de an:ilise, a partir dos resultados deste 
trabalho. 
m Nuttin, l. in, "A Informa~o Visual e sua A,a:o sobre o Homem", in, Cohen-Seat, Gilberte Fougeyrollas, 
Pierre, Comunic~iio e IndUstria Cultural, Sao Paulo, USP, 1985, p.356. 
172 Cohen-Seat e Fougeyrollas, Gilbert, "A Informa~o Visual e sua A~o sobre o Homem", in, Cohn, Gabriel, 
Comunicariio e IndUstria Cultural, Sao, Paulo, USP, 1985, p.357. 
173 

Ibid., p.358. 
174 

Idem, ibidem 
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jamais possuframas formas de expressao do passado"175
. E e justamente essa for~ que faz 

com que a TV intensifique e reproduza mais e melhor a "ideologia estetica" que supre as 

mensagens dos programas de moda. "For~" essa que encanta e da. brilho ao discurso 

televisivo: "( ... )a televisao tern uma vantagem sobre a cobertura da midia impressa- s6 a 

TV pode exibir a textura, o balans:o, o caimento das roupas de forma viva e precisa, 

mostrando como a roupa fica no corpo"176
. 

Sobre isso, tambem, a apresentadora do programa de moda "Style" da CNN, Elsa 

Klensch, em entrevista a revista de programas:oes da TV A, disse: "( ... ) acho que a TV e a 

Unica maneira de se mostrar a moda. Televisao e cor, movirnento. Pennite que as mulheres 

vejam exatamente o que o estilista quer com o vestido e a sua coleya.o e permite que as 

mulheres vejam todos os angulos da roupa. 0 espectador ve muito mais " 177
• 

Mas, se a "fOrmula" televisiva responde com excelencia a "ideologia estetica" da 

moda (atraves da habil ilustra~ do discurso com irnagens das roupas), o sistema das TV's 

por assinatura vern, especificamente, cornplementar essa 16gica com a sua capacidade de 

instaurar urn valor quase sincronico a cobertura dos desfiles. Perrnite, assim, que as grandes 

coles:oes sazonais cheguem ao publico interessado tao logo sejam lans:adas, portanto, 

oferecendo as "ultima noticias" a respeito ... Privilegio que a "TV aberta"178 (com rarissimas 

exces:oes) nao se predispoe a oferecer. Tambem nao temos (pelo menos) na 'TV aberta" 

brasileira, programas de moda nos formatos daqueles encontrados nas 'TVs fechadas". 0 

que vemos, nesse sentido, sao sornente algumas rapidas insers:oes do assunto em programas 

essencialmente femininos ou telejornais diurnos. 

As "TV s por assinatura", assim, vern a oferecer um ambiente fecundo para o nosso 

campo de estudo, visto a diversidade de programas de moda179 que aparecem a todo 

momento. Talvez, ainda. tal diversidade se derive da necessidade de se produzir cada vez 

mais "produtos" (no caso, prograrnas) que possum atender a este novo mercado: o das 

"programadoras" das 'TVs fechadas". Emissoras que distribuem os sinais dos satelites e 

das redes que operam em um determinado sistema, e que carecem (de diferentes 

Idem, ibidem. 
176 

"Moda em 4 Canais", in, Revista TVA, outubro, 1995, p.lO. 

!11 Klensch, Elsa, in, "A Rep6rter da Moda", Revista TVA, outubro, 1995, p.10. 
118 E a televisao a qual recebemos a programa~o gratuitamente. 
179 

Estes, por sua vez, definidos como aqueles que sao produzidos com o objetivo de oferecer informa<;(ies 

especificas sobre ~oda de vestuiitio e alins. 
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fomecedores, na maioria das vezes, as pr6prias programadoras) de uma programa~o 

infinitamente rnaior do que a que conhecfamos antes, com a "TV aberta", Urn mercado que, 

segundo Cesar Bolaiio180 configura-se como primario nos meios de comunica~6es, pois o 

secnndario, seria aquele que as pr6prias programadoras gerenciam e, o qual, se abre nao s6 

a explorayiio publicitana, mas tambem - novidade do sistema -, a de seus pr6prios 

assinantes, que pagam para receber determinados tipos de prograrnayao. 

Como vemos, entao, diferente da "TV aberta", temos, ainda, o fator "segmenta~o 

de mercado", o qual deflagra urn publico especifico de audiencia, ainda considerado, no 

pariimetro brasileiro, elitista em sua essencia. Mas nao irnporta o sisteiDa, se "fechado" ou 

"aberto", o fato e que "estamos lidando" com difusao de mensagens (atraves de discursos 

verbais e itnagens) e, essa (a difusao ), ainda, conforme Bolafio, "da-se basicamente por 

aprendizado, e nao por seleyiio e e afetada principalmente pela intera<;;ao entre as industrias 

dominadas pelos fornecedores e os respectivos fomecedores especializados ( ... )"181
• 

Aspecto que muito nos interessa, uma vez que estamos acompanhando, atraves deste 

trabalho, a didatica que a "moda" empreende para o escoamento de suas tendencias, dentro 

de urn ambiente nao s6 dominado pelas industrias que produzem informa~oes e materia

prima de vestuano mas, tambem, de comunica~o, com as empresas que monopolizam as 

transmissoes via TV's por assinatura eo fomecimento dos programas de moda, ambientes 

que situam nosso estudo. 

Nesse sentido, vamos conduzir o leitor a esfera especffica destes ultimos, com os 

programas de moda, mas situando-o, antes, no contexto das "TV's por assinatura" e, assim, 

explorando sinteticamente as bases tecnicas desse novo sistema. 

Urn Sistema Complexo 

Inicialmente, o que e "TV por assinatura"? 

180 
Cesar Ricardo Siqueira Bolaiio e professor da Universidade Federal de Sergipe e autor de varias obras 

sobre o mercado e a politica das telecomunica0ies. 
181 

Bolaiio, Cesar Ricardo Siqueira, Mercado Brasileiro de Televisao, Aracajll, Universidade Federal de 
Sergipe, PROEX/CECA, 1988, p. 50. 
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''E a transmissao de programas:oes exclusivas que s6 podem ser captadas pelos 

usuiiri.os que pagam pelo servis:o"182
• 

A transmissao para as casas, por sua vez, pode ser feita - tecnicamente - de 

algumas maneiras: 

- direto de satelite em banda KU: "neste os canais sao transmitidos direto do satelite em 

alta freqiiencia (10,7 a 12,2, gigahertz) e podem ser captados por antenas de 60 ems. de 

difunetro, que podem ser instaladas nas varandas dos apartamentos"183
; 

- direto do sattilite em banda C: "os sinais descem direto do satelite na faixa de freqiiencia 

de 5,9 a 6,4 gigahertz (50 vezes mais alta do que a freqiiencia das nidios FM) e sao 

captados por antena parab6lica comum, de 1,8 m de difu:netro. Como e TV paga, os sinais 

descem em c6digo e exigem decodificador"184
; 

- LMDS: "significa "Local Multipoint Distribution System (distribuic;:ao local a partir de 

viiri.os pontos). Sinais de voz, irnagem e dados sao distribuidos em altissima freqiiencia (28 

gigahertz) e podem ser captados por antenas pouco maiores do que urn cinzeiro (15 ems. x 

15 cms.)"l85; 

- MMDS: "significa Multipoint Multichannel Distribution System (sistema de distribuis:ao 

multicanal a partir de varios pontos). A empresa operadora capta os sinais de satelites na 

faixa de freqiiencia de 2,5 a 2,6 gigahertz"186
. 

- A "Cabo": neste sistema, e necessiiri.o uma empresa operadora para retransrnitir os sinais. 

Assim, "captam as irnagens de satelites por parab6licas e as transmitem para o assinante 

por cabos de fibra 6ptica ou cobre (coaxial)"187
. 

182 
"Brasil se Abre ao Mundo e entra em Nova Era das Comunicay5es", in, Folha de S. Pau/o-Encarte 

Especial, 01108195, p.2. 
183 Idem, ibidem. 
104 Idem, ibidem. 
185 Idem, ibidem. 
1
,. Idem, ibidem. 

187 Idem, ibidem. 
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E interessante ressaltar que a "TV por assinatura" nasceu, na verdade, a partir deste 

ultimo sistema de transmissao- a cabo (coaxial, no caso)-, em 1948, nos E.U.A, "( ... )em 

resposta a uma necessidade real entao ocorrida ( ... )"188
• 

Naquela epoca, o desafio era o de fazer com que os sinais da rede de televisao local 

de uma determinada cidade, chegasse onde a rece~o niio era possivel, devido ao bloqueio 

de uma montanha. "Inicialmente, isso foi feito para servir apenas alguns arnigos e vizinhos. 

Assim, como a ideia era boa, ap6s v:irias tentativas e erros, o sistema foi melhorado e 

expandido para o atendimento de toda uma area. A TV via cabo surgia assim, como 

alternativa interessante para a resolus;ao de prograrnas de recep9iio de TV em localidades 

niio atendidas"189
• 

0 escoamento das programs:oes pelos sistemas citados e feito de forma bastante 

complexa190 por poucas empresas. Pode-se dizer que no Brasil existem atualmente duas que 

monopolizam o sistema de transmissao "via cabo", "MMDS", direto de satelite em "banda 

C" e "KU'' (uma vez que o sistema "LMDS" ainda esta sendo testado no Brasil e, 

tambem, considerando que somente em 1998, a Tee Sat ganhou o direito de transmitir 

sinais pela banda KU, juntamente com a Igreja Universal do Reino de Deus, operando, 

portanto, com pouca cobertura e pacotes de prograrna9iio menos elitizados191
): a "Net 

Brasil"(tambem conhecida como "Sky") e a TVabril (rnais conhecida como "Direct TV"). 

Ambas sao partes de joint-ventures. 

Conforme Luis Guilherrne Duarte192
, a "Net Brasil", que e urna empresa das 

"Organiza¢es Globo", esta ligada as empresas americanas ''News Corporation" e ''TCT' e, 

ainda, a mexicana "Televisa". Ja a ''TV A" aliou-se a, tarubem americana, "Hughes 

Communication" e as empresas mexicanas, "Multivision" e "Organizacion Cisneros". 

0 sistema por nos utilizado para a grava9iio dos programas de moda (entre 1996 e 

1997), na cidade de Campinas (em Sao Paulo), foi a transmissiio "a cabo" (coaxial), cuja 

operadora e uma "repetidora de sinal" (Net Campinas) da empresa "Net Brasil". 

138 
"A necessidade Real como Origem da TV via Cabo", in, Apostila de Treinamento Tecnico Interne da 

Multicanal, sao Paulo, 1995, p.1 (niio pub!icada). 
189 

Idem, Ibidem. 
190 Con vern ressaltar que niio iremos entrar em qualquer discussiio sobre a politica de mercado e de concessiio 
das programadoras pelo Estado e, sim, apenas situar o leitor no campo das empresas que fornecem as 
programa~6es. 
191 Dados de 1998, conforme o jornal "Cable Report", Ano 1 - mlmero 5. 
192 Duarte, Luis Guilherme, E Pagar para Ver: A TV por Assinatura em Foco, Siio Paulo, Summus, 1996. 
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Na epoca, o panorama dos programas de moda exibidos era o seguinte: 

- "Fashion File": de lingua inglesa, mas de produ<;ao canadense, exibido pelo canal "The 

Superstation"; 

- "Style": de lingua inglesa, de produ<;ao americana, exibido pela "CNN"; 

-"Perfecto": de lingua francesa, de produ<;ao canadense, exibido pela "TVS"; 

- "Enfoques de Moda": de lingua espanhola, de produ<;ao americana, exibido pela "CNN en 

Espafiol"; 

- "Bazar": programa que exibia apenas desflles de moda, sem qualquer locu~o (apenas 

musica em off). A produ~o do programa ulio era clara, pois exibia so mente a logomarca da 

produtora. Exibido no canal espanhol "Todo Noticia"; 

- "86-60-86": programa de linguae produ~ portuguesas, exibido pela "RTPi"; 

- "GNT Fashion": de lingua portuguesa e de produ~ao brasileira, exibido pelo "GNT"; 

- 'Moda Esporte Clube": lingua portuguesa, produ<;ao brasileira, exibido pela "MIV". 

Os Fonnatos dos Programas de Moda 

Todos os programas, basicamente, tern uma mesma estrutura para a organiza~ao de 

suas inforrna~oes. A Unica exce~o e o "Bazar", um programa realmente atipico e rnuito 

interessante, cujo tempo de 30 minutos presta-se a consagrar, exclusivamente, aos desfiles 

intemacionais da temporada, niio apresentando qualquer comentario discursivo ou 

interven~o de apresentadores (pois niio existem). Hii, apenas, mlisica em off ("musica de 

fundo"), o que faz com que sua exibi<;ao acabe se tornando um pouco cansativa. 

Quanto aos outros, o conteudo informacional se organiza da seguinte forma: Todos 

os programas oferecem, no inicio, um resumo dos principais assuntos que serao tratados 

por eles e, somente os brasileiros "GNT Fashion" e o "Moda Esporte Clube", niio os 

finalizam demonstrando o que sera visto na proxima edi<;ao. 

Assim, sinteticamente, os respectivos apresentadores (pois todos tern urn, sendo que 

o "Perfecto" apresenta, as vezes, do is ou tres) os introduzem com os desflles rnais 

importantes do momento (ou da semana), oriundos do eixo Paris, Londres, Millio e Nova 

Y orque, e/ou des files provenientes de alguns dos paises de origem dos programas. 
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Os programas brasileiros referem-se aos estilistas nacionais, somente, em ocasiao de 

eventos tradicionais no circuito de moda nacional, como o "Pbitoervas Fashion"e o 

"Morumbi Fashion". 

Tambem apresentam em seu conteudo urna diversidade de materias com assuntos 

diretamente ligados a moda (concursos de Top Model, manequim em evidencia, fot6grafos 

de moda, aspectos comuns encontrados entre os desfiles, acess6rios de moda, etc.) ou, cuja 

tematica possa chamar a aten~o para o perfil de algumas pessoas que desenvolvem algo 

interessante, como produtos, culinaria, design, etc. 

Especificamente, os prograrnas "Fashion File", "Perfecto" e "86-60-86", produzem 

reportagens "curiosas" que, no entanto, remetem tambem ao mundo fashion, como 

publicidade de moda, pessoas diferentes que fazem sua propria moda, etc. Ja o "Style" 

inclui os ternas gastronornia e design de interiores, entre os assuntos que se relacionam 

diretamente com moda. 0 "Enfoques de Moda", por sua vez, segue exatamente com a 

mesrna estrutura do "Style". Eles tern como apresentadores, Tim Blanks, Angelo Cadet, 

Sofia Aparicio, Elsa Klensch e Noele Garcia, respectivamente. 

0 brasileiro "Moda Esporte Clube", apresentado pela manequim Carolina S:i, 

oferece dicas e inforrnas;oes exclusivas ao segmento jovem, com reportagens, em pequenos 

blocos, pertinentes a moda ("dicas do Sommer", "manequim domes", etc.) ou que atendam 

a sua demanda (como entrevistas com cantores). Ele tern em comum com o prograrna 

portugues "86-60-86", a apresentas;iio do "Clip Moda" (em que e proposto urn estilo, no 

caso brasileiro, - clubbwear, activewear, sportswear, suifwear, etc. - em sua v:irias 

possibilidades de uso e combinas;oes das pes;as de roupa). 0 "Moda Esporte Clube" s6 

apresenta desfiles de moda (seja nacional ou internacional) em ocasiao de urn evento 

importante. 

Ja o "GNT Fashion", segue a mesrna estrutura jornalfstica dos demais: rnaterias 

relacionadas a moda ou afins. E urn prograrna que, apesar de ser brasileiro, agrega somente 

reportagens estrangeiras (salvo, novamente, algum acontecimento especffico e not6rio 

sobre moda no pais). Possivelmente, seja reproduzido a partir de urn "original" da emissora 

americana "GNT" e elaborado com a produs;iio e apresenta~o de Betty Lago, uma ex

rnanequim. 
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A escolha dos programas para as nossas amilises (apesar de nao vislumbrarmos, 

neste trabalho, a amilise do publico) baseou-se na capacidade de abrangencia do programa 

(ao nivel de sua possivel audiencia) e na qualidade das noticias de alguns deles perante o 

publico (niio s6 o brasileiro, mas tarnbem internacional). No entanto, outros detalhes 

tarubem nos Ievaram a delimitar o campo esmdado. 

A principio, nosso desejo foi o de escolher urn programa de lingua portuguesa, urn 

de lingua francesa e outro de lingua inglesa, acreditando que isso cobriria o quesito 

"abrangencia" do publico. 

Porem, pela necessidade de limitarmos - ao m.:iximo - o campo de estudo, em 

fun~o da grande quantidade de in.fo~oes encontradas, nos restringimos aos programas 

de linguas portuguesa e inglesa. Nesse sentido, o que mais nos importou, foi a possibilidade 

de os programas ( e suas "mensagens") serem entendidos atraves de nosso proprio idioma e 

outro que fosse mundialmente aceito (no caso, o idioma ingles). Visto isso, o nosso Ieque 

de oJJ9)es ja se reduzia aos programas de lingua inglesa "Fashion File" e "Style" e, de 

lingua portuguesa, "Moda Esporte Clube", "GNT Fashion" e "86-60-86". 

Entre os primeiros, muito embora os dois tivessem uma qualidade tecnica 

indiscutfvel e, tarnbem, mesrno sendo o "Fashion Flle" considerado por nos, mais "solto" e 

"descontrafdo" no trataruento de suas reportagens, nos optarnos pelo "Style" pelo seguinte 

motivo: a apresentadora Elsa Klensch e muito respeitada na area jornalistica de moda, 

escrevendo editoriais, por mnito tempo, para as revistas americanas "Vogue" e "Harper's 

Bazaar". 0 seu "pulo" para a TV, com urn prograrna so seu, fez com que suas opinioes 

fossem desmedidamente arnpliadas, sendo que no Brasil, o "Style" e considerado como 

uma referencia na "pesquisa" de tendencias. Conforrue Walter Rodri,oues193
, "Elsa e a 

pioneira na bist6ria de moda na TV. Ela rnerece credito por ter acesso aos estilistas mais 

famosos" 194
. Sendo assim, o segundo quesito, "seriedade no conceito de transmissao das 

10tfcias" estava sendo atendido. 

Da mesma fortna, pensamos sobre os prograrnas de lingua portuguesa e embora os 

res se demonstrassem bastante competentes na condu~o de suas materias jomalisticas (no 

[Ue diz respeito a tematica das informa~oes) e, operassem com igual destreza, a tecrrica de 

° Famoso estilista brasileiro. 
4 

Rodrigues, Walter, in Folha deS. Paulo/TV-Folha, 24108197, p. 8. 
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suas produ0es, escolhemos o "86-60-86" (portugues) devido a algumas "falhas" 

encontradas nos outros dois. Detalhes que, para nos, seriarn de imprescindivel importancia 

no resultado de nossas aniilises. 

No caso do "Moda Esporte Clube", apesar deter uma mesma estrutura de produs:ao 

que os demais (chegando ruesmo a igualar-se ao "86-60-86" na atra~o "Clip Moda"), e urn 

prograrna voltado - exclusivamente - ao segmento jovem. Nossa proposta de estudo, apesar 

de incluir o jovem, deve abranger em seu conteiido urn potencial maior de "mensagens 

esteticas" (as quais, conseqiientemente, remetem a uma plutalidade de estilos) e nlio 

restringir-se, somente, ao ambiente juvenil. 

0 "GNT Fashion", por sua vez, teve dois pontos importantes que nos fizeram 

descarta-lo. Em primeiro Iugar, por seu conteiido ser uma especie de reedi~o de algum 

prograrna estrangeiro de moda de lingua inglesa. Portanto, a partir dai, ja nlio ruereceria 

nossa atens:ao, uma vez que (como mencionado, algum evento importante) niio se presta (ao 

menos) a imprimir uma possivel identidade nacional ao programa (salvo, e claro, as 

legendas em portugues no "rodape" da tela). E apenas urn "repetidor" de acontecimentos 

(100% estrangeiros), segundo a otica equivocada de Betty Lago (caindo, entiio, no que diz 

respeito ao conceito de qualidade de suas transmissoes). 

Em segundo lugar, devido ao periodo de grava~o dos prograrnas que, durante a 

epoca da coleta de dados da estas:ao escolhida para o estudo (maio a outubro de 97). 

Enquanto todos os outros ja exibiarn as col~oes da prirnavera!verao 97, o "GNT Fashion" 

(e, tambem, o prograrna "Bazar", ate o ultimo roes de coleta de dados), ainda exibia desfiles 

do outono/inverno 96/97 europeu (que, no entanto, correspondia a epoca em que estavamos 

vivendo o nosso invemo, mas na qual ja acompanhavamos as solus;oes de vestuario para a 

nossa primavera/verao ). 

Quanto a escolha das respectivas edis;oes dos prograrnas que selecionamos para os 

nossos "estudos de casos", ressaltamos que ela foi exclusivamente aleatoria, nao 

privilegiando, dessa forma, qualquer tipo de informas:ao encontrada em seus conteiidos. 

Respaldados, portanto, por todas essas variaveis, nos asseguramos nossas escolhas 

dentro de urn raciocinio plausivel as necessidades de analise. 

A partir, entiio, deste panorama inicial do campo televisivo, n6s vamos passar, em 

seguida, a apresentas:ao do discurso verbal dos prograrnas "86-60-86" e "Style" com suas 
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spectivas transcri~oes e tradu~es (no caso do "Style"), a fun de que, com o 

clarecimento sobre aquilo que e ouvido (e agora lido), possarnos partir para o capitulo V, 

m todo o processo de aniilise das tendencias de moda. 

Ta.mbem ressaltarnos ao leitor que a dissena~ao acompanha urna fita de video, onde 

tlio as grava~oes dos respectivos programas. 
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As Transcri~oes dos Discursos dos Programas de Moda 

"86-60-86" 

Data de apresentas:iio: 23/09/97 

Apresentadora: Sofia Aparicio 

Duras:iio: 30' 

Sofia Aparicio: "O!a, bem-vindos a mais urn 86-60-86. 0 unico programa que 

semanalmente !he dii a conhecer o que ha de melhor da moda portuguesa e intemacional 

Hoje, vamos acompanhar a drag-queen nacional Jenny Tavares, numa viagem ate o mundo 

dos espetaculos dos travestis; conhecer urn pouco mais sobre a origem e a carreira da 

designer de moda inglesa Vivienne Westood, das ( ............... ) que acumulam 20 anos de 

carreira do criador frances Jean Charles de Castelbajac; conhecer os concorrentes da quinta 

edis:iio do concurso de jovens talentos realizado no teatro da curadoria nacional e, por 

ultimo, deixar-se seduzir pelas imagens de nosso clip moda, dedicado, desta vez, as pes:as 

de roupas em branco total 

Eu sou Sofia Aparicio, e como de costume, varnos prosseguir pela proxima meia 

hora. Niio saia dai e eu volto ja como bloco das "U.ltirnas notfcias". 

(intervalo) 

Sofia Aparicio: "A Illa1S recente crias:iio publicitaria da "Levi's", ja em exibis:ao nas 

televisoes nacionais, e mais urn exemplo da responsabilidade com que esta etiqueta 

americana nos tern surpreendido em suas campanhas. Aqui para promover o jeans "501 -

Shrink to Fit", urn "Oscar" premiado, o realizador frances Michel Contrie, o mesmo que 

filmou o video de Bjork, "Human Behavior", captou essas belissimas imagens que narram a 

hist6ria elfdica de urn naufragio. 0 filme realizado num arquipelago de Malta, em gigantes 

tanques aquaticos da "MS Studius", conta com o brilhantismo e competentfssirno 

manequim ingles, Paul Scoffar e com o desempenho das tres, Bridjie, Janeviere e Laura. 

Quanto ao jeans, cuja principal novidade e de quando molhados se ajustarem ao corpo de 

quem os veste, ganhando a sua forma, e a sua novidade de veriio do grupo "Levi's". 
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A "expo 98", no ambito do "festival dos 100 dias", vai produzir o espetaculo 

musical, "0 Rapaz de Papel", com musica de Pedro Bunhosa e encena~o de Joana Fomm. 

Para tal, procuramos pessoas com experiencia em canto, dan\? ou representa~o, ou 

sirnplesmente bonitas. Se estiver interessado, contatem a produ~o atraves dos telefones 

812-4028 ou 812-4044. 

Hoje, para comeyar, convidamos a acompanharmos numa reportagem aos bastidores 

dos espetaculos de travestis. Amantes incondicionais das innagens de moda exageradas e 

hiper-sexys, os travestis ou, se preferir, as drag queens, ha muito que siio os principais 

animadores de algumas das discotecas da capitaL N6s convidamos a lindissi.ma Jenny 

Tavares, drag queen M cinco anos, para se fazer de rep6rter. Fique, entiio, com esta 

prime ira parte de nos sa ida ao bar "Firtalmente". 

Jenny Tavares: "OJ.a, eu sou Jenny. Comecei a trabalhar aqui, com "Finalmente" M cerca 

de cinco anos e, comecei a trabalhar com "Hulks". Trabalhei com ela quase tres anos. 

Tivemos que mudar por causa dos problemas, depois eu voltei para ca outra vez e cornecei 

a trabalhar como Fernando Santos, para em( ............... ), para o atendirnento. Trabalhava 

numa discoteca com bailarinos. Convidaram-me para fazer entrevistas com colegas meus. 

N6s estamos aqui, no "Firtalmente" e varnos agora entrevistar os nossos colegas e varnos 

conhece-los urn bocado melhor. Urn bocado do mundo deles. Como eles vivem". 

Mario ("Marlene"): "Tudo comes:ou com urna brincadeira. Foi num camaval em que eu me 

vesti e comecei a divertir-rne portando vestido, nao e transforrnado. Entretanto, apareceu 

urna oportunidade de eu trabalhar fazendo espetaculos e, desde entiio, eu comecei e nunca 

mais parei". 

Jenny: "Que roupa voce usa no seu espetaculo. Que tipo de cor de roupa tu gostas mais de 

usar?". 

Mario ("Marlene"): "0 tipo de espetaculo que eu fas:o e que eu escolhi para mim e mais 

sensual e er6tico. Dai que, por estranho que parec;:a, quem faz o rneu guarda-roupa e minha 
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mae e urn costureiro. De fato que e ( ................ ), portanto, eu dou minhas ideias e depois 

quando e minha mae ela faz e deixam minhas e, depois e s6 confeccionar". 

Joiio Carlos ("Nima"): "Comecei aqui no bar, tambem, como uma brincadeira de carnaval, 

vestido de mulher e, born, achei que poderia ganhar dinheiro assim e tambem por urn certo 

gosto que me deu, niio sei, de ser mulher, mas de ter capacidade de poder ser urn homem. 

Transformar em mulher e usar seus movimentos e poder ser uma mulher no palco e, tanto, 

que n6s podemos depois voltar a ser homens, nos da urn imenso prazer e pronto, continuar 

de novo atraves da brincadeira. Ser uma cara serio e bern temperado". 

Carlos ("Paloma"): "Tenho 48 anos, sou casado ha 25 - bodas de prata -, tenho dois filhos, 

urn de 31 e outro de 34, tenho dois netos lindfssimos. 0 guarda-roupa ... 0 guarda-roupa 

tern que ter muito, muito, muito a ver com aquilo que eu vou fazer ... ". 

Jenny: "Que as pessoas possam identificar logo?". 

Carlos (''Paloma"): "Identifica logo aquilo que voce vai fazer". 

Sofia Aparicio: "Responsavel pelo aparecimento das imagens punk do inicio da decada de 

70, Vivienne Westood e uma das mais surpreendentes e irreverentes designers de moda das 

ultirnas decadas. E ela a nossa escolha para a rubrica "criadores deste seculo". Fique, entiio, 

conhecendo melhor o trabalho deste nome fmpar da moda mundial: 

Nascida no norte da Inglaterra, Vivienne Isabel Straiel, Vivienne Westood, mudou

se com os pais para Londres quando tinha 12 anos. Nessa altura, estava ainda Ionge de 

querer urn dia vir a ser designer de moda. Com 21 anos, casa-se pela prirneira vez, tendo 

urn filho e junta a seu nome urn apelido que ainda hoje e muito conhecido, "Westood". No 

infcio da decada de 70, vinha a ser aquele que se tomaria o seu companheiro por mais de 

treze anos, o famoso maooger do grupo "Sex Pistols": Malcolm MacLaren e abre com ele o 

numero 430, da agitada "King's Road", da sua primeira loja. Loja esta dedicada a venda de 

discos de segunda mao e de t-shins, inicialmente transformadas por ela e, posteriormente 

com design proprio. Foi exatamente com a ajuda de Malcolm MacLaren que Vivienne 
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Westood criou o movimento punk, associado na sua origem com a banda de rock "Sex 

Pistols". Com a ansia incondicional dos jovens rebeldes ingleses, e esta a imagem que se 

impunha contra o conservadorismo britanico, Westood decide definitivamente trocar o tom 

ambicioso de seu curso de literatura na Universidade por uma carreira como estilista. 

Com a morte de "Sid Vicious", Vivienne abandona as imagens fortemente 

anticonformistas e rebeldes, e parte a procura de inspira~o na pintura e na literatura e na 

roupa de outros tempos, no fundo as areas a que sempre deu prioridade na sua forma~o". 

Vivienne We stood: "Ha s6 uma maneira de explicar isso. Eu sou pintora. Quando urn pintor 

pinta urna mulber vestida, idealiza o conjunto ... Ha urna perfeita fusao entre a mulher e suas 

roupas. E sao as roupas que revelam os seus gestos e os seus movimentos. As roupas fazem 

parte da mulher viva. Fa~o coisas assimetricas para dar movirnentos as roupas. Tudo aquilo 

que ela pode fazer.". 

Sofia: "Hoje, passados rnais de 25 anos desde os seus primeiros passos no mundo as 
imagens de moda, Vivienne Westood mantem-se tiel ao seu discurso inicial Para ela a 

cria~o de roupas e como a cria~o de um aroma, de urna sensayao. A sua missiio de 

glamour continua proxima a no~o de nostalgia, fazendo parte da propria ideia que ela tern 

da cultura humana. Se bem que repleta de referencias das imagens do passado, as suas 

propostas sintetizam atitudes que s6 os nossos dias podem se ouvir e se fazer sentir". 

Sofia: "E depois de saber um pouco rnais sobre Vivienne Westood, voltamos agora ao bar 

"Finalmente", onde Jenny Tavares vai continuar a nos apresentar um dos travestis mais 

famosos da capital". 

Marco ("Samantha Rock"): "Ah, eu comecei a fazer espetaculos ba, possivelmente 10 

anos". 

Jenny: "Que tipo de roupa gostas de usar? Curtas, largas, justas, decotadas? Que roupas tu 

vestes para fuzer o seu espetaculo ?". 
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Marco ("Samantha Rock"): "Dentro dos mimeros que eu fa~o. portanto, os mimeros 

sensuais e nao sei que, vestidos compridos, travados o mais possfveis, com decotes ou 

fechados ate em cima, conforme o mimero. Conforme o mimero e que eu vejo depois, 

depois ... Mas geralmente vestidos travados, compridos e ou, urn ou outro, curto, assim, 

acima do joelho". 

Jenny: "Que tipo de linha gostas rnais de fazer? Sensual, provocante ... Diz: ". 

Orlando ("Patricia Russel''): "Neste momento, com a idade que eu tenho, gosto de fazer 

uma mulher bonita, sensual; provocadora tarnbem". 

Jenny: "E seus trajes, sao curtos, justos, longos, largos ... Segues Ia uma tendencia de moda 

ou inventas tudo? Cria seus pr6prios trajes ?". 

Orlando ("Patricia Russel''): "Eu crio os meus trajes. Sou bastante versatil. portanto, posso 

ter mn traje longo, largo, como muito curto, bern decotado. Sou muito versatil Eu nao 

tenho mn estilo proprio. Tenho vanos a meu gosto". 

("Patricia Durmond"): "Comecei no "Tramis" em mar~ do ano passado. Eu vou fazer urn 

ano". 

Jenny: "Me diga ca uma coisa, o que gostas de usar? Voce faz os seus trajes, ou gostas de 

utilizar algum pronto de estilista. Como e que e? ". 

("Patricia"): "E, sim, costumo tirar alguns modelos de algumas revistas, depois fu~o 

algumas alteras:oes. Outras coisas sao trajes inventados por mim, depois com aplica~oes, 

portanto, ficam coisas originais. Sao ideias minhas. Depende. Depende muito. Costmno 

usar mais tr~es compridos. Ja nurna outra linha, sao vestidos curtos, justos". 

Sofia: "E com essa viagem aos bastidores dos espetaculos de travestis, vamos agora fazer 

aqui urn pequeno intervalo. Fique por af, nos voltamos ja!". 
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(Intervale) 

Sofia: "Conhecido pela sua obsessao a pintura nail, aplicado ao vestuario, o criador frances, 

Jean Charles de Castelbajac, aproveitou a apresental{iio de sua cole\{iio para o proximo 

verao e comernorou seus 20 anos de carreira. Nos fornos ate a "Cfunara de Paris"
195

, a uma 

das maravilhosas salas deste magnifico edificio e aproveitamos a presenya de sua mais 

recente mulher para falar com ela sobre este nome consagrado da moda francesa". 

Tascha: "Ele e urn artista ... E ele vai nos mostrar coisas que nos nunca vimos antes. Eu 

penso que agora e o rnomento dele no mundo da moda". 

Entrevistadora: "Jean Charles, escolheu urn Ingar extraordinario para o sen desfile. Pode 

dizer-nos onde estamos e por que?". 

Jean Charles: "Estamos na "Cfunara de Paris" e pedi a Madame Tibery e ao presidente da 

"Cfunara" que me deixassem fazer o desfile aqui Curiosamente, e a prirneira vez que 

receberarn urn pedido destes. 56 com boas condi~roes podemos atingir a perfei~o. A minha 

casa faz 20 anos, no rnais belo edificio de Paris. Para mim, Paris e a cidade mais bonita do 

mundo, e urn Ingar sirnb6lico que sernpre me inspirou, sobretudo porque eu era um jovem 

provinciano. Alem disso, esta cole\{iio e uma etapa muito irnportante, porque e urna coieyao 

muito clara, niio e urna colel{iio espetaculo, nem diferente na sua essencia, mas sim uma 

col~ao muito colorida, com formas muito bern pensadas e que se dirigem ao grande 

publico. E uma cole\{iio de irnagens, precisa. Concentrei-me no que sei fazer, isto e, num 

born "sportswear". Mode los desportivos para o fim de tarde. Ha uma evolu~o concentrada 

na feminilidade. Tentei criar uma feminilidade desportiva. Algo que n1io seja afetado, 

pretencioso. E urna col~ao onde varnos encontrar rosas de seda bordadas e tutus tipicos 

dos c6s das cal~ra& dos Andes. E uma cole~o onde a eleg:lncia e contornada, mas onde a 

mulher encontra facilmente o seu lugar, porque eo alvo da cole\{iio". 

Entrevistadora: "Tascha foi uma grande inspiral{iio para si, niio foi?". 

195 
Este Iugar corresponde a "Cfunara Sindical da Alta-Costura de Paris". 
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Jean Charles: "Sim, nao s6 enquanto minha esposa, mas sobretudo como mulher. Fez-me 

olhar para as mulheres de outra maneira, isto e, deixei de tentar protege-las com mens 

sentimentos cavalheirescos, para passar a subl.irrui-las. Creio que foi, tambem, ao captar o 

seu olhar. Mas ela tern uma caracteristica muito irnportante. Nunca tentou modificar-me. 

Na vida, muita gente tentou fazer com que eu mudasse. Aliando o :rneu talento a urn belo 

sorriso, surgiu esta col~o, de que me orgulho muito". 

Entrevistadora: "Na cole9iio, percebemos que se inspirou menos nos modelos e mais na 

arte". 

Jean Charles: "Sim, isso foi para mim uma tomada de consciencia. Comecei a pintar M um 

ano. Fiz urn desenho animado que vai ser divulgado no mundo inteiro e escrevi urn livro 

onde exprimo, atraves da arte e expressao artfstica, todos os aspectos frustrantes que a 

moda pode ter. Por isso, estou aqui hoje, acima de tudo, como criador de moda e niio como 

urn artista que faz roupa". 

Entrevistadora: "Muito obrigada, Jean Charles". 

Jean Charles: "Obrigado. Digarnos que estes 20 anos, foram o primeiro capitulo". 

Sofia: "A revista "Maxima" e a radio FM "Radical" realizarao na antiga f:ibrica da 

curadoria nacional, a quinta edi9iio do concurso de design de novos talentos. Mas alguns 

dias antes, o "86-60-86", convidou os participantes a vestirem duas manequins com suas 

propostas, inspiradas na internet. Quanto ao vencedor, ira conhece-lo no proximo 

domingo". 

Alexandte Osorio: "As linhas simples deste cognato pretendem ilustrar a facilidade de 

acesso a Internet". 

Ana Monteiro: "Muitos fios coloridos para boas liga~oes de bons mementos que a gente 

fazn. 
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Bela Gens: "Fui a internet e fui buscar OS esportes radicais". 

Brfgida Ribeiro: "Nas minhas cria~6es, sempre procurei dar, sobretudo, urn ar divertido -

por que nao -,a infonna~o e efeitos especiais". 

Carlos Rairnundo: "Neste trabalho, a burguesia e atacada pelo vfrus da infot1lllltica". 

Estela Azevedo: "Baseei-me na internet, na sirnplicidade, em irnagens distorcidas e 

rnancbadas". 

Gabriela Viana: "Do interior dos computadores retiram-se os chips para este cognato". 

Isabel Tomas: "Baseei-me numa linha simples, usando transparencias e usei recortes 

costurados a mao que da uma certa individualidade". 

Maria Joao Alves: "Meu cognato foi inspirado na cultura da internet, em que ela e uma 

escrava da informas:ao, disposta a entrar no mundo virtual". 

Nuno Baltazar: "Inspirei-me nos ceruirios de guerra. Guerra fria vista pelo lado dos 

cornputadores via internet". 

Nuno Vieira: "Chamo-me Nuno Vieira, minba inspira~o do cognato foram de duas 

realidades completamente distintas que agem no tempo e no espa~o, que coexistem no 

mesmo sitio ". 

Patricia Pinto: "0 meu cognato tem formas basicamente minimalistas, mas ja reflete todos 

os bits da internet". 

Paulo Cravo: "Inspirei-me nos jogos de computadores, no dinarnismo das personagens e no 

divertimento que eles transmitem". 
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Sonia Matos: " Este cognato simboliza o relacionamento e o contato entre outros povos via 

internet". 

Sofia Aparicio: "E depois das propostas, a!go originais destas novas esperanyas da moda 

naciona!, estamos agora a altura de assistirmos a mais urn "Clip Moda", produzido e 

realizado pela nossa equipe. E hoje, o destaque vai inteirinho para as roupas brancas, 

apresentadas aqui de fonna pouco usuaL Ora veja!". 

Sofia Aparicio: "E com as multiplas projeyoes de nosso "Clip Moda" desta semana, nos 

despedimos de mais urn "86-60-86". No proximo domingo, ja sabe, pode esperar o 

principio da tarde na "RTPi". Ate .Ia e tenha uma 6tima semana. Pique bern!". 
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"Style" 

Data de apresenta~o: junho de 97 

Apresentadora: Elsa Klensch 

Dura~o: 30' 

Elsa: "Style" e eu sou Elsa Klensch falando sobre os papeis do designer na moda e na 

decora~o. Hoje, mostrarei a col~o primavera de acess6rios "Chane!" em Paris e John 

Bartlett com a cole~o masculina, a qual ele chama de "fashion-mania". Mas, primeiro, a 

col~o da designer que faz roupas que cobrem e embelezam o corpo da mulher. 

"Banho de Rosas"!!! Eo que anuncia Anna Molinari de Miliio, que gosta de ser 

chamada de "rainha das rosas", ao final da apresenta~o de sua cole~o de primavera. 

Molinari co~ou com vermelho, branco e azul, misturando e combinando as cores, 

mostrando silhuetas justas. Entao, foi para os tons pasteis, marrom-terra e preto. Alem das 

flores, Molinari tambem usou forrnas abstratas. Ela disse que tudo foi feito pensando na 

leveza e na praticidade - buscando o lado feminine da personalidade da mulher". 

Tradutora de Anna Molinari: "A feminilidade esta viva e de volta. A dir~o e p6s

minimalista e muito romantica. Depois do c:tassico vermelho, azul e branco, eu usei todas 

as cores femininas. Todos os tons de li:tas, violeta e vinho, marmore; tambem azul-claro e · 

verde. Mas eu tambem acredito que marrom-terra e preto sao cores complementares para a 

maio ria das mulheres". 

Elsa: "Quando voce diz romantica, voce diz colado ao corpo?". 

Tradutora: "Eu nao me concentrei sornente em fazer forrnas coladas ao corpo, mas tambtlm 

que tivessem leveza e suavidade sobre o corpo. Elas ainda refors;am a silhueta feminina, 

mas nao sao tao coladas, como segnnda pe!e. Na verdade, e a silhueta longilinea - penso eu 

- que faz a mulher ficar muito bonita". 

Elsa: "Molinari usa tecidos super !eves- aos quais ela diz "preciosos". 
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Tradutora: "Ao final do seculo XX e se aproximando do ano 2000, eu queria retomar urn 

seculo de moda. Eu pensei que isso seria possivel com tecidos. Entao procurei os materiais 

para criar o "clima" que desejava. Tecidos forma bordados com muito chiffon e cashemire, 

algodiio naturale sedas. Mas tamoom com jersey (stretch) e tambem las !eves, misturadas 

com seda, que sao super femininas e atraentes". 

Elsa: "Pale-me dos acess6rios? ". 

Tradutora: "Os sapatos de Anna Molinari sao clean. Sao altos e mostram o calcanhar nu, 

sem tiras, como se fossem chinelo (mules). Os colares tern aparencia antiga. Sao inspirados 

nas j6ias que a realeza teria usado seculos atras. Colares de esmeraldas e rubis caem 

gentilmente ao redor do pescoyo. Tudo muito delicado e feminino, complementando as 

roupas". 

Elsa: "Anna Molinari com sua coleyao de primavera. 

Sinta-se a vontade com Ellen Tracy - coleyiio de prima vera da designer novaiorquina 

Linda Allary- a qual mostra urn retrato cl:issico das cores da primavera. Tatnbem a coleyao 

rnasculina de John Bratlett. 0 homem na moda, de John Bartlett, tern Cuba em sua mente. 

Depois do intervalo". 

(intervalo) 

Elsa: "Em Paris, a coleyao dos acess6rios de primavera "Chane!" tern uma nova 

luminosidade. Essa e a mensagem de Gilles Durfour. Ele diz que M urn glamour, desde as 

brilhantes bijouterias com holograrnas, ate as bolsas de miio, feitas de borracha, passando 

pelos sapatos de tecidos atoalhados. Gilles Durfour, que faz sua coles:lio de acess6rios com 

Karl Lagerfield, me conta que eles mantem o espirito de Coco Chane! vivo quando 

trabalhatn". 

Gilles Durfour: "Isso e facil, porque ela era urna inspirayao para n6s e todo mundo, que niio 

e diffcil captar a genialidade deJa. Sempre, sempre tenho em mente as camelias, as 
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correntes e OS las:os. Esta temporada e das series de hologramas. N6s USaiTIOS maravilhosos 

hologramas de plastico e papel para fazerrnos braceletes, camelias e coJares. Essa era a 

ideia principal''. 

Elsa: "Eles sao extravagantes!". 

Gilles: "Sao mais ou menos extravagantes, mas n6s querfamos quebrar as regras de fazer 

sempre do mesmo jeito. N6s tentamos achar novas forrnas de se fazer j6ias". 

Elsa: "As fors:as que inspiraram as flores de porcelana coloridas vieram diretamente de 

Coco Chanel". 

Gilles: "Era a flor da decada de 60, como ela (Chanel) mesma fez. N6s encontramos a flor 

na loja antiga. Entao, a fizemos de uma maneira nova, usando diferentes cores e fonnatos". 

Elsa: "Gilles Durfour fez urn bracelete com influencias egfpcias. Ele diz que as correntes 

sao sempre urn importante acess6rio "Chane!". Nesta temporada, elas sao simples". 

Gilles: "As correntes sao de plastico. E um novo sinaL E os "logos" (logotipos) sao em 

plastico. Muita transparencia, ate mesmo nos sapatos, nos saltos. Todos os sapatos sao 

feitos de plastico. Nos fizemos uma coisa engras:ada: n6s fizemos urn sapato de salto alto de 

tecido bordado e ele foi urn sucesso no desfile". 

Elsa: "Gilles me diz que a nova bolsa de mao "Chanel" e diferente das de outras 

temporadas, mas ainda conservam urn tipo de forro intemo". 

Gilles: "Para esses tipos de bolsas, as cores foram muito importantes. Nesta temporada, n6s 

usamos todos os tipos de vermelho, pink e as cores pasteis, como dos sorvetes. Mas sempre 

com urn toque de hrilho - que as tornam mais modemas". 

Elsa: "6culos de sol? ". 
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Gilles: "Nos fizemos 6culos de sol excentricos; uma homenagem a Kim Novack. Sao 

redondos e grandes, com pequenos e delicados "logos" ao redor, nas laterais. Entao, 

flzeruos esses 6culos invertidos, criando urn efeito estranho". 

Elsa: "Quais conselhos voce darla para as mulheres quando forem escolher acess6rios?". 

Gilles: "Nada deve ser inventado. Tudo deve ser feito de acordo com a bora do dia. Por 

exemplo, voce nao pode usar broches durante o dia, mas para noite sao excelentes. Mas 

tudo depende muito de cada pessoa". 

Elsa: "Este e Gilles Durfour com a coles;ao de acess6rios de prirnavera "Chanel". 

Agora o classico das cores e formas. Roupas leves e frescas para a mulher se sentir 

bern no calor. Isso eo que Allary- New York-, nos diz sobre a cole~o de prirnavera. Ela 

mistura cores, estampas e pequenas partes do corpo a mostra aqui e ali. Ela aflrma que tudo 

se resume no corte". 

Linda Allary: "Voce sabe que Ellen Tracy e conhecida pelo corte cJassico. A coleyao tern 

muito do esporte-classico, mas urn toque de leveza e feminilidade e o que as mulheres 

procuram quando querem usar uma roupa bern cortada. Entiio, temos urn corte suave, 

levemente acima da linha do quadril, dando urn efeito alongado. Bolsos mais altos e 

casacos acima da linha do qua<lfiL dao urn "ar" mais feminino as mulheres". 

Elsa: "Quais os tecidos usados? ". 

Linda: "Muita seda e texturas misturadas, mas, principalmente, muita seda. Eu gosto da 

leveza da seda, na primavera-verao e nas mulheres, veste muito bern". 

Elsa: "Ha algurna ideia especifica sobre as cores na sua coles;ao?". 

Linda: "Voce sabe que en amo cores, portanto, sempre vai haver cores. Existem, cores 

neutras maravilhosas. N6s comeyamos com prata, indo para tons maravilhosos e suaves de 

cinza, com muito metal neles. Sueters e rnangas metalizadas, casacos metalizados e 
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pequenas pontas metalicas aqui e ali. Dai passamos para tons de cores como, azul, azul

marinho ate o indigo, indo para o champagne paiido ate o vermelho. Voce sabe que eu 

adoro vermelho, portanto, tambem h<i o escarlate e suas varias:oes. Tons de gerfulio; rnuito 

"quentes", ate tons mais palidos de geriinio indo ate tons pasteis, suaves ". 

Elsa: "Estarnpas florais e uma parte forte na cole<;iio, batendo recortes e enfeites. Roupas de 

noite sao mais sensuais?". 

Linda: "Eu gosto da noite com transparencias, mas transparencias sutis". 

Elsa: "E os acess6rios? ". 

Linda: "Sandalias maravilhosas. Gosto de plataformas com tiras e saltos pesados. E 

modemo. Ponca bijouteria, mas muitos lenS'os e echarpes". 

Elsa: "0 cabelo e a maquiagem?". 

Linda: "Muito, rnuito bonita. Eu gosto de garotas bonitas. Eu penso que as mulheres 

gostarn de se sentirem bonitas e n6s fizemos urn rosto paiido com sornbras prateadas e 

cabelos presos para cima por pequenos enfeites". 

Elsa: "Esta e Linda Allary com Ellen Tracy, cole<;iio de prima vera. 

Daqui a pouco, a casa na montanha de Yoshiaki Yuki. Ele e urn artista que possui 

uma galeria em urn restaurante. Mas, acirna de tudo, ele gosta de recepcionar em sua casa. 

Conhes:a-o, assim que voltarmos". 

(intervale) 

Elsa: "Yuki e urn homem de muito talentos, muitos humores e muitos amigos. Mas urn de 

seus arnores e a pintura. Ele possui duas galerias, em dois restaurantes. Urn restaurante e 

galeria sao em T6quio, os outros sao nas montanhas, a duas horas de viagem da cidade. E 
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parte de urn preciosa casa cheia de tesouros colecionados ao Iongo de decadas. Aqui Yuki 

adora receber seus amigos para comemorar antigos festivais. 0 favorito, em mars;o, e o 

festival das garotas". 

Tradutor de Yoshiaki Yuki: "0 festival das garotas tern acontecido por seculos e nao e 

realmente para jovens, mas para jovens rnulheres. Elas se encontram para celebrar e 

mostrar as bonecas que elas colecionam para elas e para o festival". 

Elsa: "Quao antigas sao as bonecas que estiio aqui hoje ?". 

Tradutor: "A rnaioria sao do perfodo "adulto" e as express6es facials sao desenhadas a mao. 

Atraves dos anos, os costumes mudaram, entao n6s criamos urn display/mostrador dividido 

em cinco partes. Normalmente, no topo, ficam o casal real, o rei e a rainha. Abaixo deles, 

nos temos as damas de homa, depois OS tuusicos e, finalmente, duas fileiras de tu6vels 

laqueados. Normalmente, em minha sala de jantar eu fas;o meus pr6prios arranjos usando 

rnals pes;as, mas normalmente eu co loco somente as bonecas no topo". 

Elsa: "Junto com as bonecas voce tambern tern suas "escritas". As "escritas" trazem 

palavras especials para o festival. Por exemplo, "alegria" e "dans;as". 

Tradutor: "Eu gosto de recepcionar pessoas. E por lsso que eu uso minhas "escritas" atras 

dos arranjos. E muito divertido". 

Elsa: "Agora, a outra sala de jantar e bern maior e voce pode dar gran des festas". 

Tradutor: "Sim, posso recepcionar ate vinte pessoas. Eu tamrem uso-a para mostrar meu 

trabalho. E, neste momento, o que mais se encontra Ia, sao pratos. Eu tenho pratos de 

porcelana do perfodo "adulto" e tigelas laqueadas. 

Elsa: "Yuki me conta que durante os festivals ele gosta de combinar sua paixlio pelas 

antigiiidades com sua paixao pela comida japonesa tradicional". 
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Tradutor: "Por exemplo, eu comes:o servindo urn prato que consiste de tiras de "tofu" frito, 

cenouras, cogumelos japoneses secos, camariio, ovos, pepinos em conserva e feijao, junto 

com arroz com temperos; seguido de um caldo de mariscos com um tipo de salsinha 

conhecida como "mitsuba". 

Elsa: "Claro que niio pode faltar peixe". 

Tradutor: "Charles" e um peixe de agua doce que eu gosto muito. Eu sirvo com pepinos 

cortados e nabo. Entre o peixe e o prato que vern depois, eu tambem prepare br6colis 

marinado com lombo de porco polvilhado com(. ................. ). Dai vem o prato com frango e 

um peixe japones conhecido como "Canal". Eu fas:o tambem urna travessa de sushi que e 

muito decorativa para a mesa. E feita com camariio, cogumelos japoneses secos e ovos". 

Elsa: "Depois vern a truta!". 

Tradutor: 'Truta grelhada e rnarinada, servida com creme de mexilhoes e recheada com 

ovas de peixe. Tamoom sirvo batatas cozidas com mel e cogumelos". 

Elsa: "E para o futuro?". 

Tradutor: "Bom, eu ja tenho duas galerias, urna em restaurante e outra num belo retiro nas 

montanhas. Cuidar de tudo isso torna muito tempo, portanto, no momento, eu vou me 

concentrar nas minhas "escritas". Eu niio quero pensar em outros neg6cios, eu prefiro me 

preocupar em ser criativo". 

Elsa: "Este foi Yosbiaki Yuki. Temos rnais, depois do intervalo, com a col~o masculina 

de primavera de John Bartlett. Ele eo homem da moda, no memento. Veja sua fantastica 

coleyiio, logo a seguir''. 

(intervalo) 
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Elsa: "Sonhando em Cuba. Este e o tema de primavera para a coleylio masculina do 

designer novaiorquino John Bartlett. Ele pendura ventiladores de teto e veste carnisas 

cubanas, chapeu de palha e se balan~ numa rede acima da passarela, durante o show". 

Jonh Bartlett: "Eu chamo men desftle de "dans:afmania de moda". Homens hem vestidos, 

mostrando seus corpos e cornpletaruente a vontade e confottiveis, sem preocupayao". 

Elsa: "Mas quao justas sao as roupas ?". 

John: "Sao bastante coladas ao corpo. Os ternos sao retos e nao ha bolsos aparentes. As 

calfas sao retas e estreitas. Tambem temos algumas roupas, como cals:as mais folgadas, 

com camisas justas. Urn pouco de proporyao. Os calf6es de banho sao co !ados ao corpo". 

Elsa: "John Bartlett acredita que os homens devem estar tao confonaveis de ternos, quanto 

de jeans. Os ternos tern corte italiano". 

John: "Nos mudamos muito de nossa produyao para a Italia porque a maioria dos nossos 

tecidos sao italianos. Eles fazem urn born trabalho. Entao, tudo e muito reto, sem muitos 

bolsos. Nos estamos mostrando urn temo italiano, mas tambem urn jeito americano. Urn 

pouco de ambos". 

Elsa: "E como sao os temos italianos, as cores?". 

John: "Muito marrom escuro, preto com branco, abotoaduras listradas e muita lii-stretch. 

Muito simples. Marrom, marinho, preto, caqui. Todas as cores masculinas". 

Elsa: "Entao, os hornens podem tanto usar jeans quanto ternos?". 

John: "Exato. Eu comecei urn pouco devagar com as roupas casuais, das sextas-feiras. Mas 

eu ja fiz as pazes com isso e agora tanto faz usar urn temo italiano ou urn jeans e uma 

camiseta''. 
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Elsa: "Por que voce e fascinado por Cuba? ". 

John: "Eu nao sei ao certo. Existe todo um aparato militar em Cuba e e urn pais militar 

mesmo. Entiio, eu me servi da ideia de roupas de verlio tropical com urn toque de campo 

militar nelas". 

Elsa: "0 que voce me diz dos cabelos e do jeito dos manequins?". 

John: "Eles tern urn jeito bern masculino, bern cuidado. Os cabelos sao um pouco 

desarranjados. E urn tipo natural, como se tivessem acabado de acordar". 

Elsa: "Ha urn ditado que diz que as roupas femininas sao mais interessantes do que as 

rnasculinas. Voce acredita nisso? ". 

John: "Claro que sim. Mas, finalmente, as coisas estiio mudando. Os homens estiio 

preocupados com eles e estao desenvolvendo seus pr6prios conceitos". 

Elsa": Isso e muito saudavel? ". 

John: "Eu penso que sim. E muito divertido. Nao s6 as mulheres devem se divertir, mas os 

homens tambem". 

Elsa: "Este e John Bartlett, com sua coleorao masculina de primavera. Isso e tudo, por hoje. 

Semana que vern, voltaremos com novos direcionamentos de T6quio. As inova9i)es de Yoji 

Yamamoto lhe valeram urna receporao entusiastica". 

Yoji Yamamoto:"( ..................... )". 

Elsa: "Depois, Ihes mostraremos urna casa que e coisa de outro planeta. Quem assina e a 

parceira de Y oji, e tudo em seu tema e macio e espa~oso". 

307 



Kathryn Findly: "A forma da casa e rnacia. Os v:lrios tecidos nas partes intemas diio urna 

leveza ao ambiente. Mas e pelo telhado que se sente toda a possibilidade do ar entrar pela 

casa. Ele e todo em vidro com arvores aparentes, criando urna sensa <;:fro de natureza e ar". 

Elsa: 'Tambem uma cole~o com ternas de varnpiro, do designer Jum Takahashi Ate 

breve, e fiquem comigo em "Style". Eu sou Elsa Klensch". 
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Capitulo 

v 
As Noticias de Moda 
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Neste capitulo, nos vamos analisar as tendencias de moda a partir dos discursos e 

das imagens apresentadas nos prograrnas de moda selecionados (e cuja transcri~o de seus 

discursos verbais colocarnos no capitulo anterior). 

Nosso objetivo inicial sera o de detectarmos e colocarrnos em relevancia as 

sugestoes especificas para a primavera/verao 97 e direcionadas para o vestu:ir:io, as quais, 

como ja vimos na "Parte I", vern atraves de quatro elementos: influencias/inspiraS'6es, 

cores, rnateriais (com suas padronagens/estampas) e estilos. Isso, certamente, fura que nos 

concentremos em determinadas partes do programa, as quais chamaremos "blocos". 

Dessa forma, para facilitar o entendimento do leitor a respeito da metodologia por 

nos utilizada para a localiza~ao dos quatro elementos das tendencias de moda,julgamos ser 

necessiirio, em prirneiro lugar, o conduzirmos a urna descri~o daquilo que foi encontrado 

nao so no discurso verbal de cada prograrna mas, tambem aquilo que foi visto 

representando tal discurso, ja a partir de urna separa~o de cada conteudo informacional em 

partes. Ou seja, dividindo-os em "blocos" conforme o assunto a que vao se remeter e de 

furrna que possamos entender - mais claramente - as imagens que corresponderarn a seus 

respectivos discursos. 

Portanto, teremos, nesses "blocos", uma sequencia sobre a inten~o do que sera 

acompanhado no "proximo assunto" dos prograrnas, bern como as formulas discursivas e 

imageticas utilizadas. Aqui, entiio, iremos recorrer - algumas vezes - aos enquadrarnentos e 

efeitos de cfunera, assirn como de edi~o, no que se refere a certas alteraS'oes provocadas no 

ritmo de cada prograrna e de seus assuntos (e vistas em imagens), atraves de uma 

linguagem mais tecnica 196. 

Ressaltamos, porem, que a divisao do conteiido inforrnacional dos prograrnas em 

blocos, juntamente com as des~es daquilo que fui encontrado em discursos e irnagens, 

tern como objetivo maior, alem de facilitar o entendimento do leitor quanto a localiza~o 

das tendencias de moda (os 4 elementos)- eo que sera feito logo em seguida, nas "Noticias 

de Moda" - demonstrar como tais tendencias foram dissimuladas. Para isso iremos 

comentar urn pouco sobre o carater das notfcias veiculadas e a sua l6gica de "inforrna~o 

196 
Para a lingaugem tecnica de enquadramentos e efeitos de cfunera e de edi<;iio, utilizamos as propostas pela 

Apostila de Squirra, Sebastiiio, Comunic11fiio Jomal(stica e Editorial do Departamento de Jornalismo e 

Editora<;iio, ECA/USP, Sao Paulo, 1988 (nao publicada) e, tambt!m, das anota~s feitas durante o "Curso 
de "Roteiriza~ao de Filmes Publicitirios", da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Sao Paulo, 1988. 
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visual" (entendida aqut, como a correspondencia entre o que e dito e representado 

visualmente). 

A partir de entiio, ja em urn segundo momento de descri~5es e analises - na parte 

que se intitula "As Tendencias de Moda" -, vamos conduzit o leitor a urn entendimento 

mais apurado sobre como as tendencias de moda foram explicadas ao publico. A 

metodologia para isso consistira em destacarmos, inicialmente, e, separadamente, as 

imagens e discursos (os conteudos manifestos e o que chamaremos de descri~5es 

"discursivas" e "itnageticas", respectivamente) especificos sobre as tendencias de moda em 

cada uma das cole~5es dos estilistas encontradas nos progtamas (e que sao em numero de 

4). Ou seja, descrevendo os 4 elementos que constroem os seus trajes. Depois, iremos 

realizar uma descri~iio (que chamaremos de "sincr6nica" e ainda sobre os mesmos 4 

elementos) em que verificaremos o que foi dito e visto a respeito de cada elemento ao 

mesmo tempo. 

Assim, com as pritneitas descri~5es ("discursivas" e "itnageticas"), vamos entender 

o que nos foi oferecido em informa<;:oes sobre tendencias e, com as iiltimas ("sincr6nicas"), 

compreender a logica televisiva, portanto, de "informa~iio visual", empreendida para a sua 

demonstra~o. 

Dessa forma, entiio, sera descrito aquilo que nos foi oferecido (tanto separadamente, 

como conjuntamente) em discurso e imagem a respeito das influencias/inspita<;:5es, cores, 

materiais/padronagens e estilo que construfram urn traje, uma vez que em cada uma dessas 

descri~5es encontraremos informa~6es diferentes para as nossas discuss5es (as formulas 

elaboradas pelo progtama para a explica~o das tendencias de moda). 

E itnportante dizer, ainda, que outras orienta~6es - mais especificas - seriio 

oferecidas ao leitor sobre a metodologia por nos empregada nesta etapa ("As Tendencias de 

Moda"). 

Com todo esse percurso concluido, chegaremos, entiio, aos objetivos finais deste 

capitulo: uma prescri~o estetica forrnada pelos quatro elementos disponibilizados nas 

tendencias de moda, verificando a articulas:ao de suas irnagens e discursos empreendidos 

pelos progtamas, encerrando o capitulo V dessa disserta~o, com o entenditnento de como 

as tendencias de moda foram conduzidas pela rnidia televisiva em seu aspecto de "noticia 

de moda" e, portanto, de "informa~o visual". Isso nos possibilitara - na "Conclusiio" -
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avaliarmos a correspondencia ( ou niio ), com as prescris:Oes esteticas oferecidas pelas 

empresas na Parte I e o funcionarnento da difusao de tail> prescri~oes em ambos os campos: 

"Buraux"/industrias e "TVs por assinatura". 
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Programa "86-60-86" 

Descri~o do Conteiido em Blocos 

Abertura: Vinheta de abertura do programa 

Bloco l (Introdu~ do Programa): Sofia Aparicio aparece (em "Meio Primeiro Plano" 197
) e 

da abertura ao progrll!Ila, dizendo que e 0 Unico programa que pode oferecer 0 

conhecimento sobre o que h:i de melhor na moda nacional e internacional. Em seguida, ja 

em oi/98
, ela apresenta os principais assuntos do programa: a imagem, a principio, de uma 

negra dan~ando em camera lenta, e explicada atraves da narra~ao de Sofia, que fala sobre a 

reportagem, sobre os espetaculos de travestis da capital de Portugal e que sera conduzida 

pela "drag queen" Jenny Tavares. 

Logo depois, aparecem imagens rapidas de desfiles de moda que sao explicadas por 

Sofia (ainda em off) como sendo respectivas as reportagens sobre a vida e o trabalho de 

Vivienne Westood e os 20 anos de carreira do estilista Jean Charles de Castelbajac. 

Tambem com imagens (em efeitos de edi~o) de alguns jovens, seguidas pela demonstra~o 

de algumas manequins com roupas brancas, e a narra~o da apresentadora, sabemos que se 

trata do "concurso de jovens talentos" e o "Clip Moda" do programa, com "roupas em 

branco total" (em camera lenta). 

Sofia retorna, entiio (ainda em "MPP"), e falando diretamente ao telespectador, que 

vai prosseguir pela "proxima meia hora" e que volta rapidamente com o bloco das "ultimas 

noticias". 

Bloco 2: (As "Ultimas Noticias"): Em off, Sofia fala sobre a campanha da marca "Levi's" e 

os aspectos de produ~o da propaganda feita para o jeans "Shrink to Fit", urn produto 

especifico para ser lan~do no verao de 97. As irnagens, no entanto, sao todas sobre o 

processo de produ~o desta propaganda. Como e um jeans que ( conforme informa~oes de 

Sofia em off) deve ser molhado para se moldar aos contomos do corpo, o que vemos, entiio, 

sao rapidas itnagens sobre aspectos de produ~o e a est6ria da propaganda, com os tanques 

197 
Plano em que a clmera enquadra a pessoa da cintura para cima, geralmente evidenciando gestos. 

198 
Em <1f, significa que a pessoa continua falando mas ja nao aparece na tela, pois foi substituida pela 

demonstrayao de imagens. Ela, portanto, se situa ao "fundo" das imagens que se apresentam. 
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aquaticos montados para a simula~o de urn naufragio, em que tres "sereias" tentam tirar a 

cal~ta de urn rapaz submerso (todos os manequins de reconhecimento internacional). 

Logo em seguida, Sofia (ainda em off), fala sobre a "Expo 98", onde . serao 

selecionadas pessoas para participar de urn espeticulo musical ("0 Rapaz de Papel''). A 

imagem que ilustra esta parte especffica e "abstrata", com caracteres199 infunnando sobre 

aspectos do evento e processo de sele~o do espeticulo, com telefones para contato. 

Bloco 3 (Introdu~o da 1 a reportagem): Sofia aparece (em "Primeiro Plano "200
) e introduz o 

assunto da primeira reportagem do programa: o espeticulo dos travestis de Lisboa e que 

sera conduzido pela "drag queen" Jenny Tavares, no bar "Finalrnente". Sofia, ainda, 

destaca que os travestis sao "amantes incondicionais das inlagens de moda exageradas e 

hiper-sexys" e que- atualmente -,sao "os principais aninladores das discotecas da capital". 

Bloco 4 ( l a reportagem: "Travestis"): Jenny, diretamente ao publico (em "PP") se apresenta 

e fala sobre o seu trabalho no bar "Finalmente" e em outros locais. No entanto, algumas 

imagens dela (em urn desflle e danl(ando em camera leota), sao intercaladas rapidamente e, 

nestes momentos, sua locul(lio vai para off. 

Ela, entao, retoma falando diretamente ao publico (em "PP"). dizendo que vai 

apresentar os seus arnigos. Neste rnomento, aparecem inlagens muito rapidas de urn 

homem. Este e Mario ("Marlene") que, logo aparece com o seu rosto totalmente 

enquadrado na tela (em close201
), dando seu depoimento de vida a Jenny (que esti fora da 

tela). Em seguida, a locu\(lio de Mario vai para off, e inlagens de seu espet:iculo aparecem. 

A locu~o de Mario e interrornpida a medida em que o fundo musical de seu espet:iculo vai 

aurnentando de volume. 

Mario retoma no rnesmo enquadramento anterior (em "close"), enquanto Jenny 

(fora da tela) lhe pergunta sobre o tipo de roupa que ele mais gosta de usar no espetiiculo. A 

medida em que responde, dizendo que em seu espeticulo usa urn estilo mais "sensual e 

er6tico", outras itnagens sao sobrepostas ii. sua locu\(lio e esta vai para off, rnostrando alguns 

rnomentos de seu show. 

199 
Caracteres siio as palavras que aparecem escritas na tela. 

200 
Plano em que a pessoa e enquadrada dos ombros para cima. Tambem conbecido como "Plano Pr6ximo". 

201 
Enquadramento de camera, cujo plano evidencia o rosto da pessoa, para se perceber as em<¥ies. 
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Em seguida, entra a imagem de urn outro homem (em "PP" e camera lenta) 

maquiando-se com uma locu~o (falando sobre o infcio de carreira) em off E Joao Carlos 

("Nima") que aparece com seu rosto enquadtado na tela (em "PP") agora dando o seu 

depoirnento a Jenny (fora da tela) e ja "travestido", falando sobre o comes;o de seus 

espet:iculos como travesti Sua locu<;iio vai para off, quando iniciam-se a apresenta<;ao das 

imagens de seu numero que finaliza-se com a musica que canta subindo em volume, 

juntamente com os aplausos recebidos. 

Rapidamente aparece Carlos ("Paloma"), urn outro hornem dando seu depoimento a 

Jenny (enquadrado da mesma forma que Joiio Carlos, em "PP" e com Jenny fora da tela), 

falando sobre sua idade, estado civil, filhos, netos, etc., quando imagens de seu espetaculo 

sao introduzidas juntamente com urn di:ilogo em off entre ele e Jenny. Eles conversam 

sobre o tipo de indument:iria escolhida pelo travesti em seu numero. 

Corte para vinheta do prograrna. 

Bloco 5 (lntrodu~o da 2" reportagem): Sofia aparece (em "Plano Anlericano"202
) falando 

diretamente ao telespectador, a respeito de Vivienne Westood como sendo "uma das rnais 

surpreendentes e irreverentes designers de moda das liltirnas decadas" e que foi ela a 

escolhida para a "rubrica criadores deste seculo". 

Bloco 6 (2" Reportagem: "A vida e a obra de Vivienne Westood"): A reportagem se abre 

com imagens (em camera lenta) dos desfiles de Vivienne Westood (com musica em off) e 

com a locu<;ao de Sofia (em ojj) contando sobre a vida da estilista britanica que, ao casar-se 

nos anos 70 com Malcolm MacLaren - o produtor do grupo punk "Sex Pistols" -, 

introduziu-se no cornercio de discos antigos e venda de carnisetas, inicialmente 

transformadas por ela e, depois, com o seu proprio design. Neste momento, as imagens de 

desfiles da estilistas que estavam sendo apresentadas, dao Iugar a urna das apresenta<;(ies do 

grupo "Sex Pistols", com todos os seus componentes enquadrados na tela em (Plano 

Medio
203

). Ao mesmo tempo, Sofia (ainda em off) diz que, com a influencia de Malcolm, 

202 
Plano em que a pessoa e enquadrada a panir dos joelhos. 

= Enquadramento em que a pessoa aparece por inteiro (em pe). 
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Vivienne fundou o movimento punk ( devido ao contato direto com a banda "Sex Pistols") e 

deixou seu curso de literatura na Universidade, se lan~do como uma estilista 

oposicionista ao conservadorismo britanico. As imagens da apresenta~o (que cantam urna 

pequena parte de urna de suas mlisicas rnais conhecidas, "God Save The Queen", de 1977) 

do grupo permanecem, entao, por alguns instantes sem a interferencia da locu~o (em off) 

de Sofia. 

Mas a apresentadora retoma rapidamente sua locu~o (sempre em ofj) e, ainda com 

as imagens do grupo (e com a mlisica que cantam agora ja em tom mais baixo), vai 

explicando que, com a motte do vocalista da banda, a estilista partiu "a procura de 

inspira~o na pintura e na literatura e na roupa de outros tempos" que, segundo a 

apresentadora, eram "areas a que sempre deu prioridade em sua fo~o aca&mica". 

As imagens da mesma apresenta~o do grupo ainda aparecem na tela, 

permanecendo, assim, sem intervenc;:ao da locu~o de Sofia por alguns segundos, ate que 

sao interrompidas pela irnagem da propria estilista que, enquadrada em "close", fala sobre 

si mesrna. Ela diz, entiio, que, como pintora, idealiza uma mulher vestida em todo o seu 

conjunto. 

Logo em seguida, o que vemos sao alguns de seus modelos nos desfiles, porem, a 

narra~o de Vivienne (agora em off) continua falando sobre o mesmo assunto. No caso, que 

"existe urna perfeita fusao entre a mulher e suas roupas", porque "revelam os seus gostos e 

os seus movimentos. As roupas fazem parte da mulher viva". Ela diz, ainda, que se utiliza 

de muitos aspectos assimetricos na constru~o das roupas fernininas para permitir as 

mulheres liberdade de movimentos. As irnagens de urn de seus desfiles ainda pennanecem 

na tela, quando Sofia retorna (em off) avalizando as ideias da estilista, e dizendo que 

Vivienne se mantem "fiel ao seu discurso inicial", pois a "criac;:iio de roupas"- para ela -, "e 

como a criac;:ao de urn aroma, de urna sensa~o" e, que a "sua missao de glamour continua 

proxima a no~o de nostalgia". 0 que "e parte da propria ideia que ela tern da cultura 

humana". Sofia, entiio, conclui, dizendo que tais referencias, "das imagens do passado" (e 

da "nostalgia") sintetizam - atraves de suas propostas -, "atitudes que s6 nos nossos dias 

podem se ouvir e se fazer sentir". 
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A locu<;ao (em off) de Sofia dii espa9o para uma musica (em off) que conduz o 

termino da reportagem, ja com imagens de finaliza<;ao de urn dos desfiles de Vivienne, 

onde ela caminha por entre a passarela e e aplaudida por todas as suas manequins. 

Corte para vinbeta do programa 

Bloco 7 (Fina!iza<;ao da 2• reportagem e retorno a primeira): Sofia aparece finalizando o 

bloco anterior e falando diretamente ao telespectador (em "PA") sobre a oportunidade de se 

conhecer urn pouco mais sobre Vivienne Westood e introduzindo o proximo bloco, atraves 

da volta ao bar "Finalmente", com Jenny Tavares e a reportagem sobre os travestis da 

capital 

Bloco 8 (Continua<;ao da 1• reportagem: "Travestis"): 0 bloco inicia com a imagem de 

Jenny e urn homem que esta maquiando-se em frente ao espelho (ambos enquadrados na 

tela em "MPP"). Ha uma fusiio204 com urna outra imagem, onde vemos o mesmo homem e 

rnais urn, tarnbem se rnaquiando. Ha somente uma musica em off, que permanece ate o 

momento em que o primeiro homem (Marco/"Sarnantha Rocks") retorna, totalrnente 

enquadrado na tela (em "PP"), e dando seu depoimento a Jenny (fora da tela) sobre o inicio 

de sua carreira. Rapidamente essa imagem dii Iugar a sua performance no seu numero. A 

locu<;ao (em off)- neste momento -, e conduzida por Jenny que !he pergunta sobre o tipo de 

roupa que ele gosta de usar nos espetaculos. A resposta vern atraves da irnagem de Mario, 

enquadrado em "close" na tela (cornpletamente centralizado), explicando a Jenny (que 

permanece fora da tela) que, em espetaculos rnais sensuais, ele usa "vestidos cornpridos, 

travados o rnais passive!, com decotes ou fechados ate em cima" e que esses mudam 

conforme o nfunero. Seu depoimento chega ao final, rapidamente, ao mesmo tempo que 

sua imagem em "close", dii Iugar a sua apresenta<;ao (ja em urn plano rnais aberto, "PG"), 

na qual aparece cantando uma mtisica que estava em off durante essa parte. 

Em cfu:nera lenta (e efeitos de camera de aproxima9ao e distanciamento de irnagens: 

"zoom in" e "zoom out", respectivamente), aparecem imagens (em "PP") de uma outra 

204 
Efeito de edi<;ao que corta uma imagem atraves da fusiio com outra. No entanto, pode ser feito tamoom 

atraves de duas ciim.eras, o que, certamente, nao foi o caso. 
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pessoa (Orlando/"Patrfcia Russel") se maquiando em frente ao espelho. Ao mesmo tempo, 

temos musica e !ocu¢o de Jenny (ambos em off) perguntando sobre o tipo de "linha" que 

ele gosta de fazer. A resposta, da mesma forma que anterionnente, vern atraves de Orlando 

ja enquadrado na tela (em "P.P". e com Jenny fora deJa) e, tamoom, ja maquiado, 

explicando que, com "a idade que tern", prefere fazer urn tipo de "mulher bonita, sensual; 

provocadora tamoom". Neste momento, as Iocu¢es de ambos vao para off e a imagem que 

se segue e a de sua apresenta¢o. A entrevista prossegue (ainda em off) com revelas;ao dos 

trajes utilizados pelo travesti no seu numero ("Iongo, largo, como muito cuno, bern 

decotado") e que !he conferem urn estilo mais versatil No entanto, nesta Ultima parte, a 

imagem de seu rosto em close (dando depoirnento a Jenny) e intercalada algumas vezes a 

de sua apresenta¢o, finalizando com a conclusiio de seu espeticulo. 

Prosseguindo, uma nova irnagem e introduzida com outro travesti ("Patricia 

Durmond"), que aparece ja maquiado e com seu rosto todo enquadrado na tela (no canto 

direito, em "PP"), dando seu depoirnento a Jenny (fora da tela) sobre o inicio de sua 

carreira. Sua Iocu¢o vai para off, no moruento em que ele aparece se apresentando em seu 

espetaculo, sendo que logo em seguida, Jenny retoma (em off) fazendo-Ihe algumas 

perguntas sobre o que ele gosta de vestir nos numeros e, se ele mesrno faz suas roupas ou se 

e feito por algum estilista. A resposta vern, atraves da interrup~o da imagem de seu 

numero e o retorno da anterior, com seu rosto (em "close"). Ele diz, entiio, que retira sua 

ideias de revistas e que outras vezes os trajes sao inventados por ele e que todos sao muito 

originais. Para finalizar sua parte, sao intercaladas as irnagem de sua apresenta~o (quando 

esta enquadrado em urn "Plano Geral"205 e quando sua locu~o vai para off) eo "close" de 

seu rosto (tal como a parte que conclui o depoirnento de Orlando). 

A reportagem sobre os travestis se conclui, quando irnagens rapidas de Jenny se 

apresentando em urn desfile (em "Plano Geraf'), seguida pela apresenta~o conjunta de 

todos os travestis entrevistados (em varias sequencias de planos: de "Detalhe", ""Geral") 

aparecem na tela. 

205 
0 "Plano Geral" da E.S.P.M. corresponde ao "Plano de Conjunto" da ECA/USP. Em ambos, a inten<;ao e 

mostrar o cemirio e um ou mais personagens. 
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Bloco 9 (Finalizayao da 1• reponagem e intervale): Sofia retorna (em "PP"), avisando que 

"com essa viagem aos bastidores dos espetaculos dos travestis" o programa fara urna 

pequena pausa. 

Cone para vinheta 

(Intervale) 

Cone para vinheta 

Bloco 10 (Introduyao da 3• reponagem e do 1 o desfile: Jean Charles de Castelbajac): Sofia 

aparece (enquadrada em "PA"), falando sobre o criador frances, Jean Charles de 

Castelbajac que ficou conhecido por sua obsessao a pintura naff aplicada ao vestu:irio e que 

ele aproveitou o "proximo verao" (ode 97) para comemorar os seus 20 anos de carreira, 

apresentando sua cole~ao. Diz, ainda, que o programa foi ate a "Cfu:nara de Paris", a uma 

"de suas maravilhosas salas deste magnifico edificio" e aproveitou para falar com a sua 

mais recente esposa. 

Bloco 11 (3• reportagem e 1° desfi.le: Jean Charles de Castelbajac): Algumas imagens de 

seu desfile aparecem rapidamente na tela atraves de v:irios enquadramentos de cfunera e 

efeitos de edi¢to, com musica em off ( e caracteres no rodape da tela, indicando que se trata 

da coleyao de "verao 97 de Castelbajac"). Logo em seguida, aparece a imagem da esposa de 

Castelbajac (com caracteres "Tasha") que, enquadrada pela camera em "close" (ponanto, 

tomando todo o espa~o da tela), diz que "ele e urn artista". Ao cornpletar a frase, outras 

imagens em efeitos do desfile sao inseridas (sempre com musica em off). Tasha, entiio, 

retorna (no mesmo enquadramento anterior, em "close") e acrescenta que "ele vai nos 

mostrar coisas que nos nunca virnos antes ( ... )". Novamente, as imagens do desfile 

aparecem (musica em off) e sao interrompidas pela imagem de Tasha (ainda em "close") 

que afirrna que "agorae o memento dele no mundo da moda". Seguem, depois, imagens 

(rapidas) do desfile e do proprio Castelbajac que aparece na tela (em "MPP"), sendo 

questionado por alguem (com voz feminina e que esta fora da tela) a respeito da escolha e 

realiza~ao de seu desfile na "Cfunara de Paris". Ele lhe responde que "somente com boas 

condi~roes pode atingir a perfei~ao", ressaltando que sua "casa" esta fazendo 20 anos, no 
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"edificio mais belo de Paris", uma vez que para ele "Parise a cidade mais bonita do mundo, 

urn "lugar simb6lico" que sempre o inspirou, sobretudo, porque era "um jovem 

provinciano". Acrescenta, ainda, que sua col~o oao e uma col~o "espetaculo", mas nem 

tiio pouco "diferente em sua essencia" e, sim, uma "col~ao muito co lorida". Neste 

memento, concentram-se viirias imagens206 de seu desfile para o verao 97 (variando sempre 

de enquadramentos de cfu:nera e com musica em off), no entanto, o seu discurso sobre a sua 

col~ao, e cuja locu~o, agora, esta em off, prossegue dizendo que trata-se de "forruas 

muito bern pensadas" e que se "dirigem ao grande publico". Acrescenta, ainda., que e urna 

"cole~o de imagens, precisa", em que ele concentrou-se em fazer aquilo que sabe fazer "de 

melhor, isto e, num born sportswear: modelos desportivos para o fun de tarde". Entretanto, 

tentou criar uma "feminilidade desportiva". Algo que oao fosse "afetado", nem 

"pretencioso ... ". Em que, segundo o estilista, " ... a elegancia e contornada, mas onde a 

mulher encontra facilmente o seu lugar, porque e alvo da cole~o". 

As imagens do desfile ainda permanecem na tela quando a entrevist:adora lhe 

pergunta (em off) se sua esposa "Tasha" serviu-lhe de inspira~o. A resposta vern 

juntamente com a imagem do estilista enquadrado de forma mais fechada pela camera (em 

"Primeiro Plano"), memento em que ele afirma positivamente a entrevistadora, dizendo que 

ela fez com que ele "olhasse para as mulheres de uma outra maneira", deixando de 

"protege-las", para "subl.ima-las". E urn mornento, tambem que ele declara toda a sua 

adrnira~o por ela, ressaltando que, "aliando" o seu "talento a urn belo sorriso surgiu esta 

col~ao", que ele muito se "orgulha". 

206 
As imagens do desfile de Castelbajac, assim como as dos outros que veremos no programa "Style", 

seguem, sempre, uma mesma logica de enquadramentos e movimentos de camerae cortes. Geraimente, a 
camera se fixa em a! gum dos pontos da ( o) maneqnim - rosto, calcanhares on pes na grande maioria das vezes 
-, o que configura-se, na linguagem recnica de roteiro de TV/cinema- como um "Plano de Detalhe", "PP" ou 
"close" (no caso, destes dois tlltirnos, de focalizar o rosto) e vai descortinando o corpo atraves de 
"Panorfunicas" (movimentos de camera de cima para baixo ou ao contr:lrio, no caso). Tambem pode 
enquadrar a (o) manequim em um "Plano Geral" ou "Medio" e, a medida em que ela (e) avan~ en1 ~o a 
lente da camera, vai sendo enquadrada em algum "Plano de Detalhe", "PP", "close" (calcanbares, pes, rosto). 
0 mesmo, tambem, pode ser visto de forma contciria. A camera se fixa em uma determinado enquadramento 
(que, no entanto, e mais abeno), como aquele que enquadra a (o) maneqnim dos joelhos para cima ("Plano 
Americano") ou da cintura para cima ("Meio Primeiro Plano") e a medida em que ela (e) se afasta da lente da 

camera, vai demonstrando outros aspectos da roup~ como os da parte d.as costas, assim como permite a 

visualiza<;iio de outras (os) maneqnins chegando. Para os cortes feitos entre uma imagem e outra de um (a) 
maneqnim, e utilizado, somente, o recurso das "fusoos", feitas, certamente, no momento da edi~lio. Porem, e 
importante ressaltar que, no desfile de Castelbac, niio temos "Pianos de Detalhes" que se iniciam a partir dos 
pes de suas maneqnins, dificultando, assim, a visualiza<;:iio de suas sandlilias ou sapatos. Entretanto, nos outros 
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Poucos momentos antes de finalizar essa ultima frase, as imagens do desfile 

retornam, dando enfase a sua cole~ao. A entrevistadora (em ojj), ent:ao, lhe remete mais 

uma pergunta sobre a inspira~o das roupas de sua cole~o, as quais (conforme o seu 

entendimento) foram influenciadas "menos nos modelos e mais na arte". E, com as imagens 

ainda fixadas na exposi~o do desfile, Castelbajac nao s6lhe responde (em ojj) que "sim", 

mas tambem acrescenta que isso foi "uma grande tomada de consciencia", uma vez que 

realizou urn desenho animado e escreveu urn livro onde exprimiu "atraves da arte e da 

expressao artistica, todos os aspectos frustrantes que a moda pode ter". E urn momento, 

tambem, que as imagens do desfile demonstram alguns detalhes das roupas, como os 

barrados dos vestidos com estampas em estilo nalf. A isto segue ( ainda em ojj) a afirma~o 

do estilista sobre si mesmo: "( ... ) Por isso que estou aqui hoje, acima de tudo, como criador 

de moda e nao como urn artista que faz roupa". 

A entrevista chega ao final (ainda em off), atraves de cumprirnentos entre ambos e 

com a ultima frase do estilista dizendo que "estes 20 anos foram o 1 o capitulo". As imagens 

do desfile ainda permanecem por alguns segundos na tela, somente com musica em off, 

mostrando o momento de conclusao de seu desfile, onde o estilista aparece na passarela 

recebendo os aplausos do publico. 

Corte para vinheta do prograrna 

Bloco 12 (Introdu~o da 4• reportagem: "Jovens Designers"): Sofia reaparece (agora 

agachada, mas enquadrada na tela em "P A"), introduzindo o assunto do proximo bloco que 

ira se dirigir ao concurso de "design de novos talentos" e que o prograrna convidou os 

participantes a "vestirem duas manequins com suas propostas inspiradas na internet". Ha 

musica eletronica em off. 

Bloco 13 (Abertura da 4• reportagem: "Jovens Designers"): Introduzem-se montagens de 

imagens (incluindo todos os participantes) tomando toda a tela e com caracteres indicando 

o assunto: "tema", "internet", " ... concurso ... ", "design", "novos ... ", "talentos". Logo em 

desfiles (de Anna Molinari, linda Allary, Chane! e John Bartlett) que acompanharemos logo em seguida, no 
programa "Style", veremos que tal enquadramento sera respeitado. 
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seguida, intercalam-se imagens abstratas ( e mais trabalhadas por efeitos de ediyao, 

possivehnente), com as de todos os participantes juntos na tela. Ha somente a mesma 

musica eletronica em off, do bloco anterior. 

Bloco 14 (4• reportagem: "Jovens Designers"): Com a mesma musica eletronica do inicio 

do bloco 12, vemos durante toda a parte dessa reportagem, a manutenyao de urn mesmo 

ritrno de enquadramentos de camera e urn mesmo padrao de ediyao. Dessa forma, e 

mostrada em sequencia, uma "imagem de apresentayao", onde enquadra-se em "primeiro 

plano" (as vezes com movimentos de cfunera irregulares) o participante falando sobre o que 

significa a sua proposta. Tambem aparece em "caracteres", os nomes do participante e da 

sua proposta. Logo em seguida, vern a apresentayao de sua proposta, (sempre com dois ou 

tres enquadramentos de camera diferentes, geralmente "Pianos" "Medio", de "Detalhe", 

"Primeiro Plano", "MPP", "Plano Americana" e movimentos de cfunera em efeitos 

diagonais, "panorfunicas" ou de ediyao, "cfunera lenta"). Nesse momento (de exposiyao das 

roupas) niio h3. qualquer locuyao, somente a mesma musica eletronica que aumenta de 

volume. 

H3., tambem, entre os participantes Carlos Raimundo e Estela Azevedo, uma 

inseryao nmito nipida de outros efeitos de edi~ao e camera, nos mesmos moldes do bloco 

13. 

N6s varnos, entiio, sucessivamente, apontar o nome e a proposta de cada candidato, 

assim como a descriyao de cada traje elaborado por eles, a que chamam, tambem de "fato" 

ou "cognato": 

Alexandre Osorio: a proposta e usar "linhas simples" que "pretendem ilustrar a facilidade 

de acesso a internet". Seu traje parece ser uma especie de vestido (ou saia e blusa) 

comprido estarnpado (na parte da frente superior e na cor preta), com urn motivo de placa 

de sistema de computador. E de estilo clean, lirnpo. Branco; 

Ana Monteiro: acredita nos "fios coloridos para boas liga~oes de bons momentos que a 

gente faz". Apresenta urna roupa esportiva e colorida atraves de urn vestido "regata" (de 

al~s) listradinbo, comjaqueta em duas cores (vermelho queimado e preto); 

323 



Bela Gens: diz que foi na "internet" que buscou a inspiras:ao sobre "os esportes radicais". 

Seu modelo e uma especie de vestido ajustado e comprido, feito por material "inflado" 

(possivelmente neoprene), de alc;:as, usado com uma camiseta colante (100% nylon) e 

sapatos de alpinista. Tudo misturando as cores laranja e azul-cobalto; 

Brigida Ribeiro: recorreu a urn "ar divertido" na "informas:ao enos efeitos especiais". Seu 

modelo combina uma blusa justa, com aplica~ao no busto e saia cinza ajustada ate os 

joelhos, com detalhes de bolso lateral (aplicado) em formato redondo. Tudo usado com 

meia-calc;:a listrada; 

Carlos Rairnundo: sua proposta: "a burguesia atacada pelo virus da informatica". E 

representada por urn modelo que combina "sobretudo"207 preto com bustie e saia prata. 

Ambos, no entanto, sao transparentes nas costas. 

Estela Azevedo: baseou-se na "internet" e na "sirnplicidade" de "imagens distorcidas e 

manchadas". Seu traje e urn vestido transparente leve e fluido, delineado ao corpo da 

manequirn e bern colorido, usado com casaco prateado; 

Gabriela Viana: e!a "retirou do interior dos computadores os chips" a inspiras:ao para o seu 

"cognato": urn vestido transparente (em tecido fluido), de cor bege e ajustado ao corpo, 

estampado por figuras de chips. E usado com uma especie de sueter curtinha e bern co lorida 

de cores vermelho-queirnado, azul-royal, verde-oliva e amarelo-cidrnio, bern clarinho; 

Isabel Tomas: sua proposta baseou-se em uma "linha simples", em "transparencias" e 

"recortes costurados a mao", que segundo ela (conferem uma "certa individualidade"). 

Apresenta dois mode los: urn composto por casaco de pl:istico transparente ( cheio de 

recortes), usado com urn vestido preto, possivelmente em material sintetico, recortado 

assimetricamente por faixas de pllistico transparente e prateado. 0 outro e urn macacao 

colante e inteiri~o, de cores marrom e estampas azuis. Acompanha dois casacos, urn mais 

207 
Especie de casaco grande e comprido. 
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fino (nos mesmos tons do macaciio) e outro, visivelmente mais grosso e peludo (inteirinho 

azul); 

Maria Joao Alves: a inspira~o veio da "cultura da internet" onde "ela" (talvez a 

manequim?), e uma escrava da infurma~o, disposta a entrar no mundo virtual''. A roupa 

apresentada e urn "duas ~" de saia e bustie, ambos dourados e colados ao corpo. 

Apresenta detalhes de chips presos as roupas; 

Nuno Baltazar: inspirou-se na "guerra fria vista pelo !ado dos computadores na internet". 0 

rnodelo apresentado por ele e urn casaco pesado em tom castor "desbotado" (de tecido 

"granulado") e de estilo militar, ate os joelhos, usado com vestido de igual comprimento 

com estarnpa - ao que parece - abstrata, em tons arnarelo e vermelho (" desbotados"); 

Nuno Vieira: suas inspira~toes vern de "duas realidades completamente distintas que agem 

no tempo e no espa~to" e "que existem no mesrno sftio". 0 modelo que apresenta e uma 

especie de saia-longa ou vestido, levemente evase (mais larga na barra), com rnangas 

imensamente amplas. Tern ainda uma mini-jaquetinha em jeans, sobre o traje. Destaca-se o 

tipo de padronagem da superficie da saia e das mangas, abstratas, de cor verde-oliva; 

Patricia Pinto: apresentou forrnas "minimalistas" que pretendem "refletir todos os bits da 

internet". Seu rnodelo e urn vestido serni-transparente branco, ate os joelhos e de rnangas 

curtas, que tern detalhes prateados na gola e no barrado das mangas e aplicas;oes sobre o 

vestido em forma de bolas; 

Paulo Cravo: inspirou-se no dinarnismo dos "jogos dos computadores, no dinamisTIIO das 

personagens e no divertimento que eles nos transmit em". Apresenta uma cals;a justa e urn 

bustie, ambos em tom azul-royal com estampas em azul-cobalto, usado com urn casaco 

preto, cujas mangas - em tecido transparente -, revelam bolinhas minusculas de isopor 

colocadas nap~; 

Sonia Matos: sua proposta quer sirnbolizar o "relacionamento e o contato entre outros 

povos via internet". Seu rnodelo e composto por uma especie de vestido com saia amp !a, 
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inflada com detalhes em espuma e cuja parte da "blusa" e feita com metal trans:ado para 

cobrir o busto. As cores sao verde e roxa. 

Vinheta do programa 

Bloco 15 (Conclusiio da 4• reportagem e introduyao do "Clip Moda"): Sofia retoma (em 

"MPP"), concluindo o bloco anterior e introduzindo o "Clip Moda", que vira "inteirinho" 

com propostas de roupas brancas, demonstradas de "forma pouco usual". 

Bloco 16 ("Clip Moda"): Atraves de musica em off e imagens variadas, trabalhadas por 

diferentes posicionarnentos, movirnentos e enquadramentos de cfunera ( dimera 

alta/diagonais/ panoramicas/"PA"/"PD"/"PP"/"MPP"/"close"), efeitos de ediyao (dimera 

lenta) e criados no proprio ambiente de esrudio (com a reflexiio de imagens nas roupas -

brancas - das manequins), viio sendo apresentados os trajes e suas varias possibilidades de 

uso, formas e tecidos. No entanto, devido a "sofisticas:fto" tecmca empreendida para a 

demonstrayao das roupas, e irnpossivel ver com precisiio tais detalhes de construs:ao das 

roupas. 

0 "Clip Moda" permanece porum momento na tela e e finalizado, a medida em que 

entram os caracteres dos confeccionistas/estilistas que (possivelmente) cederam as roupas 

para a sua produs:fto. 

Bloco 17 (Conclusiio do "Clip Moda" e do programa): Sofia (enquadrada em "MPP") 

finaliza o "Clip Moda" da semana, despedindo-se. Lembra o telespectador sobre a proxima 

edis:fto do programa. 

Encerramento: Musica do programa em off e imagens do desfile de Castelbajac, 

juntamente com os caracteres da produyao do programa. 
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Programa "Style" 

Descri~o do Contelido em Blocos 

Abertura: Vinheta de abertura do programa 

Bloco 1 (Introdu¥iio do programa): A apresentadora, Elsa Klensch, que esti enquadrada em 

"Primeiro Plano", fala que o programa trata sobre os "papeis dos designers na moda e na 

decora¥iio". Sua locu¥iio vai para off (ao rnesmo tempo que entra uma musica de fundo, 

tambem em off) apresentando os principais assuntos do programa: a coles:ao de acess6rios 

da "maison Chane!" e a cole~ao masculina de John Bartlett. As imagens correspondentes 

aparecem em dois rapidos mornentos: no prirneiro, a propria apresentadora aparece 

juntamente com mais urn homem (em "PA"), no segundo, introduz-se a irnagem de um 

manequim desfiJando (em "MPP"). 

Mas, logo em seguida, ela retorna, no mesmo enquadramento, dizendo que vai 

mostrar, inicialmente, a "co~ao de uma designer que faz roupa que cobre e embeleza o 

corpo da mulher". 

Bloco 2 (!' reportagem e 1° desfile: Anna Molinari)": Com os caracteres na tela: "Anna 

Molinari! Spring 97/Milan, CNN/ Style", vemos a finaliza~ao do desfile da estilista, com 

uma irnagem(em "Plano Geral'' e com "musica ambiente", do proprio Iugar) que conta com 

a visualiza¥1io do conjunto de seu trabalho, atraves de todas as manequins, entrando na 

passarela, em fila ( usando vestidos floridos, a maioria em tons de rosa/filscia e verde) e 

aplaudindo a estilista que, por sua vez, vern andando no meio de las. A apresentadora (em 

off), fala que o desfile e urn "Banho de Rosas" e que a designer (estilista) gostou de ser 

chamada de "rainha das rosas" ao final de seu desfile, em Milenio e momento, sao 

apresentadas irnagens em v:irios enquadrarnentos ("Plano Geral", "Plano Medio", "Plano de 

Detalhe" com "panorfu:ni.cas" de cirna para baixo e, tam bern ao contr:irio; "Prirneiro Plano", 

etc.). Em off, Elsa vai comentando sobre as cores e as estampas usadas por Anna Molinari: 

"Molinari com~ou com vermelho, branco e azul, misturando e combinando cores; 

mostrando silhuetas justas. Entao, foi para os tons de pasteis, marrom-terra e preto. Alem 
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das flores, Molinari tambem usou formas abstratas. Ela disse que tudo foi pensando na 

leveza e na praticidade- buscando o !ado feminino da personalidade da mulher". 

Anna, entao, aparece em "Primeiro Plano" falando -em italiano - sobre o estilo e as 

cores de sua cole.,:iio a uma entrevistadora (que, no entanto, esta excluida do campo de 

visao da tela). Rapidamente uma tradutora entra em off (com mlisica do programa, tambem 

em off) e as irnagens do desfile retomarn ( da mesma forma que antes, em vanos 

enquadramentos ). 0 discurso da estilista que segue - agora, atraves da tradutora - fala que a 

"feminilidade esta viva e de volta" e que a "direcrao e p6s-minimalista e muito ro!llfultica". 

Diz, ainda, que, "depois do classico vermelho, azul e branco" ela usou "todas as cores 

femininas. Todos os tons de lilis, violeta e vinho, :rrulnnore, tambem azul-claro e verde" e 

que acreditou, ainda, "no marrom-terra e preto" que "sao cores C01I1plementares para a 

maioria das mulheres". 

Ainda com imagens do desfile, Elsa lhe pergunta (em off e com musica tambem em 

off) se, quando ela diz "roiiJfu!tica", isso significa "co !ado ao corpo". A resposta vern (em 

off, dada primeiro pela estilista - em italiano - e, depois, atraves da tradutora) com as 

imagens do des file sendo apresentadas. A estilista ressaltou, porem. que ela "niio se 

concentrou somente em fazer formas coladas ao corpo, mas que tivessem leveza e 

suavidade sobre o corpo". Disse, ainda, que tais formas "refor~ a silhueta feminina", 

todavia, elas nao sao mais "tao coladas", como uma "segunda pele", pois acredita que o que 

torna uma "mulher muito bonita" e a "silhueta longilinea". 

Ainda, com as imagens do desfile (e com mlisica e locu~o em off), a apresentadora 

conduz a explica.,:iio dos tecidos usados pela estilista: "Molinari usa tecidos super !eves - os 

quais ela diz "preciosos". Neste momento, e mostrada a superffcie de uma roupa (atraves de 

urn "Plano de Detalhe", com a camera bern proxima ao corpo da manequim), cujo tecido, 

no entanto, apesar de ser luxuoso, nao tern uma caracteristica "leve", mas sim pesado, 

encorpado. Desta vez, porem, a fala de Anna niio e inserida e a tradutora fala em seu lugar a 

respeito dos materiais: "(. .. ) ao final do seculo XX e, se aproximando do ano 2000, eu 

queria retomar urn seculo de moda e pensei que isso seria possivel com tecidos, entiio eu 

procurei os rnateriais para criar o "clima" que desejava: tecidos forarn bordados com muito 

chiffon e cashemire, algodiio naturale sedas, mas tambem comjerseylstretch e tambem las 

!eves misturadas com seda, que sao super femininas e atraentes". Da mesma forma de 
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dernonstrayao de imagens, Elsa tambem questiona sobre os acess6rios escolhidos por ela, e 

com a fala de Anna em italiano substituida pela sua tradutora, responde que eles sao 

"clean", "altos" e que mostram o "calcanhar nu, sem tiras, como se fossem chinelos/mules" 

e que os co lares "tern aparencia antiga", pois foram inspirados nas "j6ias que a realeza" 

teria "usado seculos atras". Nesse mornento, sao apresentadas imagens do desfile que, no 

entanto, se prendem a alguns detalhes que dernonstram os acess6rios mencionados. 0 que 

vemos, em seguida, sao as modelos entrando na passarela em fila (em "PM"). Eo mornento 

em que a apresentadora (ainda em off> anuncia a conclusao do assunto: "Anna Molinari 

com sua coleyao de prima vera". Ao terminar sua locuyao, a "musica ambiente" que toea ao 

fundo do desfile e, que entrou juntamente com essa parte final, e ouvida mais claramente. 

Bloco 3 (lntroduyao dos assuntos do proximo bloco e 1 o intervalo ): Elsa retorna em 

"Primeiro Plano" e introduz os pr6ximos assuntos: a coleyao de primavera de Ellen Tracy. 

Logo em seguida, sua locuyao vai para off (com musica do prograrna tambem em off) e o 

que vernos e nrna irnagem rapida deste desfile ( em "PG" e atraves de "panoramica" de 

cima para baixo e vice-versa). Elsa, entiio, completa dizendo que e mna coleyao feita por 

Linda Allary e que ela rnostra "urn retrato classico das cores da primavera". Vemos, 

tambem, a imagem de urn manequirn desfilando ("panorilmica de baixo para cima). Desta 

vez, a apresentadora (ainda em off e com musica diferente da anterior), diz que se trata da 

coles:ao de John Bartlett, o qual tern "Cuba em sua mente". 

(intervalo) 

Bloco 4 (i reportagem: coleyao de acess6rios da "maison Chanel"/caracteres "Chane! 

Spring 97 - Paris): Com musica e a locuyao da apresentadora em off, siio vistas imagens do 

desfile de "Chanel" (em "PP", "PM" e "panorilmicas"). Logo em seguida, apresentam-se 

(em "PD") alguns acess6rios (bolsas, braceletes, tenis, bijouterias, etc.), rnais 

separadamente (fora do desfile). Elsa diz, entiio, que a coleyao de acess6rios para a 

primavera da Chane! tern "urna nova luminosidade" e que e essa a mensagem do designer 

Gilles Durfour. Mas ele complementa, tambem, que "M urn glamour, desde as brilhantes 
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bijouterias, ate as bolsas de mao - feitas de borracha -, passando pelos sapatos de tecidos 

atoalhados". 

Neste momento, aparecem Durfour e Elsa- em uma imagem ("PA")- em que ele 

experimenta urn colar na apresentadora. Imagem que e interrompida para mostrar - em 

detalhe ("PD") - o holograma da marca "Cbanel". A locuS'i\o (em off) que se segue, e de 

Elsa falando que Durfour faz sua coleS'iio juntamente com Karl Lagerfield (estilista da 

maison) e que ambos "mantem o espfrito de Coco Chane! vivo quando trabalharn". 

Gilles Durfour aparece, entao, enquadrado em "Primeiro Plano" na tela, 

completando a fala da apresentadora: "Isso e fiicil, porque ela era uma inspira~o para nos e 

todo mundo" e "que niio e diffcil captar a genialidade dela". Logo em seguida, sua locuS'iio 

vai para off e o que vemos sao seqiiencias de imagens que mostram (atraves de P.D. e 

"panorilmicas") as famosas bolsinhas de rniio da Chane!, as camelias, os colares com 

hologramas, cintos em correntes, tenis, sandiilias, colares, braceletes; tudo evidenciando o 

holograma da maison. 0 discurso de Durfour explica que "sempre, sempre" tern em 

"mente as came lias, as correntes e os la~;os" ( caracteristicas marcantes do estilo "Cbanel'') e 

que esta "temporada" e a "das series de hologramas" (" ... Nos usarnos maravilhosos 

hologramas de pliistico e papel para fazermos braceletes, camelias e co1ares ... )". Mas Elsa 

(em off) o interrompe para exclamar que eles (os hologramas) sao "extravagantes", 

enquanto que o designer se defende dizendo (em off) que "sao mais ou menos 

extravagantes ( ... )". 

As imagens ainda sao dos acessorios, outros tipos de colares, braceletes e cintos 

(aparentemente de pliistico), quando a locu~o de Elsa (em off) intervem., dizendo que "as 

for~s que inspiraram as flores (as camelias) de porcelana coloridas vieram diretamente de 

Coco Chane!". Aqui, porem temos algumas irnagens que ressaltam as flores, mostrando-as 

sobre urn chapeu estarnpado de cores pasteis, tambem sobre uma bolsa, alem daquelas 

vistas em colares/gargantilhas. Gilles, agora, (e ainda em off) explica que a camelia era "a 

flor da decada de 60", como ela (Chane!) mesmo fez. Ele acrescenta, tambem, que 

encontrou a flor na loja antiga e que, entlio, a fizerarn "de uma JDaileira nova, usando 

diferentes cores e forrnatos". 

Elsa interrompe (ainda em off) e fala, agora, sobre urn bracelete feito por Durfour 

com "influencias egfpcias". A imagem (sempre em "P.D.") apresentada e de uma pulseira 
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em forma de mola e material dourado, seguida por outra que mostra, possivelmente, uma 

corrente dobrada e algumas bolsas. Ela diz, tambem, que o designer considera que as 

"correntes" (outra caracteristica marcante da marca "Chanel" e nmito usada nas als;as de 

bolsas, cintos e colares), "sao sempre urn importante acess6rio Chanel" e que nesta 

"temporada elas sao simples", de "pl:istico". Durfour acrescenta (em off) que as correntes e 

os "logos" sao em "pl:istico" e que isso "e urn novo sinal": o de que bavera muita 

"transparencia, ate mesmo nos sapatos, nos saltos" e que "todos os sapatos sao feitos em 

pllistico". Mostra-se- em urn "Plano de Detalhe" mais aproximado -, um sapato de salto 

alto transparente e urna bolsa, tran~da (possivelmente com algum tipo de arame) de forma 

a tomar visfvel o que existe em sen interior. Logo em seguida, temos novamente as 

imagens do desfile da "Chanel", tentando exibir os sapatos das manequins. 0 designer nos 

conta (em off) que eles fizeram "urna coisa engra~ada", atraves de urn "sapato alto de tecido 

bordado" que "foi umsucesso no desfile". 

Elsa, entiio, interrompe e introduz urn comentario sobre as "bolsa de mao": "Gilles 

me diz que a nova bolsa de rniio Chanel e diferente das de outras temporadas. Mas, ainda 

conservam urn tipo de forro intemo" (a "bolsa de rniio" e outra ~ marcaute do estilo 

"Chane!'', quase sempre confeccionadas em matelasse). Afl imagens sao dos varios tipos de 

bolsas, mas o que as antecede e, justamente, a imagem - em detalhe - do holograrna 

"Chane!'' que, bern proximo a camera, aparece rapidamente. Essa parte, no entaoto, enfatiza 

as novas formas, cores e texturas das bolsas e especificamente, sobre esses dois ultimos 

elementos (as cores e os materiais), Durfour diz, que nesta "temporada" as "cores foram 

muito importantes", pois usaram "todos os tipos de vermelho, rosa, pink e as cores pasteis, 

como as dos sorvetes" e os materiais (tecidos, no caso) apresentaram "urn toque de brilho", 

tomando-as "mais modemas". 

A apresentadora, agora, o questiona a respeito dos "6culos de sol". Nos os vemos, 

entiio, entre e sobre algumas bolsas e atraves de imagens variadas que demonstram (em 

"Pianos de Detalhes", ora mais pr6ximos, ora mais afastados) os seus diferentes formatos e 

algumas de suas peculiaridades, ao mesmo tempo que o designer responde dizendo que eles 

"fizeram 6culos de sol excentricos", numa "homenagem a Kim Novack" e que eles sao 

"redondos e grandes com pequenos e delicados logos nas extremidades, criando urn efeito 

estranho". 
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Elsa tambem aproveita para !he perguntar (ainda em ojf) que conselhos ele darla 

para as mulheres, quando fossem escolher acess6rios. Neste momento, sao oferecidas 

imagens de colares, broches e bolsas, etc. (em "PD"), enquanto Durfour responde (em ojf) 

que "nada deve ser inventado" e "que tudo deve ser feito de acordo como dia e a hora do 

dia". Ele adverte, ainda, que nao se "pode usar broches durante o dia. mas para noite eles 

sao excelentes". No entanto, ele completa: "mas tudo depende de cada pessoa". 

Com a imagem do desfile de "Chane!" ("panoriimica a partir de "PD", de baixo para 

cima e vice-versa), Elsa retoma, entiio (e ainda em ojf), finaliza a materia: "Este e Gille 

Durfour, com a coleyao de acess6rios de prirnavera "Chane!". 

Bloco 5 (3. reportagem e 2° desfile: "Linda Allary para "Ellen Tracy"): Elsa (em "PP") fala 

sobre aquilo que sera a proxima atrayao: "agora o cl:issico das cores e fonnas". Imagens 

variadas do desfile aparecem ("PM"/"PP"/"MPP", "panorfunica", "zoom out"), enquanto sua 

locuyao (em off, juntamente com musica - de fundo - do programa e caracteres, "Ellen 

Tracy, Spring CJ7 -New York) revela se tratar de "roupas !eves e frescas para a mulher se 

sentir bern no calor. Isso e o que Allary - New York - nos diz sobre a cole~o de 

primavera. Ela mistura cores, estampas e pequenas partes do corpo a mostra, aqui e ali, 

afirmando que tudo se resume no corte". A voz de Linda Allary, entiio, entra logo em 

seguida (tarnoom em ojf), dizendo que "Ellen Tracy e conhecida pelo corte cl:issico" e que 

"a col~ao tern muito do esporte-cl:issico", mas tambem, urn "toque de leveza e 

feminilidade". Neste momento, a designer, aparece (em "PP) e completa dizendo que " ... eo 

que as mulheres procuram quando querem usar urna roupa bern cortada". 

Logo em seguida, imagens do desfile sao intercaladas com algumas outras, dos 

bastidores. 0 que temos, porem, em discurso, e urn di:ilogo entre ambas (apresentadora e 

estilista que acontece em ojf), explicando alguns aspectos das roupas da coleyao 

apresentada. A principio, Linda comenta sobre o estilo (forrnas e caracteristicas das 

roupas): "temos urn corte suave, levemente acima da linha do quadril, dando urn efeito 

alongado". Tambem "bolsos altos e casacos acima da linha do quadril", os "quais "diio urn 

ar rnais feminino as mulheres". Elsa, entiio, !he pergunta (em ojf), a respeito dos tecidos 

usados, sendo vistos - rapidamente - lances dos bastidores (com a preparayao das modelos, 

sendo penteadas) e, depois, com imagens do desfile (agora enquadrando as roupas de forma 
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mais afastada, para ser possfvel visualizar o caimento delas). Linda fala (em off!, que h:i 

"muita seda e texturas misturadas mas, principalmente, muita seda" e que gosta da leveza 

deste tecido para a "primavera!veriio", porque, "nas mulheres veste muito bern". 0 dililogo 

continua e o que apresentadora (em off) questiona a estilista agora e sobre as cores. Ha, 

aqui, urna sequencia de imagens sobre o desfile, mostrando as roupas, ora de forma mais 

afastada (em "Plano Geral" ou "Plano Medio"), ora mais pr6ximas ("MPP", "PA", "PP", 

com "panorfun:ica", "PD", com "panorfunica", etc.) sendo que, ainda, intercalam-se lances 

dos bastidores do desfile. Ao mesmo tempo, a designer responde a apresentadora., 

revelando a sua paixiio sobre cores: " ... voce sabe que eu amo cores, portanto sempre vai 

haver cores". Ela tambem chega a definir aquelas utilizadas para a sua coles;ao, assim como 

a adequas;iio de deterrninadas cores as pe'?5: " ... Existem cores neutras maravilhosas, nos 

comeyamos com prata, indo para tons maravilhosos e suaves de cinza, com muito metal 

neles", se referindo aos "sueters metalizados", as mangas e aos casacos "com pequenas 

pontas metalicas, aqui e ali. Daf passamos para tons de cores como azuL azul-marinho ate 

indigo, indo para o champagne p:ili.do ate o vermelho", cor que a designer "adora". 

Portanto, existem, ainda, "o escarlate e suas va:rias:oes", assim como os "tons de gerfurio, 

muito quentes", ou os "tons rnais palidos de ger3.ni.o ate tons pasteis, suaves". 

Elsa retorna (em off) e fala que as "estampas florais siio urna parte forte da coles;iio, 

batendo recortes e enfeites". Logo em seguida, porem, a apresentadora questiona Allary, 

sobre as "roupas de noite", se "siio rnais sensuais". Neste momento, vemos alguns modelos 

de roupas que mostram call(as em tecidos transparentes, e o que a designer nos diz, e que, 

para a noite, ela gosta de "transparencias, mas transparencias sutis". 

Alguns detalhes sao oferecidos em irnagens ("PD") .que apresentam as sandalias das 

manequins, brincos, lens:os, sendo que Al1ary nos diz que as "sandiilias sao rnaravilhosas" e 

que ela gosta de "plataforrnas com tiras e saltos pesados", pois "sao modemos". Ela 

tambem acrescenta que o estilo pode se completar com "poucas bijouterias" e IDais "lens:os 

e echarpes". Aqui temos, novamente, as imagens dos bastidores do desfile, com as modelos 

sendo rnaquiadas, oponunidade para apresentadora e designer (ambas, em off) conversarem 

sobre isso. Allary diz, entiio, que "prefere um rosto p:ili.do com sombras prateadas e cabelos 

presos para cirna, por pequenos enfeites". Ela considera que as "mulheres gostam de se 

sentir bonitas" e que este tipo as deixa "muito, muito bonitas". 
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Na imagem que segue ("PP" e zoom out ate "PA"), temos o final do desfile com a 

designer- ao centro da passarela - recebendo os aplausos de suas manequins. Elsa, ( ainda 

em off), finaliza: "Esta e Linda Allary com Ellen Tracy, cole~o prima vera". 

Bloco 6 (Introdu~o do assunto do proximo bloco e 2° intervalo ): A apresentadora retoma 

(em "PP") abordando o assunto do proximo bloco, ap6s o intervalo: a casa eo trabalho do 

artistajapones Yoshiaki Yuki. Ele aparece emrapidas imagens (em "PM" e "PA" e, agora, 

com mtisica em off), pintando e mostrando algumas de suas obras (aparecem caracteres: 

"Interior Design: Yoshiaki Yuki"). 

(intervalo) 

Bloco 7 (4. reportagem: "Estilo de Vida de Yoshiaki Yuki"): Com a imagem de Yoshiaki 

Yuki mostrando alguns pratos a Elsa (em "PA"), a apresentadora (em off, juntamente com 

mtisica em off) vai dizendo que ele e um "homem de muitos talentos, muitos hurnores e 

muito amigos". Rapidamente, entao, a imagem muda eo que vemos agora, eo Sr. Yuki 

pintando sobre um balciio e, logo depois, outras imagens detalham o interior de urn de seus 

restaurantes e toda a paisagem ao redor da casa (em "PG" e "panoriimi.cas"). A locus:ao (em 

off) da apresentadora explica que ele e o proprietario de duas galerias e dois restaurantes": 

"( ... ) um restaurante e urna galeria siio em Toquio, os outros siio nas rnontanhas, a duas 

horas de viagem da cidade". Ela cornpleta dizendo que este ultimo restaurante ( o qual 

tambem agrega uma galeria de arte), "e parte de uma preciosa casa cheia de tesouros 

colecionados ao longo de uma decada" e que Ia e o local que ele adora receber seus amigos 

" para comemorar antigos festivais". 0 favorito dele e o "festival das garotas". 

Yuki, neste momento, aparece tomando toda a tela (em "PP") e dando seu 

depoimento em japones a Elsa (que esta fora da tela). Quando um tradutor entra com sua 

locuc;:iio em off e se coloca no lugar de Yuki As imagens que seguem (em "PP") sao de 

algumas bonecas e dos vanos detalhes que decoram o interior de sua 

casalrestaurante/ galeria (como quadros, paine is, porcelanas, etc.). A camera vai 

descrevendo-os lentamente (com vanos cortes feitos em "fusoes" e enquadrarnentos e 

efeitos de cfunera, como "panoril.mi.cas", "zoom in" e "zoom ouf'). A explica9iio de Yuki-
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atraves do tradutor- revela do que se trata o "festival das garotas": urn evento que acontece 

por seculos, quando elas se re6nem para " ... celebrar e mostrar as bonecas que colecionam 

para elas e para o festival". Elsa (em off) !he pergunta, entii.o, sobre a idade dessas bonecas: 

"Quao antigas sao as bonecas que estii.o hoje aqui?". E com a locu9iio de seu tradutor ( ein 

off), explica-se que elas sao do "perfodo adulto" e que a disposi91lo em que sao colocadas e 

conforme o seu grau hierarquico. Tambem fala sobre a sua sala de jantar, onde ele faz os 

seus pr6prios arranjos e a maneira como sao colocadas as bonecas ("no topo"). Elsa, agora 

!he pergunta (em off) sobre os "escritos" que ele faz e coloca entre as bonecas, pois eles se 

referem a palavras especiais para o festival como " alegria" e "dan~". A resposta vein 

atraves de seu tradutor (em off), dizendo que e uma maneira divertida de recepcionar as 

pessoas. Neste momento, sao mostradas imagens (em "PG" e lentas "panorfu:nicas") de uma 

ampla sala de jantar, assim como seus detalhes (em "PD"). Elsa fala (em ofj) que este 

ambiente e bern maior (que aquele mostrado no inicio da reportagem) para oferecer grandes 

festas. Yuki (atraves de seu tradutor em off) acrescenta que e urn Iugar onde ele pode 

recepcionar ate 20 pessoas e que, geralmente, o usa para mostrar o seu trabalho e coisas 

antigas, como por exemplo "pratos de porcelana" e "tigelas laqueadas". Logo em seguida, 

vemos imagens mostrando detalhes de uma mesa preparada para urn possivel jantar ("PD", 

"panorilmicas", cfunera alta, zoom out"). Elsa fala (em off) que Yuki gosta de combinar a 

"( ... ) sua paixiio pelas antigiiidades com sua paixao pela comida japonesa tradicionar'. 

Assim, com as imagens das refei96es, o tradutor de Yuki descreve tudo aquilo que esta 

sendo apresentado: peixes, graos, legumes, molhos e iguarias japonesas e, o que temos 

nesta parte, e urn dialogo (sernpre em off) entre Elsa e o tradutor de Yuki (que substitui as 

respostas de Yuki) sobre a variedade dos peixes japoneses servidos. As imagens 

apresentadas nesse momento (em "PD" e "panorilmicas"), sao dos v3rios detalhes das 

por96es de comida que estii.o sobre a mesa e as formas com que sao decoradas, sendo 

somente interrompidas quando Elsa (em off) !he pergunta sobre o "futuro". 

0 que vemos, entii.o, eo Sr. Yuki trabalhando em suas obras, pintando (em "PG" e 

"panorilmica de cima para baixo", "PD" e "PG") urn grande paine! fora de sua 

casa/restaurante/ galeria. Ele (em off) responde a Elsa (em japones e rapidarnente substituido 

pelo tradutor) dizendo que, com "duas galerias e urn restaurante e urn belo retiro nas 
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montanhas" sao suficientes para rnante-lo bern ocupado e que sua preocupas:5o 

momentanea esUi concentrada em seus "escritos" e em "ser criativo". 

Elsa finaliza o assunto ( ainda em off) dizendo que "este foi Y osbiaki Yuki", 

mostrando imagens dele trabalhando em seus paineis e, tambem, de ambos conversando 

entre os seus varios objetos (em "PA" e momento em que a musica que estava todo 

momento em off, encerra-se). 

Bloco 8 (Introdus:iio do assunto do proximo bloco e 3° intervalo): Elsa aparece em 

"Primeiro Plano", introduzindo o proximo bloco, que sera visto ap6s o intervale. Com 

imagens de urn rnanequim masculine (e Elsa e miisica em offe enquadrarnentos a partir de 

"PP" e "panorarnica" de cima para baixo e vive-versa), temos a explica~o que trata-se da 

coleS'ao masculina de primavera de John Bartlett e que "ele e o homem da moda, no 

momento". 

(intervaJo) 

Bloco 9 (5. reportagem e 3° desfile: "John Bartlett"): Com imagens do desfile (em "PM" e 

"panoritmica" de baixo para cima, a partir dos pes em "PD" e caracteres: "John Bartlett, 

spring 97- New York", Elsa (em offe com miisica tambem em off), vai falando sobre o 

tema da coles:ao masculina de primavera do novaiorquino John Bartlett, "Sonhando em 

Cuba" . Ela diz que ele "pendura ventiladores de teto e que veste camisas cubanas, chapeu 

de palha e se balan~ numa rede acima da passarela durante o show". 0 que vemos, entao, 

sao os ventiladores colocados no teto e uma rede suspensa com urn hornem entre varias 

cortinas transparentes (uma lenta "panoritmica" de cima para baixo descreve essa imagem). 

Urn manequim, ao centro da passarela, balan~ a rede vagarosamente. Como a imagem e 

vista urn pouco de Ionge (atraves de urn "Plano Geral"), o corpo do manequim tamoom e 

descrito com uma lenta panorlimica de cima para baixo. 

Neste momento, John Bartlett entra com sua locuS'3.o em off, dizendo que ele chama 

o seu desfile de "dan~mania de moda" e que os homens apresentados sao "bern vestidos, 

mostrando seus corpos e completarnente a vontade e confortaveis, sem preocupas:5o". Elsa, 

entao, intervem (em off) e lhe pergunta o quanto ')ustas sao as roupas?''. Ele responde, ja 
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enquadrado na tela (em "PP" e com Elsa fora deJa) que elas "sao bastante coladas ao 

corpo" e que " as cal~s sao retas e estreitas". 

Temos, a partir daf, mais imagens do desfile (em "PA", zoom out e "PM", com a 

apresenta<?o de cal~ com camisas e blusas de malha e cal<?o de banho ), com Bartlett 

prosseguindo a explica~ao sobre as ~as de roupa de sua cole~o e as formas (silhuetas) 

que foram dadas a elas ("algumas roupas, como cal~s mais folgadas com ca:misas justas", 

"urn pouco de propor~o". "os cal~5es de banho, no entanto, sao colados ao corpo"). 

Numa outra parte do desfile, apresentam-se imagens ("PD" a partir dos pes e 

"panorannca" de baixo para cima ate "PP"/"PA"/"MPP") de alguns tipos temos. Elsa (em 

off) diz que o estilista "acredita que os homens devem estar tiio confortiveis de ternos, 

quanto de jeans" e, ainda, que os "ternos tern corte italiano". Bartlett, entiio, reforfll essa 

explica<?o dizendo (em off) que "nos mudamos muito da nossa produ<?o para a Itilia, 

porque a maioria dos nossos tecidos sao italianos". Isto porque, segundo o desigmr "eles 

fazem urn born trabalho". Mas, outros detalhes sobre o estilo dos temos sao tambem 

apresentados por ele: " ... entiio, tndo e muito reto, sem muitos bolsos. Nos estamos 

mostrando urn temo italiano, mas tarnbem urn jeito americano. Urn pouco de ambos". Em 

imagens do desfile ("PM"/"MPP"/"PD" dos pes e "panorannca de baixo para cima ate 

"PP"/"PM" com corr~es de cfunera apontando para os sapatos/"PP"/"PM"), outras p~ 

de sua cole<?o sao vistas tarnbem entre os temos, como jeans, camisetas cavadas, short, 

jaqueta e cal~ mais esportivas. No entanto, uma certa enfase a constru~o dos temos e 

dada pela apresentadora que, agora, pergunta ao Bartlett sobre as cores por ele utilizadas 

nessas roupas: " ... e como sao os temos italianos, as cores?". 0 que se segue, entiio, e uma 

nova explica<?o do estilista (ern off) falando niio s6 de cores, mas tambem acess6rios, 

tecido e os estilo deles: " ... marrons escuros, preto com branco ... ", " ... abotoaduras listradas e 

muita JJi-stretch. Muito simples. Marrom, marinho, preto, caqui Todas as cores 

masculinas". 

Mas Elsa ainda insiste ern !he perguntar (em off) se os homens " ... podem usar tanto 

jeans quanto temos" e, muito embora, as imagens niio ofer~ a visualizac;:iio de jeans, 

mas apenas de urn modelo de temo (usado mais esportivamente com camiseta polo) e um 

modelo de cal~ esportiva usada com blusa de rnalha, o estilista responde com seguran~ a 

duvida da apresentadora: "Exato, eu comecei urn pouco devagar com as roupas casuais, das 
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sextas-feiras. Mas eu ja fiz as pazes com isso e agora tanto faz usar urn terno italiano ou urn 

jeans e uma camiseta". 

A apresentadora, entiio, lhe remete agora, uma pergunta sobre a sua "fascina~ao" 

por Cuba. 0 que vemos, neste rnomento, e a continua~o do desfile com a dernonstra~o 

dos manequins usando, ora uma roupa mais descontraida (cal~ esporte com camisa de 

malha ajustada), ora encarnando urn possivel estilo militar (cal~ esporte e camisa ajustada 

com apliques nos ombros, parecendo dragonas militares usada com gravata). Tambem 

segue a resposta de Bartlett (em off) sobre a sua atra~o por Cuba e a explica~o sobre a 

influencia do pais no estilo de sua col~o: " Eu nao sei ao certo. Existe todo urn aparato 

militar em Cuba e e urn pais militar mesmo. Entao, eu me servi da ideia de roupas de verao 

tropical com urn toque de campo militar nelas". 

Em seguida, Elsa lhe pergunta, tambem sobre os cabelos e o jeito dos manequins 

que desfilam. Temos, aqui, irnagens do desfile (no rnesmo padrao de enquadramentos das 

demais, mas em alguns momentos, mais pr6xirnas aos manequins e em camera lenta). John 

Bartlett (em off) indica que os manequins "tern urn jeito masculino, bern cuidado" e que 

"os cabelos sao urn pouco desarranjados ... Eles encarnarn o que designer chama de " ... urn 

tipo natural, como se tivessem acabado de acordar". 

0 di<il.ogo entre a apresentadora e Bartlett ainda continua sob as irnagens (em 

"PM"/"PD" dos pes e "panorilmica de baixo para cirna ate "PP"/"PM") do desfile e chega ao 

final com Elsa lhe remetendo rnais algumas perguntas: "Ha urn ditado que diz que as 

roupas femininas sao mais interessantes do que as masculinas. Voce acredita nisso?". 

Embora o estilista lhe responda positivarnente ele diz que, no entanto, "as coisas estiio 

mudando" e que "os homens estiio preocupados com eles e estao desenvolvendo seus 

pr6prios conceitos". Elsa, entiio, lhe devolve urna ultima questiio, agora perguntando se ele 

considera ser "isso saudiivel''. A conclusao do estilista e que "sim", pois isso "e muito 

divertido. Nao so as mulheres devern se divertir, mas os homens tambem". 

A apresentadora finaliza o desfile (em off) dizendo: "Este e John Bartlett com sua 

col~ao masculina de prirnavera". 

Bloco 10 (Finaliza~o do prograrna com os assuntos da proxima edis;ao): Elsa retorna (em 

"PP"), concluindo o prograrna e apresentando as atras:Oes da "proxima semana". Imagens 
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mostram (em "MPP"/"panoramicas" e "PA"), neste momento, o desfile de Issey Miyake 

(para o invemo de 97/98) e de Yohji Yamamoto (tambem para a mesma esta~iio). Este 

ultimo, ent:ao, aparece num rapido "close" dando algum depoirnento (pois nao foi possivel 

cornpreender o que disse), quando imagens de seu desfile ("PD" e "panorfunicas") 

retomam. Segue, tambem, a materia sobre "interior design" de "Kathryn Findly", sendo 

apresentada por Elsa atraves de irnagens (em "PM", "zoom out" e panorannca") do interior 

de urna casa: " ... Ihes mostraremos uma casa que e coisa de outro planeta: quem assina e a 

parceira de Yohji e tudo em seu tema e macio e espas:oso". 

A designer entra com sua locu~o em off e vai descrevendo alguns detalhes que sao 

mostrados ao mesmo tempo: "A forma da casa e macia. Os v:lrios tecidos nas partes 

internas, dao uma leveza ao ambiente ... ". Na sequencia, Kathryn aparece enquadrada na 

tela (em "PP", com caracteres "Kathryn Findlay, architect") e completa, " ... mas e pelo 

telhado que se sente toda a possibilidade do ar entrar pela casa". A imagem que vemos (em 

"panoriimica" de cima para baixo) mostra urn jardirn intemo na casa. A designer, entao, 

explica (em off) que o telhado " ... e todo de vidro com iirvores aparentes criando urna 

sensas:ao de natureza e ar". 

Elsa retorna, agora com irnagens (em "PM"/"PD" e "panoriimicas") de um outro 

desfile, explicando em off ( e com "musica ambiente" do proprio desfile) que trata-se de 

uma col~o " ... com temas de varnpiro do designer Jum Takahashi". Caracteres mostram: 

"Undercover Fall 97/Tok:yo". Logo em seguida, a apresentadora reaparece (em "Primeiro 

Plano") despedindo-se: "Ate breve e fiquem cornigo em Style. Eu sou Elsa Klensch". 

Firn do prograrna com vinheta e musica de encerramento. 
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As Noticias de Moda 

Nos pudemos acompanhar, atraves da descri<?o do discurso e das imagens de 

ambos os programas, "86-60-86" e "Style", uma grande diversidade do que podemos 

chamar, "materias jornalisticas" ou reportagens, uma vez que as entendemos como urn 

levantamento de informas;oes a respeito de urn determinado assunto. Portanto, matenas que, 

por sua vez, estao dentro de urn formato de "programas de informa9iio", conforrne o que 

nos afirma Arlindo Machado, pois e como a " ... teve fomece enunciados a respeito de 

eventos que ocorrem independentemente dela ... "208
• 

Vimos, entao, que o primeiro programa, (dentro de nossa metodologia) estava com 

seu conteudo organizado em 17 blocos, nos quais foram abordados os seguintes assuntos: 

Bloco 1: a introdu<?o do programa; 

Bloco 2: inforrna<;:6es descritas como as ''Ultimas notfcias"; 

Bloco 3: uma introdu<?o para a primeira reportagem; 

Bloco 4: a primeira reportagem sobre os "travestis"; 

Bloco 5: uma introdu<?o para a segunda reportagem; 

Bloco 6: a segunda reportagem, sobre a vida e a obra da estilista Vivienne Westood; 

Bloco 7: uma finaliza<?o para a segunda reportagem e o retorno a primeira, sobre os 

travestis; 

Bloco 8: continua<?o da primeira reportagem sobre os travestis; 

Bloco 9: uma finaliza<?o para a primeira reportagem e uma pausa para o intervalo; 

Bloco 10: uma introdu<?o para a terceira reportagem eo seu desfile; 

Bloco 11: a terceira reportagem com a apresenta<?o do desfile de Jean Charles de 

Castelbajac; 

Bloco 12: uma introdu<?o para a quarta reportagem; 

Bloco 13: urna abertura para a quarta reportagem; 

Bloco 14: a quarta reportagem sobre ')ovens talentos"; 

Bloco 15: uma finaliza<?o para a quarta reportagem e uma introdu<?o para o "Clip Moda"; 

Bloco 16: o "Clip Moda"; 

Bloco 17: urna finaliza<?o para o "Clip Moda" e conclusao do prograrna. 

208 
Machado. Arlin do, A Arte do Vfdeo, Siio Paulo, Editora Brasiliense S.A , 1988, p.83. 
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As reportagens do programa "86-60-86" vieram, portanto, atraves de vanos assuntos 

diferentes, no entanto, sernpre rernetendo ao assunto "moda" (1•, 2•, 3· e 4· reportagens). 

Vimos, tambem, somente urn direcionamento especffico para o assunto sobre tendencil;ts de 

rnoda da esta~o proposta para o nosso estudo (primaveralverao 97) e que se situaram no 

desfile cornemorativo de 20 anos do estilista frances, Jean Charles de Castelbajac (portanto, 

na 3· reportagem). Alem disso, acompanhamos algumas informayoes "extras" nos Blocos 2 

e 16. 

A estrutura do programa apresenta uma l6gica de introdu~o, demonstra<;ao e 

finaliza~o de um determinado assunto a ser tratado num bloco, mantendo uma Jinguagem 

tecnica propria de enquadramentos e movimentos de camera (para demonstrar a 

apresentadora e algumas atrayoes do programas, como o "Clip Moda", o concurso de 

jovens talentos e o desfile de moda), efeitos de edi~o e outros criados em linguagem 

infonruitica e estlidio (no caso do "Clip Moda", na abertura do concurso de jovens talentos 

e na sel~o dos candidatos para o espetaculo "Rapaz de Paper') oferecendo, portanto, urn 

diferencial atrativo as materias a que correspondem (e de modo a torna-los rnais 

interessantes ). 

0 que temos, entao, sao assuntos/reportagens tratados em um "prograrna de 

informayoes". Na verdade, urn "telejomal" mais atraente e descornpromissado em abordar 

questoes sociais, politicas, economicas, ambientais, etc., polemicas ou muito profundas, 

justarnente porque se destina a trabalhar com elementos que possarn ser abordados sob a 

6tica da moda. Motivo que faz com que algumas materias, que poderiam ser abordadas 

idoneamente, sem se referirem a algum aspecto sobre rnoda, acabem convergindo sempre 

em urn mesrno eixo. Isso podemos ver nas materias sobre a produ~o da propaganda, no 

caso, a conhecida marca de calyas "Levi's" e a respeito dos travestis, em que os di:ilogos 

sempre mantem urna mesma pergunta sobre o vestu:irio usado por eles nos espetaculos. 

Mas, no que se refere ao conteudo jomalistico desta edi~o do "86-60-86", vemos 

que alem de alguns "serviyos" prestados pelo programa, com o "anuncio" sobre a sele<;ao 

de candidatos para a formayao de urn espetaculo e a "cobertura" do concurso de ')ovens 

talentos", o prograrna ofereceu-nos a oportunidade de conhecerrnos, ainda, a vida e a obra 

da estilista britfulica Vivienne Westood, sabermos como alguns dos travestis da capital de 

Portugal ganharn sua vida (e, obviamente, o que usam em seus numeros), conhecermos um 
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pouco sobre o processo de produ~o da campanha da marca "Levi's" e, sobretudo, 

acompanhannos o desfile de moda comemorativo de 20 anos de trabalbo, do estilista 

frances Jean Charles de Castelbajac e, tambem, urn pouco dos aspectos de sua vida e 

trabalho. 

Assim, sempre em tom simpatico e amistoso, o programa vai, inicialmente, 

delineando o perfil da conhecida e polemica estilista Vivienne Westood, muito conhecida 

no ambiente de moda no "mundo inteiro". 

Conforme o que o programa nos mostrou, e o que correspondeu superficialmente a 

sua bist6ria de vida e trabalho, ela, ja em Londres, abandonou seu curso de literatura na 

Universidade para seguir a carreira de estilista, ja ao lado de Malcolm MacLaren , o 

produtor do grupo ingles de rock punk "Sex Pistols". Mas, tambem segundo o programa, 

ambos (Vivienne e Malcom) "fundaram" o movirnento punk, juntamente como grupo. Na 

verdade, inventaram (literalmente) urn grupo que pudesse corresponder aos seus objetivos 

comerciais. Tamoom mencionou que- ap6s a morte de "Sid Vicious" -(que supostamente, 

assassinou sua namorada e logo depois morreu de overdose, informas:oes nao oferecidas 

pelo programa), a estilista voltou-se a busca de referencias provenientes da "pintura", 

"literatura" e na "roupa de outros tempos", que lhe pudessem oferecer urn ambiente de 

inspira~oes para suas crias:oes. 

Infelizmente, o que o programa nao contou, e que Vivienne precisou desligar-se 

rapidamente da imagem- nociva e decadente - que o grupo "Sex Pistols" ganhou, e que se 

agravou ainda mais (mesmo com a dissolu~ao do grupo), com a morte - fatal - de "Sid 

Vicious", baixista da banda e icone do movirnento punk. Desassociayao necessaria para 

mante-la no mercado de moda ingles que, apesar de ser sempre visto como o mais 

"rebelde" nas cria~oes que oferecem atraves de seus estilistas (entre os mercados europeu e 

americano ), e cuidadoso no respeito ao tradicionalismo de suas "rela<;:oes" comerciais 

(produtor/consumidor). Ou seja, a rebeldia britanica sempre correspondeu aos desfiles e ao 

que e colocado nas vitrines de suas lojas e, nao exatamente ao que e vendido no interior 

delas. Na verdade, isso sempre fez parte de uma das estrategias mercadol6gicas realizadas 

pelos criadores ingleses (e tamoom franceses e italianos, os quais tambem prirnam pelo 

exibicionismo ), o chamado "marketing de griffes", que ja mencionamos no final da "Parte 

I". Dessa forma, ja integrada ao meio fashion, nao perdeu tempo em sugar alguma coisa de 
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seu proprio conhecimento intelectual, imprimindo as suas roupas (ao que sabemos) -

somente- as cansativas referencias retr6gradas (vindas, no entanto, do seculo XVIll e anos 

70). Unicos temas explorados (e esgotados) pela estilista. 

Urn outro assunto colocado pelo prograrna, de valor iguahnente interessante e 

curioso, foi o da reportagem sobre os travestis de Lisboa. 

Apreciando a reportagem, cultivamos o respeito por um trabalho feito com 

profissionalismo e - talvez -, muita dedicas;iio, uma vez que o pr6prio ambiente os 

condiciona a encarnar ( o melhor possfvel) os sentimentos e comportamentos femininos. 0 

que, no entanto- atraves do programa -, parecem fazer com alegria e divertimento. Dessa 

furma, nao furnos levados a conhecer o possivel desgosto de suas alrnas, quando silo 

desrespeitados como seres-humanos, ja no ambiente de sua realidade cotidiana ( e nilo 

fictfcia, do "espetaculo"), nem tao pouco o desprezo de alguns pelo tipo de trabalho que 

fazem. 0 apego as quest6es que nos incornodam socialmente foi relegado pelo programa. 

Urna mesrna desconsideras;iio mais profunda dos fatos, valeu para a reportagem 

sobre a vida e a obra de Jean Charles de Castelbajac. Urn dos "magos" da decada de 70 que, 

juntamente com outros estilistas renomados (Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent, Paco 

Rabanne, etc.), construiu alguns conceitos instaurados para a moda e o "pret-a-porter". 

Como, por exernplo, o da ~o da indumentaria justificada pela legftima opos~o aos 

sistemas de vestuario ( e, conseqiienternente de comportarnento ), vigentes na epoca., com o 

desenvolvimento do "sportswear". 

No entanto, o que vimos, (para a deceps;iio de qualquer profissional de moda que 

conheya a trajet6ria da carreira do estilista, quando o programa apresentou o seu desfile 

comemorativo de 20 anos de trabalho) nilo correspondeu aquilo que sna mais recente 

mulher nos disse que ele iria expor: " ... rnostrar coisas que n6s nunca vimos antes". 0 que 

acornpanhamos, foi urn resurno "hist6rico" e, sem duvida, adaptado a uma realidade de 

mercado mais coerente, de roupas e estilos construfdos ao Iongo de sua trajet6ria como 

estilista. 0 que, porem, nilo desmereceu - em hip6tese alguma - o valor de seu trabalho e 

sim, nos fez entender - melhor - a sua presun<;ao, quando ele se autodenominou um "criador 

de rnoda e nao urn artista que faz roupa". Fato que, infelizmente, nos foi apresentado dentro 

de urn contexto tilo superficial, quanto fragmentado pela inconsist:encia e rapidez da 
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quantidade das informal(5es levantadas e oferecidas. Portanto, nos mostrando, ao mesmo 

tempo, muito e nada a seu respeito. 

Mas, muito embora o "86-60-86" possa se demonstrar como um programa de cunho 

')ornalistico", justamente por levantar os assuntos em formas de reportagens e, portanto, 

informar, atraves de uma narra~o discursiva de uma noticia com a sua respectiva 

demonstracrao imagetica e, ainda, a elabora~o de entrevistas com as pessoas envolvidas 

com tais noticias, urn aspecto se colocou com transparencia sobre a essencia de suas 

informal(5es: a parcialidade. Aquela que sacrifica a sua (possivel) op:iniao em fun~o de 

uma conveniencia. No caso: a da abordagem da vida vista por urn iingulo mais faci.l, alegre, 

divertido, colorido, corajoso, sedutor e outros tantos mais adjetivos que possam qualificar

se ao eixo do prograrna: a moda. 0 programa, entao, apesar de revelar suas informal(5es 

dentro de um carater informacional, teve como principal objetivo, somente, nos entreter 

atraves de assuntos os mais agradaveis possiveis. Assuntos que, no entanto, estao (de uma 

forma geral) sempre ligados a algum aspecto que coloque em releviincia niio s6 as 

tendencias de moda (cores, materiais/padronagens, estilos, influencias) de sua epoca, mas 

tambem outros que possam refletir qualquer coisa que seja oriunda do mundo fashion, em 

seu sentido amplo (imagem pessoal conforrne o vestuano utilizado, estilo de vida dos 

modelos, curiosidades do meio, concursos de beleza, etc.), ou, ainda, algo que seja 

sirnplesmente atraente para ganhar o status de "noticia" dentro deste contexto. Dessa 

forma, vemos a moda em seus vanos "formatos". Nao como estamos acostumados a 

associa-la, atraves de desfiles de moda e entrevistas de estilistas, mas, sobretudo, por 

intermedio de suas viirias veias perifericas, com assuntos relatives ao mundo da moda. 

Nesse conjunto de informal(5es, ainda, temos a correla~o entre o que e nos 

oferecido em discurso e imagem. Nesse sentido, a sincronicidade entre ambos, insere-se na 

16gica de producrao (tecmca e narrativa) do prograrna (com seu ritmo de cortes, 

enquadramentos e efeitos de camera e edi~o ), atraves da composiyao dos blocos com os 

assuntos amparados pelo discurso da apresentadora e seus "convidados" e as imagens que 

servem as respectivas represental(5es. 0 que ternos, entao, entre esses dois suportes, e o fato 

que nem sempre encontramos nesta correspondencia, uma representayao plausivel (que 

realmente possa oferecer subsidies imageticos para o entendimento de urn determinado 

assunto) sobre aquilo que esta sendo discutido e sim, uma representa~o "ilustrativa", 
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meramente de apoio ao discurso, em seu sentido rnais generico e superficial possfvel. Na 

verdade, sao fragmentos de imagens, tao rapidos quanto inconsistentes e que aparecem 

como sendo a Uni.ca oportunidade de visualizarmos o discurso. Esse nfvel de "nao

representa~o" imagetica do discurso, portanto, faz recair sobre esse tihimo a missao 

especial de explicar e apontar aquilo que esui sendo oferecido em imagens eo que significa 

que so sabemos o que o prograrna quer que saibamos ( e compreendamos o conteudo das 

informa~oes - vindo atraves dos discursos -, sem necessariamente, estarmos vendo urna 

representa~o fiel sobre aquilo a que se sobrep6e verbalmente). On seja, aquilo que 

devemos ter uma aten~ao rnaior e aquilo para que devernos olbar. 

Nesse sentido, estamos verificando nao so a forma com que o "'86-60-86" conduziu 

a sua "narrativa" tecoica (discursiva e imagetica) e de conte6.do, mas tambem, na medida 

em que continuamos nossa discussao com o prograrna "Style", se se trata de urna 16gica 

do meio, no que diz respeito a difusao de sua "mensagem" de moda. 

''Style" 

0 prograrna "Style", por sua vez, no que diz respeito ao seu conteudo estrutural, 

apresentou 10 blocos disponibilizados, da seguinte forma: 

Blocol: introdu~o do prograrna com alguns de seus assuntos (inclusive a 1" 

reportagem/desfile ); 

Bloco 2: 1· reportagem como 1 o desfile: "Anna Molinari" e sua finaliza~ao; 

Bloco 3: introdu~o dos assuntos do proximo bloco e 1 o intervale; 

Bloco 4: 2" reportagem: "col~o de acessorios da Maison Cbanel" e sua finaliza~o; 

Bloco 5: 3· reportagem e 2° desfile: "Linda A11ary para Ellen Tracy" e sua finalizas:fto; 

Bloco 6: introdu~o do assunto do proximo bloco e 2° intervale; 

Bloco 7: 4• reportagem: "estilo de vida de Y oshiaki Yuki" e finaliza~rao; 

Bloco 8: introdu~o do assunto do proximo bloco e 3° intervale; 

Bloco 9: 5' reportagem e 3° desfile: "Jobn Bartlett" e finaliza~ao; 

Bloco 10: Fina1iza~o do prograrna com os assuntos da proxima edis:fio ". 
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Apresentou, portanto, da mesma forma que o programa anterior, uma Jogica para o 

entendimento do ritmo do prograrna, embora niio exatamente igual a do "86-60-86". Isso 

significa que o "Style" tambem se preocupou em introduzir e finalizar seus assuntos, so que 

dentro de seus respectivos blocos e niio separadamente, como o "86-60-86". No entanto, tal 

como o prograrna portugues, o "Style" foi introduzido por sua apresentadora revelando o 

resumo dos assuntos abordados durante a edi~o, mas o finalizou diferente dele, 

demonstrando as reportagens da "proxima" semana. 

Mas, ainda contrario ao prograrna portugues, o "Style" apresentou somente urna 

reportagem de carater mais "diverso", relacionado ao estilo de vida (o que incluiu assuntos 

relacionados a design e gastronomia) do Sr. Yoshiaki Yuki e quatro materias especificas 

sobre tendencias de moda, dirigidas para a prima vera 97, e que corresponderam aos des files 

de Anna Molonari, Linda Allary, John Bartlett e, ainda, a col~o de acessorios de Gilles 

Durfour. 

Nos tivemos, portanto, mais oportunidades de conhecerrnos as novidades sobre 

tendencias de moda, oriundas das col~es de vestuario e acessorios atraves de reportagens 

dirigidas especificamente ao Jevantamento de informa~oes sobre as influencias, estilo, cores 

e materiais trabalhados pelos estilistas Gilles Durfour, Anna Molinari, Linda Allary e John 

Bartlett. 

0 prograrna, entii.o, nao ofereceu - como o "86-60-86"-, qualquer tipo de inforrna~ao 

"adicional", que funcionasse como urn servi~o de "utilidade publica", nem tao pouco, 

demonstrou algumas peculiaridades do mundo da moda, atraves de sua publicidade ou 

outros assuntos do genero. No entanto, abordou em urn Iongo bloco, o estilo de vida do Sr. 

Yoshiaki Yuki, em que explorou (igualmente ao "86-60-86") de forma amigavel e 

simpatica, o perfil deste homem. Conhecemos, assirn, - atraves do prograrna- urn pouco da 

personalidade de uma pessoa que vive do outro !ado do mundo (no Japlio) e, ainda, urn 

pouco do trabalho que faz, alem dos empreendimentos e Jazeres que mantem. Como seu 

estilo de vida nlio e muito comum ao restante das pessoas (nao s6 orientais, como tambem 

ocidentais), ele certamente se tomou uma "noticia" agradavel ao programa, na medida em 

que pOde fornecer (atraves de discursos e irnagens) e refletir o ideal do prograrna: 

informa~!$ sobre "design de moda e decora~o". No entanto, apesar do bloco sobre o Sr. 

Yuki enquadrar-se neste ultimo segmento do prograrna, a sua entrevista proporcionou 
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muito mais que isso, pois nao s6 abordou o seu lado artistico e a decoraS'ilo interior de urn 

de seus restaurantes/galerias (o "das montanhas"), como t:a!IJbem o seu perfil gastronomico, 

empresarial e de lazer. Refletiu, portanto, sua diversidade de "talentos ", juntamente com a 

vida agtadavel e incomum que leva. Uma vida que, diferente de milhares de outras, 

preocupa-se, "no futuro", sornente em "ser criativa". 

Novarnente, entilo, temos o lado alegte, agtadavel, quase bidico, da vida sendo 

tornado pelo ideal do progtama que, igualmente ao programa portugues, isenta suas 

infol1lJl~Yoes de questoes mais profundas, ideol6gicas ou mais criticas para que possam ser 

acondicionadas em urn "telejomal" de moda. Este, por sua vez, deve sempre girar em torno 

do perfil de "entretenirnento" suave e agtadavel e assim (e, mais uma vez), ser parcial, 

sacrificando (como ja dissemos) a sua (possivel) opiniilo em funS'ilo de uma oonveniencia. 

0 programa, tambem , em seu aspecto tecnico - e tal como o "86-60-86" - nilo 

apresentou uma boa correspond~ncia entre o que foi oferecido em discurso e aquilo que foi 

representado respectivamente em imagem. Portanto, nilo importou ao programa a coerencia 

entre ambos e sima rnaneira explicativa que se perrnearam palavras e imagens e que foram 

tramadas dentro de uma tecnica televisiva. Uma tecnica que funciona de forma a articular a 

realidade conforrne a 6ptica de seu ideal enquanto TV, a qual procura manter a explicayilo 

de suas informayoes o mais distante possivel de sua representaS'ilo tiel e ruais pr6ximas de 

uma "ilustrayao". Portanto, mais ficticia e pertinente a sua funS'ilo de "info~o visual". 

Mas, o que, talvez, seja o maior trunfo dos progtamas na "explica~o" de suas 

noticias de moda e, conseqiientemente, de suas tend~ncias, e o fato de que, mesmo que nao 

haja urn acordo entre discurso e imagens mais verdadeiro (e, portanto, mais proximo a 

realidade), o proprio modo com que as informayoes sao articuladas (atraves da 

documentayilo imagetica de entrevistas, cornentarios, etc.), faz conceder (subjetivamente) o 

poder de imprimir o valor de "veracidade" a elas. Faz-nos, assim, acreditar em urn mundo 

irreal, totalmente lapidado pela produyilo de informayoes que melhor se adequam ao carater 

televisivo, atraves da seleS'iio e invenS'ilo de urn discurso convincente e da esco1ba da 

irnagem que melhor possa representar tal paradigrna. No entanto, nao aquela que melhor 

inforrne, mas sima que melhor ilustre. 
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As Tendencias de Moda dos Programas 

Pottanto, em meio a variedade de informa~oes oferecidas por ambos os programas, 

nos encontramos uma divisao de conteudos orientada por "noticias" consideradas como 

"diversas" (assuntos de "utilidade publica" e que se relacionam a alguns aspectos do mundo 

da moda, assim como "estilo de vida" e onde destaca-se elementos de design e decora~o) e 

aquelas que abordam, essencialmente, a moda em seu conceito de "novidades", atraves das 

sugestoes de influencias, cores, rnateriais ( e suas possiveis padronagens) e estilos dirigidas 

para o vestuano e delimitadas por uma esta~o, consideradas, entao, como as noticias 

especialmente dirigidas as tendencias de moda. Essas ultimas, portanto, encontram-se 

diluidas - embora em graus diferentes - no conteudo dos dois prograrnas. 

Dessa forma, nos pudemos localizar as tendencias de moda - enquanto discurso -

atraves das propostas sobre influencias, cores, materiais/padronagens e estilos feito pelas 

apresentadoras e estilistas no momento da demonstra~o das materias que se dirigem aos 

desfiles de moda dos dois programas e, enquanto imagem, naquelas sugestoes que amam 

intrinsecas aos trajes vistos (e oferecidos nestes mesmos desfiles e que foram oferecidas 

dentro de urn padrao de enquadramentos e efeitos de camera, com angula0es mais abertas 

ou, ainda, atraves da fixa~o da camera sobre determinados aspectos do desfile - portanto 

em ''PD"- em alguns momentos especfficos). 

No entanto, como veremos logo a seguir, com a analise de cada col~o 

apresentada, os quatro elementos foram "tratados" de diferentes formas pelos 

apresentadores e estilistas, conforme a relevancia destinada a cada urn deles. Ora 

enfatizando cores e estilos, ora influencias, etc., tanto nos discurso, quanto nas imagens 

apresentadas. 

Assim, para o entendimento desta etapa (sobre a aruili.se das tendencias de moda), 

nos ressaltamos que, metodologicamente, vamos oferecer, a principio, urna descri~o sobre 

aquilo que nos foi apresentado a respeito dos quatro elementos de constru~o das 

tendencias de moda, dirigidos, exclusivamente, para o vestuano (o que excluini a col~o 

de primavera de acess6rios de Gilles Durfour para Chane!, do programa "Style") e 

encontrados no bloco 11, do programa "86-60-86" (com o desfile de "Jean Charles de 

Castelbajac", para o segmento feminino) enos blocos 2, 5 e 9 do prograrna "Style" (com os 
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desfiles de "Anna Molinari", "Linda Allary" para Ellen Tracy, ambas para os segmentos 

femininos e "John Barteltt", para o rnasculino). 

Neste momento, entiio, nos vamos destacar (primeiramente) - sornente- o que foi 

encoutrado para os mesmos quatro elementos ( e dentro das mesruas cole~5es apontadas 

acirna) enquanto "discurso verbal" (e que forarn propostos pelas apresentadoras e estilistas 

sobre os 4 elementos) e, depois (em segundo Iugar), enquanto imagens (a partir dos trajes 

desfilados em cada urua das col~oes). Porem, neste ultimo, e importante dizer que vamos 

nos restringir a descrever a representa~o visual dos trajes somente ao s elementos "estilo" 

(forrnas/silhuetas, comprirnentos, detalhes de acabamentos, etc.), "rnateriais" (com suas 

padronagens, quando houverem) e "cores", urna vez que nao houve como descrever a 

representa~o visual do elemento "influencias/inspira96es" de cada traje. pois este s6 pode 

ser entendido atraves da ideia (visual) do conjunto da cole~o e, as vezes, dos discursos de 

estilistas e apresentadoras. E importante ressaltar, no entanto, que varnos nos ater somente 

aos trajes cuja visualiza~o nos foi satisfat6ria (para empreendermos as descri~oes) e que 

no elemento "cores", estaremos nomeando-as tomando como base as cartelas da "Ciba" 

(para ambos os segmentos, masculino e feminino) e da "Du Pont" (para o segmento 

feminino) e disponibilizadas na Parte I209
. 

No entanto, nos vamos, ainda, estar atentos a correspondencia entre discurso e 

irnagem que foi elaborada para apresenta~o das influencias/inspira9oes, cores, materiais e 

estilos de cada co~ao, o que, tamrem, ira nos valer uma descri~o ( e a qual charnaremos 

de "descri9ao sincronica" dos 4 elementos). 

Nas primeira e segunda etapas, entiio, nos estaremos deslocando os elementos de 

seus discursos e irnagens, com o objetivo de descreve-los separadamente, nao nos 

209 
Muitas vezes~ porem, uma mesma cor (e, portanto, com um mesmo nome, por exe:m.plo ncarmim"), apesar 

de ser vista em canelas de empresas e segmentos diferentes, nao apresenta exatamente a mesma tonalidade, 
quando visualizada nao s6 em nossa dis~o (a qual as reproduziu atraves da inlpressao gnifica ), mas 
tamrem em seus originais. Isso se deve porque as cores disponibilizadas nas cartelas sao oferecidas em 
amostras de tecidos (e tecidos diferentes). No caso das cartelas da "Ciba" (lazinba, para o segmento 
masculino, e uma especie de sarja sinreticalbrilbante, para o feminino) e reprodu~o impressa, no caso da 
"Du Pontn. Por isso, n6s vamos descrever as cores encontradas nos trajes oferecidos em imagens~ tomando 

como base tais cartelas, nomeando-as segundo as que mais se aproximam de determinados tons das amostras. 
Assim, hipoteticamente para a cor • carmim •, encontrada em uma detenninada ~ de roupa, no momento de 
sua descric;3o, vamos consider3.-la como sendo urn "carmim" referente ao nUm.ero "'tal", de "tal cartela de 

cores" ou, simplesmente, tomando como base a cor "tal" de "tal cartel a de cores", quando for alguma cor que 
nao corresponde aquela encontrada em determinada cartela, mas cuja familia e proxima 0 leitor, no en tanto, 
podeni entender melhor o que isso significa no momento da exposi~o descritiva dos trajes, que sera feita 
logo em segnida 
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preocupando com a sincronicidade programada para ambos os suportes (discursivos e 

imageticos) da mensagem televisiva e, sim, apenas, aos levantamentos que estao sendo 

propostos; uma vez que temos com objetivo (e aqui lembramos novamente) chegarmos a 

uma prescri~o estetica proporcionada pelo ambiente televisivo aos quatro elementos de 

constru~ de tendencias de moda. 

Assim, para essa etapa, vamos considerar em nossas descris;oes alguns parfunetros jii 

definidos na Parte I e que delimitam os quatro elementos dentro de urn perfil terruirio (que 

agora, no entanto, sera delineado a partir do elemento "estilo" e nao mais das "influencias", 

como no caso das empresas analisadas na "Parte I''); dentro de familias cronuiticas (cores 

acidas, pasteis, quentes, terrosas, azuladas, violaceas, esverdeadas, acinzentadas, alem das 

cores branca e preta e aquelas consideradas "diversas"); dentro de alguns tipos de materiais 

( encorpados nisticos ou luxuosos, inovativos, fluidos e maleaveis ou fluidos e 

transparentes, rnalharias, tecidos colantes, sedas nobres e rusticas); estilos (classico, rustico, 

retro, futurista, ludico, minimalista, casual, esporte e sensual); e estam.pas/padronagens (ja 

definidas, tambem na "Parte I", em motivos primitivos, africanos e orientais, motivos 

florais, de vegeta~o, rebuscadoslbarrocos, miniaturizados, listras, xadrezes, escandinavos, 

grafismos, de frutas, etc.), alem - e claro - , de outros pedis, cores, materiais, estilos e 

estampas, possivelmente, encontrados nas sugestoes dos estilistas. 

Na terceira etapa, no entanto, vamos acompanhar a cada col~o aquilo que foi dito 

e visto sobre os 4 elementos, alem de urn entendimento melhor sobre os trajes apreciados. 

Ap6s todo esse levantamento, vamos, finalmente, apontar a prescri~o estetica feita 

pelos estilistas e empreender uma discussao (com analises e comentarios) sobre a formula 

televisiva encontrada para a apresenta¢io das tendencias de moda ( da primaveralverao 97) 

e que partiram do conteudo manifesto da descti~o "sincronica" de imagens e discursos 

propostos para os quatro elementos. Isto nos indicar:i, portanto, de que forma as tendencias 

de moda foram levadas ao entendimento do publico. Ou seja, as explicas;6es que delas (as 

tendencias) se derivaram. 

A conclusao da Parte II, portanto, nos proporcionara o conhecimento de alguns 

ideais esteticos ( otiundos da prescti~o estetica idealizada nas coles;5es dos estilistas, ou 

seja os perfis temanos, as cores, rnateriais, padronagens e estilos por eles utilizados e 

propostos para ambos os segmentos) e, ainda, a "formula" televisiva encontrada para a 
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difusao de tais ideais, e que nada rnais e do que os quatro elementos propostos para as 

tend~ncias de moda da primavera/verao 97, no entanto, ja inseridos dentro de uma outra 

16gica, ada TV. 

E importante mencionar, tambem, que em nossas descri~oes e discussoes, estaremos 

utilizando algumas palavras com significados especificos e, para que nao haja qualquer 

interpreta~o errada, nos as indicamos nesse momento: isso se aplicar:i, entiio, a palavras 

como traje, quando nos referirmos niio s6 para a descri~o de urna pec;:a de roupa ("calya", 

"vestido", "palet6", "blusa", etc.), como tambem quando combinada com outra ("calc;:a com 

blusa", "casaco com saia e camisa", "vestido com casaco", etc.); com a palavra modelo, 

referindo-se a forma, silhueta de urna roupa e manequim como sendo os jovens (tanto 

mulheres como hornens) que desfilam. 
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Programa "86-60-86" 

Col~o de veriio/97 para o segmento feminino de Jean Charles de Castelbajac 

Descri~o Discursiva dos 4 Elementos 

Influencias 

(Castelbajac): "Para mim, Parise a cidade mais bonita do mundo, e urn Ingar simb6lico que 

sempre me inspirou, sobretudo porque eu era urn jovem provinciano" 

(Entrevistadora): ''Tasha foi uma grande inspiras;ao para si, niio foi? 

(Castelbajac): Sim, niio s6 enquanto minha esposa, mas sobretudo como mulher. Fez-me 

olhar para as mulheres de outra maneira, isto e, deixei de tentar protege-las com meus 

sentimentos cavalheirescos, para passar a sublima-las. Creio que foi. tambem, ao captar o 

seu olhar ... Aliando o meu talento a urn belo sorriso, surgiu esta coles:ao, de que me orgulho 

muito". 

(Entrevistadora): Na coles;ao, percebemos que se inspirou menos nos modelos e mais na 

arte". 

(Castelbajac): "Sim, isso foi para mim uma tomada de consciencia. Comecei a pintar ba urn 

ano. Fiz urn desenho animado que vai ser divulgado em todo mundo e escrevi urn livro 

onde exprimo, atraves da arte e expressiio artfstica, todos os aspectos frustrantes que a 

moda pode ter ... ". 

Cores 

(Castelbajac): " ... mas sim uma coles;ao muito colorida, ... ". 

Materiais 

(Castelbajac ): " ... rosas de seda bordadas ... ". 

Padronagens 

(Apresentadora): " ... Conhecido pela sua obsessao a pintura naff, aplicado ao vestuano ... ". 
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Estilo 

(Castelbajac): " ... com forrnas muito bern pensadas e que se dirigem ao grande publico. E 

uma col~o de imagens, precisas. Concentrei-me no que sei fazer. isto e, num born 

sporstwear. Mode!os desportivos para o fun de tarde. Ha uma evoluc;ao concentrada na 

feminilidade. Tentei criar uma feminilidade desportiva. Algo que nao seja afetado, 

pretencioso. E uma coleyao onde varnos encontrar rosas de seda bordadas e tutus tipicos 

dos c6s das cal9a5 dos andes. E uma cole~o onde a elegancia e contornada, mas onde a 

mulher encontra facilmente o seu Iugar, porque eo alvo da cole~o". 

Descri~o imagetica dos 4 elementos: 

Traje 1: cal~ "multicolorida" com blusa "caqui" 

Cal~ 

Cores: perna esquerda: azul-cobalto (cor que corresponde a de mimero 6, da cartela de 

cores da "Ciba"/segmento feminino) 

perna direita: verde-bandeira (cor 8/cartela "DuPont") 

bolso: arnarelo-limiio (cor 30/cartela "Du Pont") 

c6s: pink (cor 27/cartela "Du Pont") 

Material: encorpado luxuoso (acetinado) 

Padronagem: nao M 

Estilo: cals:a esporte, com bolsos embutidos, reta, levemente ajustada nas pernas. 

Blusa 

Cor: caqui-militar (cor 6/cartela "DuPont") 

Material: encorpado rustico (provavelmente algum tipo de "camurya") 

Padronagem: nao M 

Estilo: curta. ajustada/mangas curtas, decote redondo/minimalista 

Traje 2: Blazer •'mutticolorido" (palet6) 

Cores: gola: verde-folha (4/"Ciba"/segmento feminino) e vermelha (10/"Ciba"/segmento 

feminino) 
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mangas: azul-cobalto (16/"Ciba"/segmento feminino) 

corpete: pessego escuro (tom proximo ao 11/"Du Pont") 

costas corpete: pink (27 /"Du Pont") 

Material: encorpado luxuoso ( acetinado) 

Padronagem: nao ha 

Estilo: gola esporte/de modelagem tljustada por pences 

Traje 3: blusa "marfim'' com saia "caqui" 

Blusa 

Cor: marfim (9/"Du Pont") 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao ha 

Estilo: gola esporte/com ajustes provocados por fechamentos feitos com tiras/mangas retas 

e compridas 

Saia 

Cor: caqui (5/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao ha 

Estilo: recortes assimetricosllevemente ampla 

Traje 4: blusiio "jeans" (com gola "mostarda claro'') 

Cores: gola: mostarda claro, com aspecto desgastado (cor muito proxima a cor "mostarda 

claro", da amostra do tema "Sahara", localizada no canto inferior esquerdo: i amostra da 

esquerda para a direita ) 

corpo e mangas: Indigo (18f'Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado nistico (jeans para o blusiio e provavelmente sarja para a gola) 

Padronagem: nao ha 
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Estilo: blusao esporte de modelagem amplalmangas compridas/gola simples (sem 

colarinho )/decote em "V"/levemente evase210 uo barradolbolsos na altura do busto 

Traje 5: blusiio "mostarda-claro" (com gola em "jeans'') sobre camisa •<vennelha" 

Blusiio 

Cores: gola e parte do abotoamento: indigo (18/"Ciba"/segruento feminino) 

corpo: mostarda claro (idem a cor da gola do traje anterior) 

Materiais: encorpado nistico (provave!mente sarja para o blusao e jeans para a gola) 

Padronagem: nao ha 

Estilo: blusao esporte de modelagem amplalmangas compridas/gola "colarinho"/decote em 

"V"/levemente evase no batradolbolsos na altura do busto 

Camisa 

Cor: vermelho queimado (18/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: miniaturizada (em branco) 

Estilo: ajustada/gola "colarinho"/sem detalbes/ minimalista 

Traje 6: vestido com capa "vermelhos" 

Vestido 

Cor: vermelho queimado (18/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: miniaturizada (em branco, idem a camisa do "traje 5") 

Estilo: sensual (cujo modelo chama-se "combina~ao americana")/ decote em "V", bern 

pronunciadollevemente evase no batrado/sem detalbes, minimalista 

Capa 

Cor: vermelha (26/"Du Pont") 

Material: inovativo (de aspecto "oleoso") 

210 
"Evase, modelagem usada para saias, vestidos e barrados de blusas, em forma de uma triiingulo ao 

contnirio, cujo barrado se abre no comprimento. 
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Padronagem: nao ba 

Estilo: reto/mangas compridas/simples/minimalista 

Traje 7: casaco fechado "amarelo-limiio" com detalhes de aplica~;oes de rosinhas 

"multicoloridas" nos bolsos 

Cores: casaco: amarelo-J.imao ( 30/"Du Pont") 

bolso direito superior: vermelho queimado (18/"Ciba"/segmento masculioo) 

bolso dire ito inferior: rosa claro ( mais claro que o 13/"Du Pont") 

bolso esquerdo superior: azul pastel (nao consta nas cartelas de cores) 

bolso esquerdo inferior: cor indefinivel 

Materiais: encorpado luxuoso (acerinado) 

Padronagem: niio ba 

Estilo: reto/ajuste provocado por cinto/ mangas retas e compridas!modelagem normal (nem 

muito arnpla, nem muito justa)/bolsos grandes e retangulares no busto e no quadril, com 

aplica~oes de rosinhas/de estilo esporte 

Traje 8: casaco de ''ursinho" 

Cores: mangas: amarelo-J.imao (30/"Du Pont") 

ursinhos aplicados: laranja queimado (25/"Du Pont") 

Materiais: encorpado luxuoso (acetinado) para o tecido das mangas 

Padronagem: niio M 

Estilo: mangas retas e compridas/modelagem normal/gola "padre"/ursinhos aplicados na 

parte frontal do corpete/de comprimento curto/ de estilo esporte e ludico 

Traje 9: casaco "com fotos" 

Cores: mangas e detalhes de abotoamento: vermelho queimado ( 18/" Ciba"/segmento 

masculino) 

corpo: fotografias dentro de material transparente 

costas, corpo e mangas: vermelho queimado (18f'Ciba"/segmento masculioo) 

Materiais: encorpado rustico e inovativo 

Padronagem: niio M 
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Estilo: mangas retas e compridas, levemente amplas/fotos aplicadas na parte frontal do 

corpete/esporte e ludico 

Traje 10: casaco com camisa ''brancos" e mini-saia "jeans" 

Casaco 

Cores: branco (1/"Ciba"/segrnento masculino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao ba 

Estilo: amplo/gola simples (sem colarinho), porem grande/mangas amplas e 

compridas/esporte 

Camisa 

Cor: branca (1/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado rlistico (possivelmente algodao) 

Padronagem: miniaturizado (em preto) 

Estilo: camisa esporte tradicionallgola "colarinho" 

Mini-saia 

Cor: indigo (18/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado rlistico Geans) 

Padronagem: nao hii 

Estilo: c6s211 pela cintura!detalhes: tira no rnesmo tecido na cintura, como sendo uma 

especie de cinto e apliques de chapinbas metalizadas nas laterais 

Traje 11: casaco ''branco" com top (bustie) e short ''vermelhos'' 

Casaco 

Cor: branco (1/"Ciba"/segrnento masculino) 

Material: encorpado rustico 

Padronagem: nao ha 

211 0 "c6s" e tudo aquilo que fica na regiiio do ajuste da cintura Pode, no entanto estar abaixo da cintura 

("c6s baixo") ou acima dela ("cos alto"). 
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Estilo: esporte/gola simples (sem colarinho), porem grandee com pontas arredondadas/de 

modelagem ampla/mangas amplas e compridas/ comprimento ate o quadril 

Top 

Cor: vermelho (26/"Du Pont") 

Material: colantellycra 

Padronagem: nao M 

Estilo: curtinho/de als;as/decote redondo/detalhe no meio do busto 

Short 

Cor: vermelho (26/"Du Pont") 

Material: colantellycra 

Padronagem: nao M 

Estilo: curtinho/"c6s baixo" 

Traje 12: casaco "azul" com top (biquini) e cal~on "pretos" 

Casaco 

Cor: azul-cobalto (16/"Ciba"/ segrnento feminino) 

Material: fluido e transparente 

Padronagem: nao M 

Estilo: esporte-chissico/gola "colarinho"/de modelagem amplalmangas amp lase compridas/ 

comprimento ate o quadril 

Top biquini 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: colantellycra 

Padronagem: nao ha 

Estilo: als;as finas/decotado/presilha no centro do busto 

Cal~n 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

358 



Material: colantellycra 

Padronagem: nao h:i 

Estilo: c6s na cintura!detalhe de material brilhante (possivelmente pliistico) na cintura 

Traje 13: camisa e saia ''listradas e multicoloridas" 

Camisa 

Cores: listras em verde-bandeira (8/"Du Pont") 

btanco (1/"Ciba"/segmento masculino) 

azul-cobalto (16/"Ciba"/segmento feminino) 

amarelo-limao (30/"Du Pont") 

vermelho-queimado (18/"Ciba"/segmento masculino) 

pink (27 /"Du Pont") 

Material: fluido e maleavel 

Padronagem: letrinhas, sfmbolos e desenhos estampados sobte as listras multicoloridas 

Estilo: camisa esporte tradicionallgola "colarinho"/modelagem normallmangas longas 

Saia 

Cores: (idem a camisa) 

Material: idem a camisa 

Padronagem: idem a camisa 

Estilo: simples/ reta/modelagem normal/ minimalista 

Traje 14: casaco sobre vestido ''brancos" com estampa de "casinha" 

Casaco 

Cores: branco (1/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao ha 

Estilo: casaco esporte com capuz/modelagem amp Ia/mangas compridas e levemente amp las 

Vestido 

Cores: branco (1/"Ciba"/ segmento masculino) 
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Material: encorpado rustico (possivelmente algum tipo de tecido de algodao leve) 

Padronagem: estampa de casinha e arvore nas cores predominantes vermelho-queimado 

(18/"Ciba"/ segmento masculino) e verde-bandeira (8/"Du Pont") 

Estilo: modelagem amplalde al~ finfssimas/decote redondo discreto/minimalista!casual 

Traje 15: vestido ''preto" 

Cor: preto (24/"Ciba"/ segmento feminino) 

Material: fluido e transparente 

Padronagem: nao M 

Estilo: cliissico/ajustado e transpassado na parte do corpete, o que provoca urn decote 

proximo ao pesco~o/sem mangas!saia ampla e rodada 

Traje 16: Casaco com saia, ambos em ''preto e branco" e blusinha '<vennelba" 

Casaco 

Cor: preto (24/"Ciba"/ segmento feminino) e branco (1/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado rustico 

Padronagem: detalhes de Iistras no corpete 

Estilo: esporte/gola esporte/amplo/rnangas compridas, levemente amplas/comprimento ate 

o quadril 

Saia 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) e branco (1/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: detalhe de estampa no barrado com :irvore, cachorrinho e homem 

Estilo: simples/minimalista!casuallevase/cornprimento urn pouco acima dos joelhos/c6s 

pela cintura 

Blusinha 

Cor: verruelho queimado (18/"Ciba"'/segmento masculino) 

Material: nilo foi possivel identificar 

Padronagem: nao M 
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Estilo: ajustada!decote redondo proximo ao pescos;o ( decote "careca") 

Traje 17: Vestido "evase" preto", com estampa "vermelha" 

Cores: preto (24/"Ciba"/segmento feminino) e vermelho para a estarnpa 

(18/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado luxuoso 

Padronagem: estampa de homem em bicicleta antiga e vegetas;ao ao fundo 

Estilo: casual e classico/de als;as grossas/decote redondo discreto/evase/comprimento um 

pouco abaixo dos joelhos 

Traje 18: casaco "amarelo e caqui" 

Cores: amarelo "skol" (nao consta nas cartelas) e caqui (3/"Du Pont") 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: niio h:i 

Estilo: esporte e retro ( estilo anos 50)/gola esporte amp !a, com pontas arredondadas, mas 

pontudas/mangas compridas, amplas/modelagem amplalcomprimento ate o quadril 

Traje 19: blusao "azul-pastef' 

Cor: azul-pastel (nao consta nas cartelas de cores) 

Material: fluido e rnaleavel 

Padronagem: palavras escritas 

Estilo: classico e esporte/modelagem amplal reto/fechado na frente e nas costasfmangas, 

retas, amplas e compridas/gola larga no comprimento (vista somente pela parte das 

costas)/comprimento ate o quadril 

Traje 20: vestido de noiva 

Cor: branco (1/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado nistico e inovativo (para os detalhes que aparecem em material 

plastificado) 

Padronagem: nao ha, mas ba detalhes em material transparente (pJastico) 
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Estilo: cJassico e moderno/modelagem justa na parte do corpete (cuja parte das costas e 

transparente )/saia arnpla/ rnangas curtas/transpassado/decote em "V" discreto 

Descri!;io "Sincronica" dos 4 Elementos 

Nos encontramos, na apresenta~o do desfile da cole~o feminina de verao de Jean 

Charles de Castelbajac, urn discurso conduzido pela apresentadora e pelo estilista, em que 

colocaram ern relevancia- como principais influencias -, a cidade de Paris (Castelbajac: " ... 

para rnirn, Paris e a cidade mais bonita do rnundo, e urn Iugar sirnb6lico que sernpre me 

inspirou, sobretudo porque eu era jovem provinciano ... "); tambem a propria mulher de 

Castelbajac (entrevistadora: " ... Tasha foi uma grande inspira~o para s~ nao foi?''. 

Castelbajac: " ... Sirn, nao s6 enquanto minha esposa, mas sobretudo como rnulher ... ") e, seu 

belo sorriso (Castelbajac: " ... entao, eu creio que, aliando o meu talento a urn belo sorriso, 

surgiu essa col~o. de que me orgulho muito ... "), e, ainda, a arte ( entrevistadora: " ... na 

coleyao, percebemos que se inspirou menos nos rnodelos e mais na arte ... ". Castelbajac: 

"Sirn, isso foi para rnirn, uma grande tomada de consciencia ... "). 

Em irnagens, no entanto, nao encontrarnos uma representa~o que remetesse a tais 

inspiras;oes, salvo, e claro, se considerarmos a apari~o indireta de Tasha (esposa de 

Castelbajac), em outros momentos do programa (quando foi entrevistada e afirmou a 

genialidade do trabalho e da cole~o de seu marido, nao havendo, porern, uma 

interdependencia entre a irnagem de Tasha e o discurso que a apontou como uma de suas 

"inspiras;oes" na cria~o da coles;ao de Castelbajac). E salvo, tambem, o momento em que 

se abordou o assunto de sua inspiras;iio artfstica e onde foram focalizados alguns angulos 

dos trajes apresentados do desfile, aparecendo exernplares de estampas escritas e 

desenhadas sobre as roupas criadas por ele. Essa parte, talvez, tenba sido a tin:ica 

oportunidade para observarmos - no ambito das infiuencias/inspirac;:oes - uma possivel 

rela~o entre discurso e irnagem. 

0 prograrna, ainda, na sequencia da demonstra~o artfstica de Castelbajac, quis 

refors;ar a ideia que o estilista fez de si mesmo e que era relativa a sua capacidade criativa 

(" ... por isso que estou aqui hoje acirna de tudo como criador de moda e nao como urn artista 

que faz roupa ... "). Visualmente, pudemos acompanhar atraves da permanencia das irnagens 
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do desfile, j:i, no entanto, nao mais demonstrando detalhes que pudessem remeter as obras 

artisticas estampadas nas roupas. 

Ja no que se refere aos materiais, tivemos, somente, uma unica citayao em discurso -

feita pelo proprio estilista -, a respeito de urn tipo de tecido: "seda", que confeccionou as 

"rosas bordadas". Detalhe rnostrado, talvez, algum tempo depois dessa declara~o, atraves 

da imagem de urn casaco fechado (em tom amarelo-lirniio) com bolsos coloridos e vanas 

rosinhas aplicadas sobre eles. 

Por outro lado, atraves das imagens e dos trajes apreciados (e que ja forampor nos 

descritos ), verificarnos a presen~ de tecidos encorpados rusticos (em alguns tipos de 

blus5es, casacos, vestidos e camisas que nao "fluem" com o andar das manequins e que 

podem ser tecidos como algodiio- ruais leve -, sarja e mesmo jeans), encorpados luxuosos 

(em casacos, blazers, cal~ vestido), fluidos rnaleaveis (camisa, saia e blusiio), fluidos 

transparentes (casaco e vestido "de noite"), colantes (roupa para praia) e inovativos, 

atraves de ruateriais transparentes (provavelrnente p!astico) vistos em alguns detalhes das 

roupas. 

Quanto as padronagens e estampas, tivemos em discurso urna unica men~o 

(indireta) da apresentadora do prograrua (que se fez no inicio do bloco), sobre o seu desfile 

("conhecido pela arte nalf aplicado ao vestuano"). Em imagens (de nossas descri0es dos 

trajes ), porem, pudemos verificar algumas estampas neste estilo ( casinha com :lrvore, 

homem com cachorrinho, homem em bicicleta), alem de outras em padr5es miniaturizados, 

listrados ou escritos. 

Ja o "estilo" proclaruado para a "mulher Castelbajac", foi, sem duvida, mais 

evidenciado que os outros elementos no discurso que conduziu o desfile do estilista. Assirn, 

encontrarnos o criador se referindo as silhuetas dos mode los como sendo "formas muito 

bern pensadas e que se dirigem ao grande publico. E urna col~o de imagens, precisas ... ". 

Aqui tivemos urn born "casamento" entre o que foi dito e visto, pois foi o momento em que 

as imagens do desfile apresentararn algumas de suas p~s, perruanecendo assim, ate que 

ele completasse o seu discurso sobre a sua proposta de estilo e, o que sup6s urn 

entendirnento urn pouco melhor sobre aquilo que estava sendo falado: "Concentrei-me no 

que seu fazer, isto e, num born sportswear. Modelos desportivos para o fun de tarde. Ha 

uma evoluyao concentrada na feminilidade. Tentei criar urua feminilidade desportiva. Algo 
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que nao seja afetado, pretencioso. E uma cole<;iio onde vamos encontrar rosas de seda 

bordadas e tutus tfpicos dos c6s das cals;as dos Andes. E urna coles;io onde a elegil.ncia e 

contomada, mas onde a mulher encontra facilrnente o seu Iugar, porque e o alvo da 

coleyao". 

Mas, muito embora ele justificasse que se tratava de uma "coleyao de imagens, 

precisa ... ", portanto, supostamente inteligiveis para o telespectador compreender o que ele 

dizia a respeito das formas de sua cole<;iio, as imagens que o programa selecionou a 

demonstraram, genericamente, nao remetendo, exatamente, ao que poderiam se referir 

algumas de suas declara<;:6es. Como por exemplo, quando mencionou que se tratava de uma 

coleyao " ... onde vamos encontrar rosas de seda bordadas e tutus tipicos dos Andes.". 

Momento em que a imagem que - possivelmente - ilustrasse o discurso sobre as "rosas de 

seda bordadas" se encontrava muito bern depois e, sendo que aquelas sobre os ", ... tutus 

tfpicos dos Andes212
", niio foram sequer inseridas. 

Nos nos concentramos, entao, para entendimento sobre "estilo", nas explicas;oes 

oferecidas no discurso do estilista, que apontaram para a cria<;iio de uma " .. .feminilidade 

desportiva" e no seu conceito de urn " ... born sponswear", cujos modelos foram descritos 

como " ... desportivos para o fun de tarde" e os quais se dirigiram para a construs:1io de 

detalhes ( estilisticos) que exaltassem os tra<;:os - femininos - das mulheres (como os que 

pudemos ver em imagens atraves de decotes, comprimentos, cinturas marcadas, etc.). Tudo, 

no entanto, sem ser " ... afetado, pretencioso", em que a " ... elegfulcia" (geralmente 

exacerbada nos desfiles franceses, por modelos impraticaveis e inviaveis), estivesse sendo 

" ... contomada ... ", mas onde a mulher pudesse encontrar " ... facilmente o seu Iugar ... ", 

porque nao s6, era o " ... alvo da cole<;iio", mas tambem parte " ... do grande publico". 0 que 

levou-nos a concluir, entiio, que a cole<;:iio deveria atender a urn numero rnaior de mulheres 

e, como tal, despojar-se - atraves dos trajes vistos em sua cole<;iio -, de certos artificios 

usados para incrementar os desfiles, tornando-se, assim, (numa certa medida) em urn 

desfile mais objetivo. 

212 
"Tutus" siio, na verdade, uma forma graciosa de se referir aos babadinhos aplicados ou encontrados em 

efeitos nas roupas (de forma ondulada). No caso, os tutus se derivam de um tipo de cal..,., "dos Andes", em 
que o seu modelo- "clochartf'- tern a cintura (c6s) alta e reta (sem ajustes), ultrapassando o limite da cintura 
(em cerca de lO ems.). E, entiio, utilizado urn cinto que faz com que se ajuste a cintura, deixando que o c6s (o 
"restante" da calc;:a acima da cintura) provoque um efeito ondulado (devido ao excesso de tecido), parecido a 
urn "tutu". 
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Por isso, ele mesmo disse que nao se tratava de uma colesiio "espetaculo" ( apesar 

de, ainda, insistir em seus "casacos de ursinhos" - marca registrada" do estilista - e outro 

de "fotografias", o que deu um "toque" inusitado a colesiio ), e sim urna "cole~o muito 

co lorida". A qua~ porem, deteve em sua essencia, nao so uma diversidade de cores ( e o que 

objetivou, talvez, um verao europeu mais alegre), mas tamMm um leque de estilos muito 

mais amplo que aquele que o estilista definiu como um " ... born sportswear". Pelo menos, 

foi o que nos comprovou alguns de seus modelos vistos em inoagens do desfile e que foram 

descritos por nos, anteriormente. 

Nos, entao, identificamos nao so um estilo que pudesse se adequar ao "sporstwear" 

e que, em grande parte, p6de ser observado em detalhes, como as golas esportes dos 

casacos e as golas do tipo "colarinho" das camisas ou blusi'ies em tecidos encorpados 

( sarjas, jeans), mas ainda um estilo mais cbissico (identi.ficado atraves dos tecidos 

escolhidos, como encorpados luxuosos e tluidos e transparentes e, sobremdo, nas formas 

encontradas neles, atraves de vestidos mais chissicos, para "noite") ou mesmo casual (com 

modelos simples de saias com camisas ou camisetinhas com casacos sobrepostos). Houve, 

tambem, uma forte tendencia minimalista, em que detalhes como bolsos e aplica~6es, 

recortes e pregas foram inexpressivos e evidenciados, ao que parece, somente a titulo de 

"ilustrasiio" do desfile (como o casaquinho de ursinhos, as rosinhas aplicadas nos bolsos de 

urn blazer e o casaco de fotografias). Mas juntamente com o minimalismo (tambem 

percebido atraves do estilo das manequins: todas de cabelos presos, com ausencia de 

acessorios e rnaquiagem discreta), tivernos um "toque" de modernidade, que o estilista deu 

a sua colesiio a medida em que misturou materiais, considerados "inovativos" (como os 

plasti.ficados) a alguns de seus rnodelos (casaco com fotos e vestido de noiva). 

Assim, entao, atraves de misturas de materiais e estilos, pudemos experienciar, o 

que, aos olhos desatentos nao seria possfvel entender, a fusao de certos elementos esteticos 

e a confluencia deles, na construsiio de urn so estilo (o "sportswear"). No entaoto, devemos 

entender a cole~o de Jean Charles de Castelbajac, como o resumo dos seus 20 anos de 

trabalho: o "primeiro capitulo", como ele mesmo disse. Assim, vimos que os frutos dessa 

importante etapa vieram nao atraves de trajes "pretenciosos" ou "afetados", mas sirn ja 

amadurecidos pela sua capacidade de criar roupas mais pniticas, claras e "precisas", ao 

mesmo tempo que consoantes ao seu espfrito de estilista: livre. Talvez, entao, seja por isso 
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que ele reconhel;ll o seu proprio valor (talento) e se auto-defina como " ... urn criador de 

moda e nao urn artista que faz roupa". Aquele que alcan~ou a maturidade de entender as 

necessidades de vestufui.o da mulher moderna e que, nem por isso, deixou de exercer sua 

criatividade com muita eficicia. 

Por outro lado, retemos que, atraves do programa, pouco se disse sobre a sua obra, 

realizada em 20 anos de trabalho. Alem disso, muitos outros detalhes que enriqueceram a 

col~iio do estilista, s6 puderam ser encontrados e descobertos ap6s as respectivas 

descri~oes, uma vez que as imagens e discursos propostos para sua demonstra~o foram 

superficialmente explicados e geridos. 

Programa "Style" 

Col~o de verao/97 para o segmento feminino de Anna Molinari 

Descri~o Discursiva dos 4 Elementos 

Influencias 

· Para OS tecidos 

(Molinari): "Ao final do seculo XX e se aproximando do ano 2000, eu queria retornar urn 

seculo de moda. Eu pensei que isso seria possfvel com tecidos. Entao, procurei materiais 

para criar o "clirna" que desejava." 

- Para os colares 

(Molinari): "Os colares tern aparencia antiga. Sao inspirados nas j6ias que a realeza teria 

usado seculos atras". 

- Possfvel tematica 

(Elsa): "Banho de Rosas! E o que anuncia Arma Molinari de Miliio, que gosta de ser 

chamada de "rainha das rosas", ao final da apresenta~o de sua cole~o de primavera." 
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Cores 

(Elsa): "Molinari com~ou com vermelho, branco e azul, misturando e combinando as 

cores ... Ent:iio, foi para os tons pasteis, marrom-terra e preto." 

(Molinari): "Depois do cl:issico vermelho, azul e branco, eu usei todas as cores femininas. 

Todos os tons de lil:is, violeta e vinho, Illlirmore; tambem azul-claro e verde. Mas eu 

tambem acredito que marrom-terra e preto sao cores complementares para a maioria das 

mulheres". 

Materiais 

(Elsa): "Molinari usa tecidos super !eves - aos quais ela diz 'preciosos'". 

(Molinari): "Ao final do seculo XX e se aproximando do ano 2000, eu queria retomar urn 

seculo de moda. Eu pensei que isso seria possivel com tecidos. Ent:iio, procorei materiais 

para criar o "clima" que desejava. Tecidos foram bordados com muito chiffon e cashemire, 

algodao naturale sedas. Mas, tambem, com jersey (stretch) e tambem liis !eves misturadas 

com seda que sao super femininas e atraentes". 

Estampas e Padroes 

(Elsa): "Alem das flores, Molinari tambem usou formas abstratas". 

Estilo 

(Molinari): "A feminilidade esta viva e de volta. A dires:ao e p6s-minimalista e muito 

rom3.ntica". 

(Elsa): "Quando voce diz romantica, voce diz colado ao corpo?". 

(Molinari): "Eu nlio me concentrei somente ern fazer formas coladas ao corpo, mas tambem 

que tivessem leveza e suavidade sobre o corpo. Elas ainda refor<;:am a silhueta feminina., 

mas niio sao tao coladas, como segunda pele. Na verdade, e a silhueta longilinea- penso eu 

- que faz a mulher ficar muito bonita". 
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Acess6rios 

(Tradutora de Anna Molinari): "Os sapatos de Anna Molinari sao clean. Siio altos e 

mostram o calcanhar nu, sem tiras, como se fossem chinelos (mules). Os colares tern 

aparencia antiga. Sao inspirados nas j6ias que a realeza teria usado seculos atr:is. Colares de 

esmeraldas e rubis caem gentilmente ao redor do pesco~. Tudo muito delicado e feminino, 

complementando as roupas". 

Descri~o imagetica dos 4 elementos 

Traje 1: vestido rendado "tiiscia claro" 

Cor: fiiscia claro com forro branco (urn tom mais claro que o fiiscia mimero 

11/"Ciba"/segmento feminino 

Material: rendado, fluido e transparente 

Padronagem: rendado ("bordado") por motivos florais 

Estilo: vestido minintalista/decote em "V"/sem mangas/modelagem levemente ajustadas na 

cintura!barrado levemente evase/comprimento urn pouco abaixo dos joelhos 

Acess6rios: co Jar com pedras "esverdeadas" (possivelmente esmeraldas) 

Traje 2: conjunto de blusa "preta" com saia ''vennelha" 

Blusa 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: malharia em tric6 

Padronagem: nao ba 

Estilo: decote em "V" rente ao pesco~/mangas compridas e retas/comprimento ate a 

cintura/ modelagem normal 

Saia 

Cor: vermelha (10/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: malharia em tric6, com pontos "abertos". 

Padronagem: padriio rendado 
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Estilo: minimalistaJ modelagem ajustada na cintura, mas evase no barrado/comprimento urn 

pouco abaixo dos joelho 

Acess6rios: brincos em pingentes Jongos, pretos/presilha e pena vermelha na cab~anel 

com pedra azul (possivelmente agua-marinha) 

Traje 3: casaco "gelo" e cal,.a "cannim" 

Casaco 

Cor: gelo (1 0/"Du Pont") 

Material: encorpado rustico 

Padronagem: nao M 

Estilo: minimalista!estilo orinndo das decadas de 50/60/mangas "7/8" (um pouco abaixo 

dos cotovelos)/levemente amplo, mas reto/comprimento abaixo do quadril (altura das 

coxas)/gola simples, sem colarinho/ detalhe de "cinto" nas costas 

Cal ,.a 

Cor: carmim claro (urn tom mais claro que o carmim mimero 7/"Ciba"/segmento feminine) 

Material: encorpado rustico 

Padronagem: nao ha 

Estilo: levemente ampla, mas reta 

Traje 4: vestido com estampa "abstrata" 

Cores: do vestido: branco (23/"Ciba"/segmento feminine), estampa em terracota (mas 

considerando a cor terracota vista no paine! de tendencias da "Ciba" para o segmento 

feminino e dentro do tema "Cultura Negra", correspondendo as arnostras que se encontram 

no canto superior dire ito). 

Material: fluido e rnaleavel 

Padronagem: Estampa com motivo considerado "abstrato" 

Estilo: minimalista!de als;as/ decote quadrado tanto na parte da frente (bem pronunciado) 

como na parte das costas (mais profundo )!levemente ajustado no busto e cintura, mas evase 

no barrado/comprU:nento abaixo dos joelhos. 
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Traje 5: dupla de vestidos iguais, mas com cores diferentes: "areia claro" e "azul

petr61eo claro" com casaquinhos de malha "estampados" 

Vestidos 

Cores: areia claro (tons mais claros que o numero 3/"Du Pont") e alfazema 

(7/"Ciba"/segmento masculino) 

Materiais: fluidos, ao mesmo tempo maleaveis e transparentes 

Padronagens: nao ha 

Estilos: minamilstas/retos, mas levemente evases no barrados/comprimentos, logo abaixo 

dos joelhos/decotes "retos" (possivelmente "toma que caia" ou com alcinhas finissimas) 

Casaquinhos 

Cores: areia ( 4/"Ciba"/segmento masculino) e terracota, para as estampas (23/"Du Pont") 

Materiais: malharia em trico 

Padronagem: estarnpas florais 

Estilo: minimalista/modelagem norrnallmangas 7/8/de comprimento curto (ate a cintura) 

Acess6rios: co Jar (em uma das manequins) e brinco de pingente Iongo (em outra) 

Traje 6: "twin-set" (casaquinho de mangas compridas com blusa) e saia 

Twin-set 

Cores: branco (2/"Du Pont") 

Materiais: malharia em trico 

Padronagem: nao ha 

Estilo:minimalista/modelagem ajustada/ decote "careca" (redondo, rente ao 

pesco~o)/mangas compridas (visivel somente para o casaquinho) 

Saia 

Cor: carrnim claro (muito mais claro que o carrnim mimero 7 /"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado rustico 

Padronagem: nao ba 

Estilo: Estilo anos 50/60/modelagem com ajuste na cintura e evase no 

barrado/comprimento na altura dos joelhos/detalhe de prega "fernea" na parte frontal 
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Acess6rios: pulseiras prateadas e colar de pedrarias 

Traje 7: saia e casaco ''pretos'' 

Saia 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) com forro branco 

Material: fluido e transparente 

Padronagem: rendado (possivelmente por rnotivos florais ou de folhagens) 

Estilo: minimalista!ajustada na cintura e evase no barrado, assirnetrico (com pontas 

irregulares )/comprirnento ate os tomozelos 

Casaco 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: niio M 

Estilo: minimalista/rnangas compridas/gola esporte, mas bern aberta, deixando os ombros 

aparentes/rnodelagemjusta ao corpo mas com mangas "norrnais"/ detalhe de recorte frontal, 

pela altura dos quadris 

Acess6rios: brincos em longos pingentes (pretos) e anel com pedra 

Traje 8: casaco "azul-royaP' com calt;a "alfazema" 

Casaco 

Cor: azul-royal ( 15/"Du Pont") 

Material: encorpado luxuoso (possivelmente algum tipo de tafeta) 

Padronagem: niio M 

Estilo: minimalista, mas cujo estilo segue urn padriio usado nas decadas de 50/60/gola 

"simples", sem colarinho/de rnodelagem reta e levemente ampla/comprimento ate as 

canelas/rnangas 7/8/detalhe de "cinto" na parte das costas 

Calt;a 

Cor: alfazema (7/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado luxuoso 
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Padronagem: nao ha 

Estilo: modelagem reta, mas levemente amp Ia 

Acess6rio: pena roxa da ca~ 

Traje 9: vestido estampado com "forro tlorido" 

Cor: vestido areia (4/"Ciba"/segmento masculino), com estampas (no forro) em cor 

predominante terracota (23/"Du Pont") 

Material: fluido e transparente 

Padronagem: estampas florais (para o forro) 

Estilo: minimalista/reto, mas levemente arnplo/mangas curtas/comprimento ate as 

canelas/detalhe do forro "aparente" no barrado, mais comprido que o vestido. 

Acess6rios: colar de pedrarias 

Traje 10: vestido ''preto" de alcinhas finas com barrado de forro "aparente" 

Cor: preto (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: fluido e maleavel 

Padronagem: forro rendado 

Estilo: Minimalista/modelagem levemente ajustada e evase no barrado/comprimento acima 

dos joelhos/decote redondo preso por arnarra~o em forma de "gota"/detalhe de barrado 

rendado "aparente"/comprimento abaixo dos joelhos 

Acess6rios: colar de pedrarias, pulseiras metalizadas redondas 

Traje 11: conjunto de saia ''branca" e camisa "dourada" 

Camisa 

Cor: dourada (niio consta nas cartela de cores) 

Material: encorpado luxuoso 

Padronagem: niio ha 

Estilo: camisa minimalista!de modelagem levemente amplafmangas compridas de 

modelagem "normal"/gola "italiana" 
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Saia 

Cor: branca (23/"Ciba"/segmento feminine) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao hli 

Estilo: de modelagem reta e ajustada!detalhe de fenda ( abertura) na lateral 

direita!comprimento ate os joelhos/estilo muito usado na decada de 60 

Traje 12: cal~ "cannim clara" e blusa ''hortencia'' 

Blusa 

Cor: hortencia escura (lOf'Ciba"/segmento masculino) 

Material: malharia em tric6 (com efeito de trattSparencia) 

Padronagem: nao ha 

Estilo: minimalista!modelagem normal/de comprimento curto/mangas curtas/decote 

redondo 

Cal~ 

Cor: carmim claro (mais claro que o numero 13 da "Ciba"/segmento masculine) 

Material: encorpado Iuxuoso 

Padronagem: nao hli 

Estilo: minimalista!reta!modelagem normal 

Acess6rios: brincos em pingentes na cor preta 

Traje 13: vestido estampado com barrado (tambem estampado) de forro "aparente", 

preso por flor 

Cor: branco (23/" Ciba"/segmento feminino) com estampas tloridas graudas na cor ruscia 

(llf'Ciba"/segmento feminino). 0 barrado "aparente" e na cor azul-petr6leo bern clarinbo 

(tendo como referencia o tom numero 8 da "Ciba"/segmento masculino, s6 que muito rnais 

claro) 

Materiais: vestido e forro, ambos fluidos e trattSparentes 

Padronagens: Para o vestido, estampas tlorais graudas, para o forro, estampas tlorais 

ruiudas 
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Estilo: o vestido vern estilo romilntico/modelagem ampla e levemente evase ( o que lhe da 

urn efeito de roda, babados)lbarrado assimetrico abaixo dos joelhos/detalhe do vestido que 

e preso na altura das coxas por uma flor (rosa), no mesmo tom da estampa, deixando o 

forro "aparente". 

Acess6rios: pulseiras de argola na cor azul-petr6leo (8/"Ciba"/segmento masculino) 

Traje 14: vestido ''preto e transparente" com forro ''branco" 

Cor: vestido na cor preta (24/"Ciba"/segmento feminino) e forro branco 

Materiais: vestido: fluido e transparente/forro: niio foi possivel identificar 

Padronagem: niio hii 

Estilo: ajustado no corpete ate cintura por pences/evase na parte da saia/comprimento ate os 

joelhos/decote reto/alcinhas finasldetalhe das al~as do forro (em branco) em forma de 

babadinhos "aparentes" 

Acess6rios: echarpe no pesco~ do mesmo tecido e cor do vestido/colares comprido e 

muito finoslbrincos em pingentes longos e pretoslmules em tiras 

Traje 15: vestido ''rendado" com barrado de forro "aparente" 

Cor: vestido areia (19/" Ciba"/segmento feminino)/forro: verde-garrafa (6/"Ciba"/segmento 

feminino) 

Material: fluido e transparente 

Padronagem: rendado por padroes florais 

Estilo: levemente ajustado e evase no barrado/comprimento ate os joelhos/decote 

redondo/alcinhas finasldetalhe do barrado "aparente" com aplica~o de 

franjinhaslcomprimento ate as canelas 

Acess6rios: colar em pedrarias (possivelmente esmeralda)/presilha de strass (pedrinhas que 

irnitam "diamantes", mas que podem tambem ser coloridas, portanto, irnitando outras 

pedras) 

Traje 16: blusa com barrado de forro "aparente" com saia ''pretos" 

Blusa 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) para blusa e forro 
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Material: blusa em material fluido e malea.vel, forro em malharia de tric6 

Padronagem: nao ha 

Estilo: minimalista/modelagem normaVdecote em "V" discreto/rnangas compridas de 

mode!agem normaVcomprimento acima da cintura!detalhe do furro, cujo comprimento vai 

ate abaixo da cintura 

Saia 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: fluido e maleavel 

Padronagem: nao ha 

Estilo: minimalista/arnp!a/comprirnento abaixo dos joelhos 

Acess6rios: colar fino e comprido preto (com duas voltas no pesco~o)/presilha de 

strasslbrincos longos em pingentes pretos 

Descri~o "Sincronica" dos 4 Elementos 

0 desfile de Anna Molinari para as mulheres e para a primavera de 97, nao apontou, 

nem em seu discurso, nem nas imagens apresentadas, as possfveis influencias que guiaram 

toda a cria~ao de sua col~ao. 

A apresentadora, no entanto, disse que, ao final do desfile da estilista em Millo, 

gostou de ser chamada de "Rainha das Rosas" e que, tambem, o definiu como urn "Banho 

de Rosas". Talvez, entlio, se expresse daf, a tematica de suas propostas de vestuano que 

foram muito bern representadas atraves das imagens de finaliza~o do desfile e que 

demonstrou o conjunto- florido - de seu trabalho. 

Mas, se por urn !ado, a estilista nao especificou de onde surgiram as inspira~oes 

para toda a sua cole~ao de primavera, ela explicou bern claramente que, para os colares e os 

tecidos ( acess6rios/estilo e materiais, respectivamente) a cria~o baseou-se nas "j6ias que a 

realeza teria usado seculos atras" e, tambem, na retomada "de urn seculo de moda" (uma 

vez que considerou ser isso possfvel atraves dos tecidos, onde poderia criar o "clima" que 

desejava). 
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0 programa, tambem, se esfors;:ou em acorupanhar as declaras;:oes da estilista com 

imagens do desfile que pudessem representii-Jas. Assim, foram demonstradas as j6ias e urn 

tipo especifico de tecido (de aspecto "encorpado e luxuoso", mas que fora explicado pela 

apresentadora como "super leves" e os quais a estilista chamou de "preciosos"). Todos 

esses aspectos das roupas, no entanto, vistos de uma forma mais detalhada; pr6ximas as 
manequins e, portanto, oferecendo uma oportunidade melhor de entendimento sobre a 

natureza do assunto. 

Dessa forma, apesar de encontrarmos poucas referencias sobre as influencias que 

guiaram a coles;:ao de Anna Molinari e, as quais, remeteram a uma possivel tematica, 

observamos que, exclusivamente, a respeito dos acess6rios e tecidos utilizados, ambas, 

apresentadora e estilista, destinaram uma explicas;:ao urn pouco melhor e mais ampla. No 

caso, entao, a coruplementa\{iio das iuformas;:oes vieram em forma discursiva (tanto da 

apresentadora como da estilista), objetivando urn born detalhamento sobre o estilo, os 

materiais e as formas de uso dos colares: "Os colares tern uma aparencia antiga. Sao 

inspirados nas j6ias que a realeza teria usado seculos atras. Colares de esmeraldas e rubis 

caem gentilmente ao redor do pescos;:o. Tudo muito delicado e feminino, complementando 

as roupas". No entanto, de forma mais sintetica, encontramos tambem neste discurso sobre 

acess6rios e, antecedendo o aspecto que se dirige aos "co lares", algumas iuformas;:oes sobre 

os cals;:ados utilizados na cole\{iio de Anna Molinari: "Os sapatos de Anna Molinari sao 

clean. Sao altos e mostram o calcanhar nu, sem tiras, com se fossem chinelos (mules)". 

Visualmente, tivemos uma boa correspondencias entre discurso e imagens, se 

considerarmos, sem duvida, o apoio explicativo vindo da locus;:ao da tradutora e que fez 

conduzir nosso olhar - mais atentamente -, sobre os colares e, somente, a urn unico par de 

sapatos, apresentados, neste momento, e vistos atraves de movirnentos de clmera: 

panoramicas213
, (urn pouco mais pr6ximas as manequins ). Isso siguifica, entao, que atraves 

da tecmca utilizada para tal exposi\{iio, esses acess6rios puderam ser apreciados dentro do 

"conjunto" do traje, e nao isoladamente (o que, talvez, lhes poderia valer ate urn 

entendimento maior sobre aquilo que estava sendo falado deles). 0 mesmo, porem, nao 

pode ser dito sobre a demonstra\{iio imagetica dos tecidos, quando o discurso de ambas 

213 
Um recurso tecnico que tern, como principal fun~o, descrever algo de forma iuiuterrupta e, portanto, 

movimentando o seu foco. 
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estilista e apresentadora), explicaram sobre a utiliza~o e a intens;ao dos tecidos utilizados 

na col~o: (Elsa) " ... Molinari usa tecidos super leves - aos quais ela diz 'preciosos"' 

(momento em que se mostrou -bern mais proximo a manequim e em camera lenta -,urn 

tecido do tipo encorpado luxuoso e niio "super leve", como a apresentadora relatou). 

(Molinari): "Ao final do seculo XX, eu queria retomar urn seculo de moda. Eu pensei que 

isso seria possivel com tecidos. Entiio procurei os materiais para criar o "clima" que 

desejava. Tecidos foram bordados com muito chiffon e cashemire, algodiio naturale sedas. 

Mas, tambem, com jersey (stretch) e tambem liis leves, misturadas com seda, que sao super 

femininas e atraentes". 

Sendo assim, uma indica~o mais precisa (que pudesse realmente corresponder 

aquilo que estavamos vendo) foi irrelevante, visto a quantidade de informas:oes a respeito 

dos materiais utilizados pela estilista ( e explicados atraves do discurso deJa e da 

apresentadora) e a dificuldade de representa-los "fi.elmente". A op~o do programa, entiio, 

foi recorrer as imagens do conjunto dos trajes, genericamente. 

0 que temos em discurso, portanto, sao indicas;oes sobre a utiliza~o de materiais 

"super leves", "preciosos" (no entanto, entendidos atraves de uma imagem com sendo do 

tipo de tecido "encorpado luxuoso"), mas tambem, tecidos bordados " ... com muito 

chiffon" (o que corresponde a tecidos fluidos e transparentes), " ... cashemire ... ", 

(correspondendo aos "fluidos e maleaveis), " ... algodiio natural (encorpado nistico), 

" ... sedas ... " (fluido e maleavel), com " .. jersey/stretch ... " (colantes, fluidos e male:iveis ou 

mesmo encorpados luxuosos ou nisticos) e, ainda, " ... las leves misturadas com sedas ... " 

(fluidos e maleaveis). 

Nas imagens que vimos e descrevemos dos trajes, encontramos uma boa 

correspondencia com os padroes de tecidos, ja contextualizados no discurso da estilista. No 

entanto, houve tambem uma consideravel quantidade de malharias de trico, vistas em 

blusas, em uma saia e nos vanos conjuntinhos de casaquinhos com mangas compridas e 

blusas (os famosos "twin-set", oriundos de urn estilo usado na decada de 50/60 e que, hii 

anos, faz parte do guarda-roupa basico feminino). Tambem observamos que, os tecidos 

bordados com jerseys niio se adequaram aos padroes de materiais colantes ou encorpados 

luxuosos ou nisticos, e sim aos fluidos e male:iveis e/ou transparentes, ou mesmo as malhas 

de trioo. Sendo assim, entendemos que foram destacados pela estilista mais pela 
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caracterfstica de seu fio (que confere elasticidade e possfvel214 leveza) e niio propriamente 

do tecido que dele se deriva (do tipo 100% lycra e que corresponde ao material "colante"). 

Quanto as estampas e padroes, tivemos um discurso que mencionou "flores" e 

motivos "abstratos" ("Alem das flores, Molinari tambem usou formas abstratas."). 

Discurso que, no entanto, fora todo representado atraves de um Unico vestido, com tra~dos 

abstratos. Assim, o entendimento sobre as estampas florais ficou todo por conta do que 

soubemos atraves do discurso da apresentadora, da associa~o que fizemos as imagens 

gerais que tivemos do conjunto da col~iio da estilista e, ainda, a partir de nossa analise 

descritiva e irnagetica dos trajes, a qual nos nos fez perceber - mais atentamente - a grande 

quantidade de padr6es rendados - em formas de flores - utilizados nos tecidos dos vestidos. 

Tal padrao - rendado -, sequer foi mencionado (tanto em discurso quanto em imagem), no 

entanto, pudemos supor que se referiam aos tecidos "bordados" que a estilista citou em seu 

discurso. 

As cores, por sua vez, foram mencionadas niio s6 pelo discurso da apresentadora, 

mas tambem da propria estilista, com uma enfase maior que os outros elementos. No 

entanto, de forma geral, bastante resumida e igualmente superficial na correspondencia em 

irnagens dessas cores. 

Assim, ao consideratmOs os padr6es cromaticos somente dentro desse pariimetro (o 

discursivo) tivemos aquelas cores que a estilista cbamou de "classicas" (" ... vermelho, azul e 

branco"), "femininas" ("Todos os tons de lilas, violeta e vinho, marmore; tambem azul

claro e verde".) e, ainda, " ... complementares para a maioria das mulheres" (como o 

" ... marrom-terra e preto"). Porem, as mesmas cores ja haviam sido mencionadas pela 

apresentadora um pouco antes que Molinari: atraves de um discurso ja transformado: 

"Molinari come<;ou com vermelho, branco e azul, misturando e combinando as cores ... 

Entao, foi para os tons pasteis, marrom-terra e preto ... ". 

Mas, tal sequencia cromatica (apontada por Elsa e Anna Molinari), quando 

observada atraves da descri<;iio dos trajes que fizemos a partir das imagens do desfile, 

214 
Dizemos possivel, porque depende, em muito, da densidade do fio strecth para conrerir 0 padrao de leveza 

ou nao, pretendido pelo "tecelao", pois, na maioria das vezes, este fio e utilizado mais pelo seu "poder" de 
eiasticidade, que de peso. No entanto, como vimos no material da "Du Pont", o fator "leveza" dos tecidos 
proveniente do fio lycra e muito evidenciado no discurso da empresa. 0 que vemos em imagens de seu 
respectivo catalogo, porem, e uma grande quantidade de padriies de tecidos mais encorpados, deixando-nos, 
entiio, a dtivida sobre a exatidiio de suas inform¢s. 
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correspondeu a uma maioria de tons pasteis (gelo, carrnim-claro, areia-claro ), de tons 

quentes ("fusica claro e vermelho), terrosos (areia), azulados (azul-petr6leo claro, azul

royal, alfazema, hortencia escuro ), considerando, ainda, que as estarnpas florais "graudas" 

vieram em tons quentes (de fuscia ou fuscia clara) ou terrosas (terracota) e as florais 

"miudas" em tons de azulados (azul-petr6leo claro) e a unica estarnpa abstrata em um 

tom da cor terrosa "terracota ". 

Quanto ao estilo, foi explicito no discnrso da estilista ( e nas imagens que se fazem 

de forma geral de sua col~o), o alto teor romantico e feminino destinado a constru~o 

das formas de seus trajes: "A feminilidade est:i viva e de volta. A dire~o e p6s-minimalista 

e muito rornantica"/"Eu nilo me concentrei somente em fazer formas coladas ao corpo, mas 

tambem que tivessem leveza e suavidade sobre o corpo. Elas ainda refor~ a silhueta 

longilinea - penso eu - que faz a mulher ficar muito bonita". 

Sua explica~o, no entanto (oferecida em discnrso), e muito valida para que 

entendamos visualmente o conjunto de vestidos, saias, cal~as, blusas e casacos vistos no 

desfile (embora sinteticamente) os quais, na verdade, apresentaram uma diversidade de 

estilo muito maior do que o declarado. 

Mas e necessiirio, antes de tudo, compreendermos que a "dir~o p6s-minimalista", 

mencionada por Molinari, referiu-se a ausencia quase total de detalhes na constru~o das 

p~. Isto e, pela utiliza~o de pouqufssimos adomos, os quais foram vistos em forma de 

"babados", em alguns dos modelos, e atraves de uma flor colocada em urn vestido, (a qual 

"segura" para cirna o seu barrado e deixa aparente o seu "forro"), pois, por ser uma col~o 

considerada (pela estilista) "rornantica" e "muito feminina", poderia (conforme o que e 

comumente visto neste estilo) usufruir de urn rebuscamento bern maior. No caso, entilo, ela 

justificou o lado romanesco de sua col~o atraves da estarnparia e padronagem 

empregadas nos tecidos, a maioria floridos e rendados. 

No entanto, ao retomarmos ao minimalismo das furmas, ou melhor ao "p6s

minimalismo", verificamos, ainda, sobre as formas mais estruturadas (como os casacos e 

saias, vistos em tecidos mais encorpados e com poucos, ou mesmo sem, detalhes), uma 

forte caracterfstica "retro", de estilos provenientes da decada de 20 e 50/60. Tais aspectos 

puderam ser evidenciados nas descri~oes imageticas que fizemos dos trajes e que vieram, 

nilo s6 pelo comprimento de todos os vestidos ( quase todos abaixo dos joelhos ou "pelas 

379 



canelas") e acess6rios utilizados, (colares compridos, alguns com duas voltas no pesco~o). 

Portanto, com caracterfsticas de urn estilo oriundo da decada de 20, mas tambem, por 

intermedio de alguns casacos, cujo comprimento e detalhes (7/8, "pelas canelas" e uma 

especie de cinto na parte da cintura das costas) compuseram a estetica da decada de 50/60. 

Mas podemos dizer que (baseados nas mesmas descri~oes imageticas), o estilo das 

roupas de Anna Molinari, alem de, obviamente ser "romantico", "feminino", "p6s

minimalista", tambem "retro" e, ainda, muito sensual. Pelo menos o suficiente, quando

atraves de alguns vestidos -, os forros utilizados se confundiram em transparencias, 

revelando rnais, do que delineando o corpo feminino. 

0 que tivemos, entiio, sinteticamente, na cole~o de Anna Molinari, tanto em 

discurso como em imagem, foi urna exalta~iio a feminilidade , demonstrada em trajes - no 

caso, a maioria vestidos - muito delicados e ao mesmo tempo discretos e sensuais e, ainda, 

alegres, tloridos e coloridos por nuances agradaveis de alguns tons pasteis, qnentes, 

terrosos e azulados. 

No entanto, a explica~o das tendencias esteve sempre restrita a urn discurso que 

privilegiou algumas poucas caracterfsticas de seus elementos (no caso, cores e estilo) e a 

correspondencia superficial, generica e as vezes equivocada de suas respectivas imagens. 

Linda Allary para Ellen Tracy/Primavera-Veriio/Segmento Ft>minino 

Descri~o Discursiva dos 4 Elementos 

Influencia e Estilo 

(Linda Allary): "Voce sabe que Ellen Tracy e conhecida pelo corte cliissico. A col~o tern 

muito do esporte cJassico, mas urn toque de leveza e feminilidade e o que as mulheres 

procuram quando querem usar urna roupa bern cortada. Entiio temos urn corte suave, 

levemente acima da linha do quadril, dando urn efeito alongado. Bolsos mais altos e 

casacos acima da linha do quadril, diio urn "ar" mais feminino as mulheres". 

Estilo/Tecidos 

(Elsa): "Roupas de noite sao rnais sensuais?" 
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(Linda Allary): " Eu gosto da noite com transparencias, mas transparencias sutis". 

Tecidos 

(Elsa): "Quais os tecidos usados"? 

(Linda Allary): "Muita seda e texturas misturadas mas, principalmente, muita seda. Eu 

gosto da leveza da seda na primavera/verao e nas mulheres veste muito bern". 

Estilo/ Acess6rios 

(Elsa): "E os acessorios"? 

(Linda): "Sand3.1ias maravilhosas. Gosto de plataformas com tiras e saltos pesados. E 

moderno. Pouca bijouteria, mas muitos len~os e echarpes". 

(Elsa): " 0 cabelo e a maquiagem?" 

(Linda): "Muito, muito bonita. Eu gosto de garotas bonitas. Eu penso que as mulheres 

gostam de se sei:ttirem bonitas e nos fizemos urn rosto piilido com sombras prateadas e 

cabelos presos para cima por pequenos enfeites". 

Estampas/Padroes 

(Elsa): "Estampas florais e uma parte forte da col~ao, batendo recortes e enfeites". 

Cores 

(Elsa): "Ha alguma ideia especf:fica sobre as cores na sua col~o?" 

(Linda Allary): "Voce sabe que eu arno cores, portanto sempre vai haver cores. Existem 

cores neutras maravilhosas. Nos come~os com prata, indo para tons maravilhosos e 

suaves de cinza, com muito metal neles. Sueters e mangas metalizados, casacos 

metalizados e pequenas pontas metalicas aqui e ali. Dai passamos para tons de cores como 

azul, azul-marinho ate o indigo, indo para o champagne palido ate o vermelho. Voce sabe 

que eu adoro vermelho, portanto, tambem ha o escarlate e suas varia~oes. Tons de geriinio, 

muito 'quentes', ate os tons mais pilidos de geriinio, tudo indo ate tons pasteis, suaves". 
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Descri~o lmagetica dos 4 Elementos 

Traje 1: conjunto de blazer e cal~ (tailleur) "marfim claro" com echarpe 

''vermelho" 

Blazer 

Cor: marfun claro (9/"Du Pont") 

Material: encorpado 

Padronagem: nao h:i 

Estilo: esporte/gola esporte/rnangas cornpridas/modelagem norrnal/aboatoamento central 

com 6 botoes/ajustado por penceslbolsos com lapelas/cornprimento ate o quadril 

Cal~ 

Cor: marfun claro (9/"Du Pont") 

Material: encorpado 

Padronagem: nao h:i 

Estilo: reta e levemente afunilada das pernas 

Acess6rios: echarpe vermelho (26/"Du Pont") de material fluido e rnaleavellbrincos em 

pingentes prateados/sandiilias vermelhas (26/"Du Pont") em tiras finas 

Traje 2: Saia com top (mini-blusa) e casaquinho "cinzas" 

Saia 

Cor: cinza clara (referencia liliis numero 20/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: fluido e rnaleavel 

Padronagem: nao ha 

Estilo: minirnalistalajustada na cintura (sem pences) e evase no barrado/fenda 

frontal/cornprimento ate os joelhos/c6s na linha do umbigo 

Top (mini-blusa) 

Cor: cinza claro (idem a saia) e prateado ( nao constam nas cartelas) 

Materiais: fluido e transparente e fluido rnaleavel 

Padronagem: nao h:i 
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Estilo: minimalista, mas com detalhe de recorte em outro tecido/curto, acima da 

cinturalals:as finfssima/ajustado 

Casaquinho 

Cor: Cinza claro (idem a saia) 

Material: fluido e maleavel 

Padronagem: nao M 

Estilo: minimalista!modelagem normallmangas compridas, "normais"/comprimento ate o 

quadril 

Acess6rios: brincos em pingentes prateados/pulseira fina prateada 

Traje 3: conjunto de blazer ''branco", camiseta ''preta" e cal~ "grafite" 

Blazer 

Cor: branco (23/"Ciba"/segmento tnaSculino) 

Material: encorpado 

Padronagem: nao M 

Estilo: esporte/gola esportelbolso embutido no lado esquerdo/mangas compridas de 

modelagem normal, tnaS cujo corpete e ajustado por pences/abotoamento central (l 

botao )/bolsos com lapelas laterais 

Camiseta 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: nao foi possivel identificar 

Padronagem: nao M 

Estilo: decote careca (redondo e rente ao pesco\X)) 

Cal~ 

Cor: grafite (22/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: fluido e maleavel 

Padronagem: nao M 

Estilo: reta, tnaS levemente ampla/minimalista 
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Acess6rios: cinto prateado/len~o preto (24/"Ciba"/segmento feminino) no bolso esquerdo e 

de material fluido e male:ivellbrincos prateados em pingentes 

Traje 4: can:Jisio e cal~ ''vennelhos" 

Camisiio 

Cor: vermelho (26/"Du Pont") 

Material: fluido e maleavel (mas, provavelmente algum tipo de linhao macio e fluido) 

Padronagem: niio ha 

Estilo: minimalista, com orienta~o orientallgola padre/modelagem levemente ampla, mas 

reta ate bern abaixo do quadril/mangas compridas de modelagem normal 

Cal~ 

Cor: vermelha (idem ao camisao) 

Material: (idem a camisiio) 

Padronagem: niio ha 

Estilo: reta, mas afunilando-se nas pernas ate o barrado/minirnalista 

Acess6rios: cinto prateadolbrincos prateados em pingentes/sandalias prateadas em tiras 

finas 

Traje 5: conjunto de blazer e cal~ (tailleur) com camiseta "cinza" 

Blazer 

Cor: cinza metalizado (5/"Du Pont") 

Material: encorpado luxuoso 

Padronagem: niio ha 

Estilo: esporte/gola esporte com lapelas grandes e levemente arredondadas nas 

pontas/modelagem !evemente ampla/de corte reto/abotoamento central com 6 botoes 

Camiseta 

Cor: cinza clara (20"Ciba"/segmento feminino) 

Material e Estilo: niio foi possfvel identificar 

Padronagem: nao ha 
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Cal~ 

Cor: (idem ao blazer) 

Material; (idem ao blazer) 

Padronagem: nao h:i 

Estilo: reta/ajustada na cintura, mas levemente ampla nas pernas e barrados/tipo pantalona 

Acess6rios: brincos prateados em pingentes/sanctalias com "salto plataforma" e tiras finas 

prateadas 

Traje 6: conjunto de blazer estampado ''floral" com camisa ''listrada" e cal~ 

''marfim" 

Blazer 

Cores: marfun (9/"Du Pont") com estampas florais vermelhas (18f'Ciba"/segmento 

masculino ), branca (23/"Ciba"/segmento feminino ), pessego (11/"Du Pont") e verde-musgo 

(21/"Ciba"/segmento masculino) 

Material:encorpado 

Padronagem: floral 

Estilo: esporte/gola esporte com lapelas pequenas/ajustado sem pences/mangas compridas 

com rnodelagem nortnallabotoamento central com 1 botao/comprirnento ate o quadril 

Camisa 

Cores: branca (23/"Ciba"/segmento feminino) e vermelha (18/"Ciba"/segrnento masculino) 

Material: provavelmente encorpado rustico 

Padronagem: listrada 

Estilo: gola colarinho 

Cal~ 

Cor: marftrn (9/"Du Pont") 

Material: encorpado 

Padronagem: nao h:i 

Estilo: reta, mas afunilada nas pemas e barrados/minimalista 

Acess6rios: brincos prateados em pingentes/sandilias vermelhas com tiras finas 
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Traje 7: blazer e cal,.a (tailleur) "cinzas'' 

Blazer 

Cor: cinza (referilncia, lil:is 20 "Ciba"/segmento feminino) 

Material: fluido e maleavel 

Padronagem: niio M 

Estilo: esporte/gola esporte estreita/de modelagem levemente ampla e reto/mangas com 

modelagem normal!cornprimento abaixo do quadrillbolsos laterais com lapela 

Cal,.a 

Cor: (idem ao blazer) 

Material: (idem ao blazer) 

Padronagem: nao M 

Estilo: minimalista!ajustada na cintura, reta e mais arnpla nas pemas e barrados/ pantalona 

Acess6rios: brincos prateados em pingentes/cinto fino branco/sandiilias com tiras finas 

prateadas com "salto plataforma" 

Traje 8: vestido colante "cinza" 

Cor: cinza (referilncia lil:is numero 20/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: colante 

Padronagem: nao M 

Estilo: vestido de decote reto com al,.as finissimas/de modelagem reta e colante ao 

corpo/cornprimento acima dos joelhos 

Acess6rios: brincos prateados em pingentes/echarpe preto com estampas violiiceas 

Traje 9: casaco "areia" 

Cor: areia (4/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado 

Padronagem: nao M 

Estilo: esporte/gola esporte arnpla!de modelagem arnpla! mangas compridas e 

arnplas/fechamento por cinto largo encapado com o mesmo tecidolbolsos laterais 

embutidos/cornprimento acima dos joelhos 
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Acess6rios: sandalias com tiras finas douradas/echarpe amarrado ao pesco9o vermelho 

(26/"Du Pont") de material fluido e maleavellbrincos prateados em pingentes 

Traje 10: conjuntinho de cal~ e blusinha "vermelhos" 

Blusinha 

Cor: vermelha (26/"Du Pont") 

11at~:encorpado 

Padronagem: niio ba 

Estilo: minimalistalesporte/de 

mangas/coruprimento ate a cintura 

Cal~ 

Cor: (idem a calya) 

11aterial: (idem a calya) 

Padronagem: nao hii 

modelagem ajustadal gola "colarinho"/sem 

Estilo: minima listalde modelagem reta, ajustada na cintura e afunilada nas pernas e 

barr ados 

Acess6rios: brincos prateados em pingentes/cinto grosso prateado 

Traje 11: conjunto de blazer e short ''brancos" com blusa "preta e prateada" 

Blazer 

Cor: branco (23/"Ciba"/segmento feminino) 

11aterial: fluido e rualeavel 

Padronagem: nao hii 

Estilo: esporte/gola "smoking"/de modelagem levemente amplalmangas compridas 

levemente amplas/abotoamento central com 1 botiio/coruprimento ate o quadril 

Short 

Cor: (idem ao blazer) 

11aterial: (idem ao blazer) 

Padronagem: nao hii 

387 



Estilo: reto/minimalista/de modelagem ajustada na cintura, mas reto e levemente amplo nas 

pemas/comprimento pela altura das coxas 

Blusa 

Cores: preta (24/"Ciba"/segmento feminine) e prateada (nao consta nas cartelas de cores) 

Material: fluido e transparente, mas certamente com lycra por ser justo e colante 

Padronagem: rendada 

Estilo: decote redondo e discrete/de modelagem colada ao corpo/comprimento acima da 

cintura 

Acess6rios: brincos prateados em pingentes com bolas 

Traje 12: frente-iinica "branca" com pantalona rendada e transparente, "preta e 

prateada" 

Frente-Unica 

Cor: branca (23/"Ciba"/segmento feminine) 

Material: encorpado 

Padronagem: nao M 

Estilo: retro/ estilo anos 50/60/decote reto e profundo/de modelagem ajustada na cintura, 

mas evase no barrado/comprimento ate o quadril/detalhe de fenda que se inicia na cintura e 

vai ate o quadril 

Cal~ 

Cores: preta (24/"Ciba"/segmento feminine) e prateada (nao consta nas cartelas de cores) 

Material: fluido e transparente 

Padronagem: rendada 

Estilo: minirnalista/reta e levemente ampla nas pernas e barrados/tipo "pantalona" 

Acess6rios: brincos brancos em pingentes com bolas/sand:ilias com tiras finas pretas e 

saltos grossos 
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Traje 13: "tomara que caia" ''branco" com pantalona ''transparente e rendada" 

"Tomara que caia" 

Cores: branca (1/"Ciba"/segmento masculino) e com detalhe de tira (abaixo do busto) em 

preto (24/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado 

Padronagem: nli.o lui 

Estilo: e urn estilo que pode ser considerado proveniente dos anos 60170/TUnica "tomara 

que caia" de modelagem ajustada na parte do busto e cintura, sendo evare no comprimento, 

na altura do quadrille omamentada pelo detalhe de urna tira preta estreita que passa logo 

abaixo do busto e que circunda todo o corpo, acabando em Jas:o com longas pontas na parte 

da frente. 

Cal~ 

Cores: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) com detalhes prateados (nli.o consta nas 

cartelas de cores) 

Material: fluido e transparente 

Padronagem: rendada 

Estilo: Estilo: minimalistalreta e levemente arnpla nas pemas e barrados/tipo "pantalona" 

Acess6rios: brincos pretos em pingentes/sandalias pretas com tiras finas 

Descri-.ao "Sincrinica" dos 4 Elementos 

Na coleylio de primavera-veriio/97 para o segmento feminino de Linda Allary para 

Ellen Tracy, nli.o encontramos qualquer refurencia no discurso da estilista e da 

apresentadora (no prograrna), que pudesse remeter as influencias que guiaram a col~o 

apresentada. 

Por outro !ado, o estilo das roupas foi que, ao que pareceu, comandou a criayao das 

forrnas e, em funyiio dessas, as cores e os tecidos: "Voce sabe (Linda para Elsa) que Ellen 

Tracy e conhecida pelo corte cJassico. A coleyiio tern muito do esporte-cJassico, mas urn 

toque de leveza e feminilidade e o que as mulheres procuram quando querem usar urna 

roupa bern cortada. Entao, temos urn corte suave, levemente acirna da linha do quadril, 
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dando urn efeito alongado. Bolsos mais altos e casacos acima da linha do quadril, diio urn 

''ar" mais feminino as mulheres". 

As imagens, entiio, que se sobrep<iem a esse discurso, sao das roupas sendo 

desfiladas, de forma geral (em seus viirios enquadramentos e efeitos de cfu:nera e edi~o ), 

mostrando, apenas em detalhes, alguns aspectos da constru~o dos blazers (focalizados urn 

pouco mais pr6ximos as manequins). 

No entanto, a partir dos trajes por nos descritos e vistos em imagens, pudemos 

entender- mais facilmente -, o que significou ser o estilo "esporte-classico". Uma roupa urn 

pouco mais despojada, atraves de alguns detalhes de sua constru~o (como as varia96es 

encontradas nas golas "esportes" dos blazers, ora mais estreitas, ora mais largas; nos 

abotoamentos - com 6, 4, 3, 1, botoes -; bolsos embutidos e as cal~s mais retas e soltas ), 

mas que, ao mesmo tempo, privilegie formas muito bern esculpidas, com urn born "corte". 

Ou seja, com urn perfeito dominio das tecnicas de modelagem de uma roupa, feitas, muitas 

vezes, atraves de ajustes com pences (ajustes intemos, no caso de blazers e cal<;as) ou, 

ainda, pela exclusao dessas, por meio de outras tecnicas de montagem dos moldes das 

roupas (como o "moulage" ou a preparayao em "toiles", que fazem com que se suprimam as 

pences, sem, no entanto, abrir "mao" dos ajustes). 

Assim, virnos urna boa variedade de "terninhos" confortiveis, femininos e muito 

simples (com poucos detalhes, os quais vieram s6 em forma de bolsos) feitos, tanto em 

tecidos fluidos e maleaveis, como encorpados nisticos e luxuosos (no entanto, 

aparentando serem mais leves) ajustados (ora por pences aparentes, ora nao) - algumas 

vezes - para sugerirem a silhueta da mulber (principalmente, atraves da modelagem dos 

blazers, cujo comprimento, acima do quadril, deixa-o em evidencia) e, outras, nem tanto 

(atraves das mesmas ~. mas ja com urna modelagem rnais solta, mas que ainda 

respeitava as mesmas linhas de comprimento, na altura quadril). As calyas, por sua vez, 

tiveram uma modelagem reta e levemente ampla, caracterizando o tipo "pantalona" e foram 

vistas nos mesmos tipos de materiais mencionados anteriormente (mesmo porque sao partes 

de conjunto com os blazers). 

Mas, neste "esporte-classico" virnos, tambem, alguns modelos um pouco mais 

ousados (do que os discretos "terninhos "), sugeridos para ocasioes rnais informais e, mais 

especificamente para noite. Ressaltamos, entao, algumas peyas, como urn vestido mais 
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sensual, encontrado na cor cinza, de tecido colante e completarnente " minimalista" (sem 

detalhes, apenas reto e de alcinhas); os conjuntinhos de saia (com fenda) com casaquinho e 

"top" (especie de blusa curtinha) ou de short com blusa e blazer, confeccionados em 

material fluido e maleavel e, principalmente, algumas pantalonas fluidas, transparentes e 

rendadas por detalhes prateados (as quais tiveram o seu material evidenciado, tanto no 

discurso da estilista, quanto nas imagens do desfile) que foram combinadas com as forrnas 

sirnetricas e ajustadas das tlinicas (uma "frente Unica" e outra "tomara que caia", isto e, sem 

alps). Essas ultirnas, no entanto, evocando os estilos cllissico e retro (oriundas das decadas 

de 60 e 70), nao s6 atraves de sua modelagem, mas tambem atraves do conjunto de todo o 

seu traje, que se complementou com sandalias tipo "plataforma", lens;os e echarpes. 

Acess6rios muito utilizados na decada de 70 e que niio s6 foram vistos no desfile, como 

mencionados pela estilista. 

A coleyao de Linda Allary, portanto, p6de ser definida como aquela que apresentou 

um estilo esporte-cllissico, mas tambem "minimallsta" e, numa certa medida, 

essencialmente "chissico" e ainda "retro ". 

No entanto, se o leque de estilos e, conseqiienternente, dos materiais empregados 

para as suas respectivas construs;oes ganharam um dirnensao um pouco maior, a partir 

daquilo que encontrarnos no parfunetro irnagetico ( e os quais, por sua vez, foram detectados 

somente a partir de uma descris;ao detalhada feita por n6s e niio atraves das imagens 

corridas e ininterruptas do desfile), uma rnesma "superficialidade" na explicayiio p()de ser 

dita a respeito do materiais que foram utilizados na coleyao da estilista, atraves de seu 

discurso. 

Como ja mencionarnos, o estilo "esporte-cllissico" t:aJ:nbem p6de ser considerado 

como, minimalista e essencialmente "chissico" e "retro" (pelo rnenos no que diz respeito as 
roupas mais inforrnais ou para serem usadas "noite"). Apelando, portanto, mais para a 

elegiincia, do que para a sensualidade (como rnuitos poderiam talvez achar, por alguns 

modelos serem mais colantes, decotados ou confeccionados em materiais rnais 

transparentes. No entanto, o que deve ser considerado e a maioria das formas oriundas dos 

estilos pretendidos, no caso, mais discretos e bern construidos). E, no que se referiu aos 

materiais, tivemos em ops;oes, muito mais do que a estilista fez questiio de ressaltar em seu 

discurso: "Muita seda e texturas misturadas, mas principalmente muita seda. Eu gosto da 
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leveza da seda na primavera-verao e nas mulheres veste muito bern". Nesse sentido, entao, 

o que se apresentou neste momento - em imagens -, foi o modelo de urn "teminho" 

confeccionado em material encorpado e luxuoso, nao importando, assim (ao programa), o 

desencontro de "informa~oes" em seu nivel de discurso e imagem 

As estampas, tambem, apesar de serem ressaltadas de modo especial pela 

apresentadora ("Estampas florais e uma parte forte na col~ao, batendo recortes e 

enfeites ... "), foram igualmente ( aos materiais e estilos) demonstradas de forma superficial 

no campo imagetico, uma vez que alguns exemplares foram vistos, apenas, nas partes 

iniciais do desfile e, no mornento especifico de sua men~ao em discurso, rapidamente 

inseridos. 0 programa, entao, ofereceu uma grande maioria de roupas "lisas", sem 

estampas, evidenciando, portanto, as cores vistas no desfile (no entanto, respeitando o ritmo 

tecmco do programa, demonstrando imagens gerais e ininterruptas). 

Sobre as cores, tambem tivemos urn born discurso explicativo oferecido pela 

estilista (que aproveitou para declarar a sua paixao pelas cores e, particularmente, pelo 

"vermelho"). Entretanto, quando nos reportamos as nossas descri~oes imageticas dos trajes, 

encontramos uma varia~o limitada de cores (principalmente os azulados, viohiceos e 

metalizados, estes ultimos muito enfatizados no discurso) que foram destacadas na locu~o 

da estilista. 

Sendo assim, percebemos que a constru~o elaborada pelo prograrna desconsiderou 

em imagens, todo o apelo discursivo elaborado (tanto pela estilista, quanto pela 

apresentadora) ao estilo, materiais e estarnpas dos modelos apresentados na cole~o, apenas 

privilegiando a apresenta~o visual das cores colocadas em relevancia, atraves de suas 

narra~oes. 

Mas, urn outro aspecto figurou especialmente implicito a col~ao de Linda Allary e 

que observamos atraves de modelos elaborados para serem comportados e discretos em 

seus viirios estilos e onde a sensualidade deu Iugar a elegancia e feminilidade. Uma 

col~ao, portanto, altamente objetiva em seu sentido comercial, uma vez que trabalhou 

modelos para serem vistos e entendidos como "usaveis", tanto para o trabalho, como para 

ocasioes mais informais, refletindo, dessa forma (e muito bern) o conceito da "moda" 

americana, igualmente pratica e objetiva. 
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Col~o de veriio/97 para o segmento masculino de John Bartlett 

Descri~o Discursiva dos 4 Elementos 

Influencias 

(Elsa): "Sonhando em Cuba. Este e o tema de primavera para a coleyao masculina do 

designer novaiorquino John Bartlett. Ele pendura ventiladores de teto e veste camisas 

cubanas, chapeu de palha e se balans:a numa rede acima da passarela, durante o show". 

(John Bartlett): ''Eu chamo meu desfile de 'dans:afmania de moda'. Homens bern vestidos, 

mostrando seus corpos e completamente a vontade e confortiiveis, sem preocupayao". 

Influencias'Estilo 

(Elsa): "Por que voce e fascinado por Cuba?" 

(John Bartlett): ''Eu nao sei ao certo. Existe todo urn aparato militar em Cuba e e um pais 

militar mesmo. Entao, eu me servi da ideia de roupas de verao tropical com um toque de 

campo militar nelas". 

Cores 

(Elsa): "E como sao os ternos italianos, as cores?" 

(John Bartlett): "Muito marrom escuro, preto com branco ... Marrom, marinho, preto, caqui. 

Todas as cores masculinas". 

Materiais 

(John Bartlett): " ... muita !a-stretch.". 

Estilo 

(Elsa): "Mas quao justas sao as roupas?" 

(John Bartlett): "Sao bastante coladas ao corpo. Os ternos sao retos e nao ba bolsos 

aparentes. As cals:as sao retas e estreitas. Tambem temos algumas roupas, como cal¥as mais 

folgadas, com camisas justas. Urn pouco de proporyao. Os cal¥5es de banho sao colados ao 

corpo''. 
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(Elsa): "John Bartlett acredita que os homens devem estar tao confortaveis de temos, 

quanto de jeans. Os temos tern corte italiano". 

(Bartlett): "N6s mudamos muito de nossa produ~o para a Itilia porque a maioria dos nosso 

tecidos sao italianos. Eles fazem urn born trabalho. Ent:ao, tudo e muito reto, sem muitos 

bolsos. N6s estamos mostrando urn temo italiano, mas tambem urn jeito americano. Urn 

pouco de ambos". 

(Elsa): "Ent:ao, os homens podem tanto usar jeans quanto temos?" 

(Bartlett): "Exato. Eu comecei urn pouco devagar com as roupas casuais, das sextas-feiras. 

Mas eu ja fiz as pazes com isso e agora tanto faz usar urn temo italiano ou urn jeans e uma 

camiseta". 

(Elsa): "0 que voce me diz dos cabelos e do jeito dos manequins?" 

(Bartlett): Eles tern urn jeito bern masculino, bern cuidado. Os cabelos sao urn pouco 

desarranjados. E urn tipo natural, como se tivessem acabado de acordar". 

Descri¢o lmagetica dos 4 Elementos 

Traje 1: camisa ''hortencia" com cal~ "preta" 

Camisa 

Cor: hortencia clara (referenda numero 14/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: malharia 

Padronagem: nao ha 

Estilo: minirnalista (apenas urn bolso na lateral esquerda)/gola simples (sem 

colarinho )/mangas curtas!levemente ajustada/ comprimento ate a metade do quadril 

Cal~ 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado rustico 

Padronagem: nao ha 
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Estilo: minimalistalde modelagem reta e levemente ajustada nas pernas e 

barrados/comprimento ate os tomozelos 

Acess6rios: sapatos com cadar¥0 fechado da cor da camisa, gargantilha colada ao pesco¥Q e 

pulseira de varias voltas no punho, ambas de couro. 

Traje 2: cal~ "jeans'' 

Cor: indigo (18/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado nistico Geans) 

Padronagem: nao ba 

Estilo: esporte/modelagem reta e ajustada nas pemas e barrados/ comprimento ate os 

tomozelos 

Acess6rios: pulseira grossa preta com chapinhas prateadas e gargantilha preta (ambas de 

couro) 

Traje 3: blusa "areia" com cal~ ''marrom/acinzentada" 

Blusa 

Cor: areia (li"Du Pont") 

Material: malharia de tric6 

Padronagem: nao ba 

Estilo: minirnalista/blusa tipo "polo" de modelagem justa/gola simples (sem 

colarinho)/mangas curtas/barrados sanfonadoslcomprimento pela cintura 

Cal~ 

Cor: marrom/acinzentada (19/"Du Pont") 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao ba 

Estilo: minirnalista/de modelagem reta e levemente arnpla nas pernas e 

barrados/comprimento ate 

Acess6rios: gargantilha de couro 
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Traje 4: cal~o de banho 

Cores: preto (24/"Ciba"/segmento feminino) com detalhes em faixas na cores branca 

(23/"Ciba"/segmento feminino) e (outra rnais estreita) castor (16/"Ciba"segruento 

masculino) 

Material: co lante 

Estilo: retro/c6s abaixo da cintura com detalhe de cinto preso por um botao 

preto/comprimento na parte superior das coxas 

Acess6rios: gargantilha no pescos;o e pulseira ( ambas de couro) 

Traje 5: temo "marrom acinzentado" com camisa 

Pale to 
Cor: marrom acinzentado (nao consta nas cartelas de cores) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao ha 

Estilo: modelagem normal (nem muito amplo, nem muito ajustado) para o corpete e 

rnangas compridas/minirnalista/gola com lapelas estreitfssimas/ fechamento central sem 

botoes aparentes/comprimento ate o quadril 

Cal~ 

Cor: idem ao palet6 

Material: idem ao palet6 

Padronagem: nao ha 

Estilo: de modelagem reta e levemente ajustada nas pemas e barrados/comprimento ate os 

tomozelos 

Camisa 

Cor: cinza-arezzo (14/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: nao foi possfvel identificar 

Padronagem: nao ba 

Estilo: gola "colarinho" grande 

Acess6rios: gargantilha 
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Traje 6: temo "marinho escuro" com camisa 

Palet6 

Cor: azul-marinho escuro (18/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao M 

Estilo: gola com lapelas estreitas/corte reto de modelagem nonnas/mangas compridas 

tambem com modelagem normaJ!comprimento ate o quadril/minimalista/fechamento 

central sem botoes aparentes 

Cal~ 

Cor: idem ao palet6 

Material: idem ao palet6 

Padronagem: niio M 

Estilo: retallevemente ajustada nas pernas e barrados 

Camisa 

Cor: hortencia (14/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: niio foi possivel identificar 

Padronagem: niio M 

Estilo: gola "colarinho" 

Traje 7: temo "grafite" (palet6) com camisa 

Palet6 

Cor: grafite (3/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: niio M 

Estilo: gola com lapelas estreitas/de corte reto e modelagem normal, tambem para as 

mangas, compridas/abotoatnento central com dois botoes/detalhes nos ombros formados 

por recortes, os quais sao chamados de "palas"/comprimento ate o quadril 
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Cal~ 

Nao foi possfvel ve-la em detalhes 

Camisa 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: nao foi possfvel identificar 

Padronagem: nao ha 

Estilo: gola "colarinho" 

Traje 8: camiseta "cavada" e cal~ "jeans" 

Camiseta 

Cor: preta (24f'Ciba"/segmento feminino) 

Material: malharia de trico (com pontos largos) 

Padronagem: nao ha 

Estilo: minimalista/modelagem justa ao corpo/cavada por al~ finas/comprimento ate a 

cintura 

Cal~ 

Cor: fndigo (18/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado rustico (jeans) 

Padronagem: nao ha 

Estilo: de modelagem reta, mas levemente ajustada ao corpo/detalhe de bot6es aparentes 

Acess6rios: gargantilha de couro e pulseira grossa, tambem de couro 

Traje 9: temo "cinza-arezzo" (paleto) com camisa "marrom" 

Paleto 

Cor: cinza-arezzo ( 19/"Du Pont") 

Material: encorpado rustico 

Padronagem: nao M 

398 



Estilo: gola com lapela estreitas/modelagem normal, tambem para as mangas, 

compridas/abotoamento central com dois botoes/detalhe de recorte nos ombros: 

"palas"/comprimento ate o quadril 

Cal~ 

Nao foi possivel visualizii-la 

Camisa 

Cor: marrom (22/"Du Pont") 

Material: nao foi possivel identificar 

Padronagem: nao M 

Estilo: gola "colarinho" 

Traje 10: jaqueta com camiseta e cal~ ''marrons" 

Jaqueta 

Cor: marrom (22/"Du Pont") 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao h:i 

Estilo: esporte!rnodelagem normal, tambem para as mangas, compridas/gola sem 

colarinho/fechamento central por zfper/comprimento logo abaixo da cintura 

Camiseta 

Cor: areia ( 4/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: rnalharia de trico 

Padronagem: nao h:i 

Estilo: decote redondo 

Cal~ 

Cor: marrom (22/"Du Pont") 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: xadrez miudo 
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Estilo: minimalista/de modelagem reta e levemente ajustada nas pemas 

Traje 11: Blusa "verde-azeitona" e cal~ "branca" 

Blusa 

Cor: verde-azeitona clara ( 12/"Du Pont") 

Material: rnalharia de tric6 

Padronagem: nao ha 

Estilo: blusa tipo "polo"/gola simples 

curtas/minimalista/modelagem justa/comprimento pela cintura 

Cal~ 

Cor: branca ( 1/"Ciba"/segmento rnasculino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao ha 

(sem colarinho )/mangas 

Estilo: esporte/de modelagem reta e levemente ajustada nas pernas e barrados/comprimento 

ate os tomozelos/detalhe de botoes aparentes 

Acess6rios: sapatos laranja (25/"Du Pont") com frisos brancos (1/"Ciba"/segmento 

masculino )/fechados/gargantilha de couro 

Traje 12: temo "marrom" com camiseta 

Pale to 
Cor: marrom (22/"Du Pont") 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao ha 

Estilo: minimalista/gola com lapelas estreitas/modelagem normal/mangas tambem com 

modelagem normal, compridas/fechamento central sem botoes aparentes/comprimento na 

linha do quadril 

Cal~ 

Cor: idem ao palet6 

Material: idem ao palet6 
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Padronagem: nao ha 

Estilo: de modelagem reta e levemente ajustada nas pernas e barrados 

Camiseta 

Cor: castor (16/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: possivelmente malharia de trico 

Padronagem: nao ha 

Estilo: gola sem colarinho 

Traje 13: camisa "amarelo-cadmio" com cal~ "marrom" 

Camisa 

Cor: amarelo-cidrnio (19/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: fluido e maleavel 

Padronagem: nao hli 

Estilo: minimalista (apenas com bolso na lateral esquerda)/gola simples (sem 

colarinho)lmangas curtas/modelagem levemente ajustada ao corpo/comprimento ate a 

metade do quadril 

c~ 

Cor: marrom (15/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao ha 

Estilo: de modelagem retallevemente ajustada nas pemas e barrados/comprimento ate os 

tomozelos 

Acess6rios: sapatos marrons (15/"Ciba"/segmento masculino) com frisos brancos 

(1/"Ciba"/segmento masculino), fechados/gargantilba e pulseira grossa, ambos de couro 

Traje 14: camisa militar "hort~ncia" com gravata e cal~ "marinho" 

Camisa 

Cor: hortencia clara (14/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado nistico 
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Padronagem: nao M 

Estilo: de modelagemjusta (por pences)/rnangas curtaslbolsos frontais, em ambos os !ados 

e na parte superior/detalhes de tiras aplicadas sobre os ombros, imitando "dragonas" 

Cal~ 

Cor: azul-marinho (18/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado nistico 

Estilo: de modelagem reta/ajustada nas pemas e barrados/detalhe na cintura, com c6s 

largo, feito por urna especie de cinto/comprimento ate os tomozelos 

Acess6rios: gravata larga e curta (na mesrna cor e material da cals;a)/sapatos na cor 

hortencia (14/"Ciba"/segmento feminino) com frisos brancos (1/"Ciba"/segmento 

rnasculino ), fechados 

Traje 15: conjunto de camisa e cal~ "brancos" 

Camisa 

Cor: branca (1/"Ciba"/segmento masculino) 

Material: fluido e maleavel 

Padronagem: apresenta urna especie de bordado de ambos os !ados do abotoamento da 

camisa 

Estilo: minirnalista/gola "simples", sem colarinho/modelagem reta e levemente 

amplalcomprimento ate o quadril 

Cal~ 

Cor: idem a camisa 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: nao hi 

Estilo: minirnalista/c6s alto, ate a cintura/de modelagem reta e ajustada nas pernas e 

barrados 

Acess6rios: sapatos pretos, brilhantes com frisos brancos, fechados/gargantilha de couro 
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Traje 16: blusa listrada com~ "preta" 

Blusa 

Cores: branca (1/"Ciba"/segmento masculino) e preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: malharia 

Padronagem: listras 

Estilo: decote "careca" (redondo, rente ao pesco~), modelagem ajustadalmangas curtas e 

justas!barrados sanfonadoslcomprimento ate a cinturalminimalista 

Cal~ 

Cor: preta (24/"Ciba "segmento feminino) 

Material: encorpado nistico 

Padronagem: niio ba 

Estilo: de corte reto/modelagem levemente ampla nas pemas e barrados/comprimento ate 

os tomozelos 

Acess6rios: sapatos pretos com frisos brancos, fechados/pulseira em couro grossa 

Traje 17: conjunto de camisa e short "pretos" 

Camisa 

Cor: preta (24/"Ciba "/segmento feminino) 

Material: inovativo (de aspecto "oleoso") 

Padronagem: niio ba 

Estilo: gola "colarinho"/modelagemjustalmangas curtas, justaslminimalista 

Short 

Cor: idem a camisa 

Material: idem a camisa 

Padronagem: niio ba 

Estilo: de modelagemjustalcomprimento ate as coxalsem detalhes (minimalista) 

Acess6rios: sapatos fechados na cor gelo (10/"Du Pont")/pulseira grossa 
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Traje 18: blusa "caqui" com cal~ "areia" 

Blusa 

Cor: caqui de aparencia "suja" (tendo como referenda a cor 5/"Ciba"/segmento rnasculino, 

s6 que esta cor e rnais clara que a apresentada pelo estilista) 

Material: malharia 

Padronagem: nao M 

Estilo: blusa tipo "polo"/gola "simples", sem colarinho/maugas curtas e justas/modelagem 

justa!minimalistalbarrados saufonados/comprimento ate a cintura 

Cal~ 

Cor: areia de aparencia "suja" (referencia numero 19/"Ciba"/segemento feminino, cor rnais 

clara que a apresentada pelo estilista) 

Material: encorpado rustico 

Padronagem: nao M 

Estilo: cal~ de corte reto/modelagem ajustadas nas pemas e barrados/comprimento ate os 

pes 

Traje 19: blusa preta em estampa ''zigue-zague'' com cal~ ''preta" 

Blusa 

Cores: branca (1/"Ciba"/segmento rnasculino) e preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: malharia 

Padronagem: zigue-zague 

Estilo: blusa tipo "polo" de gola simples/modelagem justalrnangas curtas e 

justas/minimalista!comprimento ate a cintura 

Cal~ 

Cor: preta (24/"Ciba"/segmento feminino) 

Material: encorpado rustico 

Padronagem: nao M 

Estilo: de corte reto/modelagem ajustadas nas pemas e barrados/comprimento ate os 

tomozelos/minimalista 



Acess6rios: sapatos fechados com padrao de couro de cobralgargantilha de couro 

Traje 20: cal~o de banho 

Cores: preto (24/"Ciba"/segmento feminino ), com faixas nas cores branca 

(1/"Ciba"/segmento masculino) e rosa (13/"Du Pont") 

Material: co lante 

Padronagem: listras na parte do c6s ( cintura) 

Estilo: ret:r0/c6s abaixo da cinturalcornprimento na parte superior das coxas 

Acess6rios: gargantilha e pulseira grossa, ambas de couro 

Descri~o "Sincronica" dos 4 Elementos 

As influencias, que conduziram a coles;iio masculina da primavera 97 de John 

Bartlett, vieram de Cuba e furam bern demonstradas no prograrna pelo discurso que a 

apresentadora fez, na introdus;iio de seu desfile: "Sonhando em Cuba. Este e o terna de 

primavera para a coles;iio rnasculina do designer novaiorquino John Bartlett. Ele pendura 

ventiladores de teto, veste camisas cubanas, chapeu de palha e se balanc;:a nurna rede acirna 

da passarela durante o show". 

Mas, muito embora nao possarnos identificar o estilista se balan~rando na rede, as 

irnagens corresponderam exatamente aquilo que Elsa descreveu, refor~iafidO, assim, a ideia 

tem3ria da coles;iio do estilista. 

Algum tempo depois do andamento do desfile, no entanto, ela retomou novamente -

em discurso- como 'perfil cubano', perguntando ao estilista sobre a sua "fascinas;iio" por 

este pais. A resposta, porem, conduziu a idealizas;iio de urn estilo, usado por ele aos trajes 

de sua coles;iio: "Eu nao sei ao certo. Existe todo urn aparato rnilitar em Cuba e e urn pais 

rnilitar mesrno. Entiio, eu me servi da ideia de roupas de verao tropical com urn toque de 

campo militar nelas". 

No entanto, o que se apresentou em itnagens foi somente urn traje neste estilo 

(militar), cujo modelo combinou urna camisa com alguns detalhes nos ombros irnitando, 

talvez, possfveis dragonas militares, com urna calc;:a "diferente", de cos largo, servindo 
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como uma especie de cinto (todas essas p~s. porem, devidamente adaptadas a modelagem 

ajustada, tamoom trabalhada pelo estilista as suas roupas). 

Mas outro aspecto a ser considerado como uma influencia a colec;:iio, e proveniente 

de Cuba (entretanto, sem catacteristicas militares e dentro de urn contexto mais subjetivo), 

veio atraves do nome e do significado que o proprio estilista deu ao sen desfile, onde 

pudemos perceber urn paradoxo curioso entre as formas por ele sugeridas: "Eu chamo men 

desfile de dan~mania de moda. Homens bern vestidos, mostrando seus corpos e 

completamente a vontade e confonaveis, sem preocupac;:iio". 

Isso, entiio, nos levou ao elemento estilo e, nesse sentido, o que nos chamou atenc;:iio 

foi que John Bartlett pareceu 'brincar' com os efeitos de modelagem, que ora apresentou 

formas coladas ao corpo (como ele mesmo disse e que discutiremos logo em seguida), ora 

levemente arnplas. Neste momento, o que vimos em imagens, foram os diversos tipos de 

trajes trabalhados por ele. Isso significa que, dentro desse paradoxo de modelagem, foram 

vistas nao s6 roupas mais "despojadas", como cal~s combinadas com blusas ou catnisas, 

mas tambem cliissicas, como os ternos. 

No entanto, mesmo sendo exibido tal paradoxo, a apresentadora quis generalizar -

em sen discurso - o aspecto das furmas ajustadas, de modo a querer entender (ao que 

pareceu) qual seria a extensao dada a este tipo de modelagem as roupas da colec;:iio de John 

Bartlett: "Mas o quiio justas sao as roup as?". 

0 estilista, entiio, The respondeu conforme o sen conceito sobre roupas "coladas ao 

corpo ", ou seja, tambem generalizando-as dentro de urn contexte ( o de sua coleyao) e nao 

explicando a diferen~ existente entre os estilos e as necessarias modelagens aplicadas a 

eles: (John Bartlett): "Sao bastante coladas ao corpo. Os ternos siio retos e niio M bolsos 

aparentes. As cal~ siio retas e estreitas. Tambem temos algumas roupas como cal~s rnais 

folgadas com catnisas justas. Urn pouco de proporc;:iio. Os cals;oes de banho sao colados ao 

corpo". 

Obviamente, ao observarrnos as imagens do desfile neste memento, percebemos que 

as roupas apresentadas agregaram alguns dos detalhes de "ajustamentos" (no seu sentido de 

"colante" ou "grndado ao corpo") propostos por eles, como urn exemplar de cals;iio de 

banho, algumas cal~. blusas e carnisas rnais justas. No entanto, o que dizer dos ternos, 

tambem inseridos na mesma sequencia de imagens? Ora, a construc;:iio dos ternos (palet6s e 
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cal,.as), se faz imprescindivel uma modelagem mais ampla (necessaria para que o traje 

possa ter urn caimento compativel aos movimentos da pessoa). Nesse sentido, entiio, a 

resposta correta deveria vir atraves de uma divisao - por nos ja mencionada - entre os 

estilos considerados pelo estilista, explicando, entiio, que, as primeiras p~ tal conceito de 

"colado ao corpo" se justificaria, mas para as outras, o mesmo niio poderia ser aplicado. 

Porem, ainda sobre os temos, o que talvez niio tenba ficado claro no discurso de John 

Bartlett e que ele, sem duvida, idealizou uma traje mais contido em propors;Oes, diferente 

dos ternos que estamos acostumados a encontrar, com cal<ras e palet6s essencialmente mais 

largos, estruturados (mas, de forma alguma, "colados ao corpo"). 0 estilista, entao, 

"renovou" a modelagem deste tipo de vestuario e inseriu urn corte novo - mais modemo -, 

em que os detalhes de volume (como as "ombreiras"215 dos palet6s e a amplidao dessas 

pe,.as) foram abolidos para dar lugar a roupas mais leves, conseqiiencia do emprego de 

menos tecido. Tambem observarnos que este novo temo, foi privado - em sua grande 

maioria- de detalhes (obedecendo o estilo "minimalista") e que foi combinado ou com 

camisetas (tipo "polo") ou com camisas sem gravatas, apresentando urn estilo mais 

informal para "temos" e, portanto, integrando-se mais ao estilo "casual". 

Mas se tais aspectos (sobre a diferenc;a de modelagem, estilos e formas de uso, 

aplicados aos temos criados por John Bartlett), niio foram mencionados em discurso (e s6 

detectados em imagens ), sem duvida, ele justificou uma caracteristica que se relacionava a 

algumas p~ - as calc;as -, como sendo urn pouco mais "folgadas", uma vez que seu 

objetivo foi o de estabelecer "urn pouc<:> ae proporc;iio". Isso, porem, foi visualmente 

inexpressivo e quase imperceptive! (pois niio s6 as imagens niio corresponderam ao 

discurso do estilista, como tambem foram oferecidas genericamente, sempre corridas e 

ininterruptas) e, assim como os outros detalhes de proporc;iio, s6 puderam ser entendidos a 

partir da descric;iio imagetica que fizemos de alguns do trajes. 

Foi somente dessa forma, entiio, que pudemos entender que o seu conceito de 

"homens bern vestidos, mostrando seus corpos e completamente a vontade e confortaveis, 

sem preocupac;iio" se aplicou niio s6 as roupas mais amplas, mas as justas tambem. Isso 

215 
As "ombreiras" dos palet6s sao enchimentos colocados nas pontas dos om bros, criando um efeito parecido 

ao dos trajes usados pelos jogadores de futebol americano. Foi muitissimo usado, na decada de 80, pelos dois 

segmentos - masculino e feminino - caindo em desuso no inicio da decada de 90. No entanto, ainda e visto 

entre as "cri~s" de alguns estilistas, o que sinaliza ser ele mais conservador na modelagem de suas ~-
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porque o seu conceito de conforto e elegancia, segundo o estilista, p6de ser considerado, 

tambem, a partir dos materiais que empregou em algumas peyas justas. No caso, blusas em 

malharia ou malharia de tric6 e cals<~s com tecidos encorpados rusticos, mas notoriamente 

mais leves. Mas sobre os materiais comentaremos mais tarde. 

No momento, e importante ressaltar que, tarnbem sobre o conceito de conforto e 

elegancia, tanto apresentadora, como estilista insistiram - em muito - atraves de seus 

discursos, revelar, como, especificamente, tais qualidades se verificavam no vestuano: 

(Elsa) "John Bartlett acredita que os homens devem estar tao conforuiveis de temos, quanto 

de jeans. Os temos tern corte italiano". 

(J.B.): "Nos mudamos muito de nossa produs;iio para a Willa porque a maioria dos nossos 

tecidos sao italianos. Eles fazem urn born trabalho. Entiio, tudo e muito reto, sem muitos 

bolsos. Nos estamos mostrando urn temo italiano, mas tambem urn jeito americano. Urn 

pouco de ambos". 

(Elsa): "E como sao os temos italianos, as cores?" 

(J.B.): "Muito marrom escuro, preto com branco, abotoaduras listradas e muita ill-stretch. 

Muito simples. Marrom, marinho, preto, caqui. Todas as cores masculinas". 

(Elsa): "Entilo os homens podem usar tanto jeans quanto temos?" 

(J.B.): " Exato. Eu comecei urn pouco devagar com as roupas casuais, das sextas-feiras. 

Mas eu ja fiz as pazes com isso e agora tanto faz usar urn temo italiano ou urn jeans e uma 

camiseta". 

Como nesse dialogo existiram referencias niio so sobre o elemento "estilo", mas 

tambem "cores" e "materiais", vamos prosseguir com nossa discussao sobre o primeiro e, 

somente depois, passar para o restante. 

Dessa forma, quando nos reportamos, novamente, as imagens que corresponderam 

ao seu respective discurso (no caso, o diiilogo apresentado ), verificamos que o programa 

privilegiou a demonstras;iio dos ternos e das roupas "casuais" (blusas e camisas combinadas 

com cals<~s mais esportivas), relevando, portanto, asp~ em jeans (mostradas no inicio e 

f!ID do desfile). 

0 estilista, entilo, abordou os temos e os jeans, colocando tais pes<~s ( apesar de se 

tratarem de estilos diferentes) dentro de urn mesmo conceito de conforto e, sobretudo, 

dentro do parfunetro de roupas casuais. Sendo assim, como ele mesrno disse, "agora tanto 
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faz usar urn temo italiano ou urn jeans e uma camiseta". Tambem seria importante entender 

que (tambem como ele mesmo disse), Bartlett iniciou seu trabalho com as roupas das 

"sextas-feiras": is to e, roupas essencialmente "casuais". 

Entendemos que, na verdade, o estilo propagado por Bartlett baseou-se em uma 

modelagem caracteristica do estilo clllbbwear, com formas ajustadas ao corpo (e tambem 

identificado atraves dos sapatos, todos muito coloridos), mas tambem urn pouco mais 

arnplas, quando pretendeu integrar a algumas peyas urn pouco de proporyao (carnisas ou 

blusas justas com calyas esportivas levemente amplas) ou, especialmente, aos temos. A 

grande maioria das roupas, porem, cultuando o minimalismo ( devido a ausencia, quase 

total, de detalhes nas roupas) e, sem duvida, o estilo casual. Este, no entanto, entendido a 

partir de sub-grupos: como o casual/nistico e militar considerado pelas peyas com "toque 

militar" (e tambem proposto atraves do "visual" masculo e viril dos manequins, com 

cabelos desarranjados, tipo "selvagem" e seus acess6rios, como as gargantilhas e as grossas 

pulseiras de couro); o casuallesporte, da grande maioria de peyas descontraidas e 

esportivas (como as calyas combinadas, ora com camisas, ora com blusas) e o casual 

cbissico, enquadrando todos os tipo de temos (pois, muito embora eles agregassem o 

cllissico corte italiano, ja haviam abolido o uso "formal" das gravatas, substituindo as 

catnisas "colarinho" com golas curtas, pelas de "colarinho" com golas grandes ou ainda, 

catnisetas polo; encurtando as lapelas, desestruturando os ombros e, ainda, conforme o 

discurso do estilista, usados com abotoaduras listradas: o toque lUdico vindo do 

"clubbwear" dado aos temos). Mas tivernos, ainda os estilos retro (para os cal'<oes de 

banho mais "fechados" e compridos, no entanto, colados ao corpo e caracterfsticos do estilo 

das decada de 60) e porque niio dizer, sensual, urna vez que varias peyas de roupa (mais 

justas e cavadas) intencionavam definir e evidenciar o corpo rnasculino . 

Quanto as cores utilizadas pelo estilista, tivernos em discurso somente algumas 

referencias sobre as usadas nos temos italianos, urna vez que a apresentadora buscou essa 

inforrna,.ao colocando em relevancia apenas esse tipo de roupa. Assim, conforme o que 

Bartlett respondeu, ele utilizou "Todas as cores masculinas": " ... Muito marrom escuro, 

preto com branco ... Marrom, marinho, preto, caqui...". 

0 que virnos em irnagens, no entanto, neste momento, foi somente urna amostra de 

tons terrosos (atraves de urn temo e urna calya com jaqueta marrons). Urn explicayao 
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similar, tambem, encontramos para os tecidos, considerados em discurso e imagens, da 

mesma forma. Quando, porem, destacamos esses dois ultimos elementos ("cores" e 

"materiais") de nossas descri¥5es dos trajes (vistos em imagens), pudemos observar que a 

colec;:iio de Jobn Bartlett aruparou, alem das cores ja mencionadas acima (e direcionadas 

somente aos temos), outros tons terrosos (como areia, castor e mna especie de caqui 

"sujo"), mais alguns tons de azulados (hortencia claro e hortencia), urn tom quente 

(amarelo-cidmio), urn esverdeado (verde-azeitona claro) e outro acinzentado (grafite). 

Para os materiais, vimos tecidos de aspecto encorpado nistico (como o proprio tecido da 

calc;:as jeans e outros - possivelmente sarja e algodiio - usados nas calc;:as mais esportivas e 

na carnisa em estilo militar), as malharias e as malharias de trico (nas camisas ajustadas e 

nas blusas come sem gola polo, mas todas com barrados sanfonados), os colantes (nos 

calc;:oes de banho) e, ainda, os inovativos (de aspecto "oleoso", usado em urn conjunto de 

short e camisa, ambos de cor preta). 

Os padroes e estampas, embora sequer rnencionados nos discursos de ambos 

(apresentadora e estilista), foram vistos (atraves de nossas descric;:oes) apenas em duas 

blusas, uma de estampa listrada e outra em "zigue-zague" (ambas pretas e brancas) e, 

tambem, atraves do padrao xadrez miudo e marrom de urna das calc;:as apresentadas. 

A col~o masculina de Jobn Bartlett, mostrada atraves do prograrna "Style", com 

explicac;:oes discursivas superficiais e parciais, com suas respectivas representac;:oes 

imageticas pouco esclarecedores, apresentou, portanto, dentro de seu tema "cubano", 

algumas opc;:Oes de roupas dirigidas ao "dia-a-dia" do arnericano. Amparou, dessa forma, 

sugestoes informais, vindas, porem, tanto atraves de temos, como modelos mais esportivos. 

A "modernidade" de suas pec;:as, no entanto, ficaram- quase exclusivamente -, por conta de 

alguns aspectos especfficos. Detalhes que, nas roupas, foram sinalizados por intermedio de 

"inovac;:oes" ou "transgressoes" de alguns padr6es de constru¥iio do vestuario masculino. 

No caso, entiio, destacamos para os temos, alem de urna nova possibilidade de material- a 

Iii stretch -, (de tipo encorpado rustico, mas certamente mais confortavel ou mesmo mais 

leve) as lapelas estreitfssimas das go las dos temos, diferentes das tradicionais que siio 

grandes (ate mesmo exageradas) ou medias. Janos modelos rnais esportivos, tivemos nas 

calc;:as - alem da modelagem justa, urn comprimento curto - pelos tomozelos. Urn detalhe 
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lan~do e visto niio s6 na cole~o de John Bartlett, mas tambem nas de outros estilistas, 

europeus e americanos, na mesma epoca. 

Entretanto, no que se referiu as "cores masculinas", as discretas e escuras foram 

preferidas pelo estilista, sendo encontradas, apenas, poucas alternativas a elas. Talvez, 

porque, os trajes oferecidos por J. B., apesar de se proclamarem modemos, se integraram a 

ja conhecida formula comercial americana de vestuano. A de que as p~ de vestu:irio 

devam ser vistas e entendidas como roupas praticas e, acima de tudo, usaveis. 

Sobre a Prescri~o Estetica (lnfluencias/MateriaisfPadronagens/Cores/Estilos) 

Apontada pelos Estilistas 

A partir, entao, dos discursos e imagens (tanto das apresentadoras, quanto dos 

estilistas) n6s identificamos algumas "influencias/inspira~6es" que guiaram as cole~es 

apresentadas para a primavera eo veriio de 97. 

Virnos, portanto, que para a cole~o de Jean Charles de Castelbajac, as influencias 

vieram atraves da beleza da cidade de Paris, tambem de sua esposa "Tasha" (e seu "belo 

sorriso") e, ainda, da arte nail, sernpre apreciada pelo estilista. 

Para a italiana, Anna Molinari, no entanto, as influencias foram relevantes, sornente, 

se considerarmos a tematica de "banho de rosas" (mencionada pela apresentadora) e a 

cria~o dos acess6rios e materiais (proposta pela estilista). No caso, colares provenientes 

das j6ias que a realeza teria usado seculos atras e os tecidos, atraves da possibilidade de se 

"retomar urn seculo de rnoda", por causa da proxirnidade do ano 2000. 

Ja para os americanos, Linda Allary e John Bartlett, as influencias vieram dos 

pr6prios modelos do estilo "esporte-cl:issico" (a qual e defendida pelo propriet:irio da marca 

"Ellen Tracy", para quem Linda fez a col~o) e de Cuba, respectivamente. 

Quanto aos materiais, os mais utilizados entre os estilistas ( e verificados igualmente 

em imagens e discursos) foram os encorpados nisticos presentes nas cole~6es de Jean 

Charles de Castelbajac, Anna Molinari, Linda Allary e John Bartlett (portanto, para ambos 

os segmentos, masculino e feminino ), seguidos pelos encorpados luxuosos, em tres 

cole~oes (as de Linda Allary, Jean Charles de Castelbajac e Anna Molinari, todas dirigidas 
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ao segmento feminino), fluidos e maleaveis e fluidos e trausparentes (tambem em tres 

coleS'oes, Castelbajac, Anna Molinari e Linda Allary e igualmente dirigidas as mulheres) e, 

ainda, os colantes (nas coleS'oes de Linda Allary, Castelbajac e Jolm Bartlett, portanto, para 

ambos os segmentos). 

Mas, outros materiais tambem apareceram, muito embora aproveitados somente nas 

col~oes de Anna Molinari e Jolm Bartlett (para os segmentos feminino e masculino, 

respectivamente), como as malharias de tric6216 e as sedas, nas cole96es de Linda Allary e, 

tambem, de Anna Molinari (somente para o segmento feminino). Os tecidos inovativos 

tiveram uma rapida aparis;iio nas cole<;:oes de Castelbajac e Jolm Bartlett (segmentos 

feminino e masculino ), sendo que este ultimo, aproveitou as malharias para a con.fuq:iio de 

algumas camisas e blusas. 

As cores, por sua vez, foram "vistas" (tambem em discursos e imagens) atraves de 

algumas familias cromaticas, cuja aceitas;iio foi comum entre os quatro estilistas: as das 

cores quentes, terrosas, alem das cores branca e preta. 

Os tons pasteis, tambem foram bern importantes, pois estiveram presentes em tres 

das quatro cole<;:oes (Castelbajac, Anna Molinari e Linda Allary). No entanto, tal familia 

restringiu-se, somente, ao segmento feminino. 0 mesmo, porem, nao aconteceu com as 

familias dos tons azulados e esverdeados, igualmente presentes em tres cole96es 

(Castelbajac, Anna Molinari e Jolm Bartlett), mas ja integrando-se a ambos os segmentos, 

masculino e feminino. 

Foram observados, ainda, familias de acinzentados nas cole96es masculina e 

feminina de Jolm Bartlett e Linda Allary e os vioJaceos, sornente para as mulheres, nas de 

Anna Molinari e Linda A1lary ( esta iilti!:na. porem, apenas para colorir uma de suas 

estampas), assim como as cores douradas e os prateados/metalizados para ambas as 

estilistas, respectivamente. 

As estampas, quando encontradas vieram, em sua grande maioria, em motivos 

florais (graiidos e miiidos) nas col~oes femininas de Anna Molinari e Linda Allary, nos 

motivos da arte naif, na coles;iio feminina de Castelbajac, nos motivos abstratos de Anna 

216 As malharias e as malharias de tric0 sao tecidas em diferentes tipos de "teares". As primeiras sao tecidas a 
partir de teares "circulares" (verticais) que produzem em metros, os tecidos para a conf~o da roupa. As 
outras, sao tecidas em maquiuas industriais (horizontais) que produzem a roupa ja formatada no tamanho e 

modelagem certa para a sua confec~o (cosmra. no caso). 
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Molinari (dirigidas lis mulheres) e em padr5es de, listras, xadrez e zigue-zague (somente na 

coleyao masculina de John Bartlett. 

Os estilos foram multifacetados pelos estilistas. Mas pode-se dizer que o grande 

consenso veio atraves do conceito de minimalisrno, que esteve presente em todas as quatro 

coleyaes analisadas e, portanto, para ambos os segmentos. Em seguida, vieram os estilos 

classico e esporte nas coley5es femininas de Castelbajac e Linda Allary e masculina de 

John Bartlett; o estilo retr6 nas coleyaes para ambos os segmentos (masculino e feminine) 

de Anna Molinari, Linda Allary e John Bartlett; o sensual na de Anna Molinari e, tambem 

na de John Bartlett (aos segmentos feminine e masculine); o casual nas coles;oes de 

Castelbajac e Bartlett (feminina/rnasculina) e, ainda, na coles;ao deste Uh.imo estilista 

(portanto, somente para os homens) os estilos casuaVriistico/militar e clubbwear!ludico. 

E f.icil perceber, assim, entre os vanos estilos propostos por eles, aqueles que sao 

dirigidos para ter uma vida 'util" mais duniveL Como e o caso de alguns dos trajes de 

Castelbajac, os rnais esportivos e casuais ( e o que remete a urna rnoda "basica"), a maioria 

daqueles encontrados na coles;iio de Linda Allary (de "esporte-classico"), na de John 

Bartelett ( os temos de estilo "casual-classico" e as roupas "casuais-esportivas") e poucas 

na de Anna Molinari. 

Mas e importante dizer, tambem, que ao considerarmos as tend~ncias de moda ja 

divididas em seus segrnentos masculine e feminine, encontramos, ainda, ao fundo do estilo 

das coles;5es, alguns "perfis ternaries" idealizados pelos estilistas ao homem e a mulher 

( diferentes, portanto, dos "perfis ternaries" das empresas analisadas na "Parte r·, que s6 

puderam ser detectados a partir do ambiente e das influ~ncias/inspiras;5es que situaram cada 

urn de seus temas). Nesse sentido, na coleyao rnasculina de John Bartlett, projetou-se ao 

homem "americano", atraves do estilo das roupas e dos manequins escolhidos, urn perfil 

rnasculo e viriL mas ao mesmo tempo vaidoso e consciente de certos atributos que podem 

torna-lo ainda rnais atraente. Isto, obviamente, sugerido nao s6 tacitarnente por meio das 

sugest5es de roupas que encontrarnos na coles;ao do estilista ( e nos manequins que as 

vestiram), mas tambem atraves da declaras;iio do estilista a apresentadora: "Os homens 

estao preocupados com eles e estao desenvolvendo seus pr6prios conceitos". De rnoda, no 

caso. Sendo assim, o homem "bartlettiano" pode manejar a vontade diversos papeis sociais 

(urn executive, urn homem arrojado, polido, cort~s. selvagem, sensual, etc.) e sentir-se 
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seguro nesta representa~o vestindo tanto urn "terno italiano" (bern cortado e rnoderno), 

quanto roupas mais esportivas, "casuais" (como urn jeans e uma camiseta, por exemplo). 

Para as mulheres, urn ideal de extrema feminilidade foi o perfil comum cultuado 

entre os estilistas que lan~arn coleyoes para o segmento feminino. Verificado tamrem no 

discurso e na linguagem subjetiva do estilo das roupas propagado para as mulheres (e nas 

manequins que as vestiram), vimos que em 97, o corpo da mulher careceu da idealiza~o de 

urn vestuario que plenificasse atraves de formas, materiais e detalhes os seus contornos. No 

entanto, de forma sutil, elaborada, quase discreta, mas intensamente presente. 0 que 

"vimos", entiio, nas tres coles;oes femininas, forarn roupas que esculpirarn e revelaram a 

mulher delicadamente, sem exageros, com as escolha de determinados acess6rios que 

pudessem evidenciar tais atributos e niio sobrecarrega-los e que procuraram adequar-se ao 

ideal de uma beleza estetica mais natural e discreta, mas muito bern cuidada (no que se 

referin a maquiagem e aos tipos de cabelos usados). 

A exalta~o do masculino/feminino, feita atraves da valorizas;ao estetica existente 

entre os dois sexos, ao que pareceu, quis, entiio, reafumar a identidade de cada segmento. 

N6s, assim, encontramos entre o discurso e as irnagens das coleyoes dos estilistas 

apresentadas nos programas "86-60-86" e "Style", as seguintes prescris;oes sobre 

influencias/rnateriais/estampas e padronagens/cores/estilo, voltadas para os segmentos 

feminino e masculino (e em ordem de predominilncia): 

Segmento Feminino 

Col~o de Jean Charles de Castelbajac (programa "86-60-86") 

lnfluencias 

Discurso: 

(Castelbajac): "Para mim, Parise a cidade mais bonita do mundo, e urn lugar simb6lico que 

sempre me inspirou, sobretudo porque eu era umjovemprovinciano" 

(Entrevistadora): "Tasha foi urna grande inspira~o para si, nao foi? 

(Castelbajac): Sim, niio s6 enquanto minha esposa, mas sobretudo como mulher. Fez-me 

olhar para as mulheres de outra maneira, isto e, deixei de tentar protege-las com rneus 
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sentimentos cavalheirescos, para passar a sublitrul.-las. Creio que foi, tarnbem, ao captar o 

seu olhar ... Aliando o meu talento a urn belo sorriso, surgiu esta cole¢io, de que me orgulho 

muito". 

(Entrevistadora): Na col~ao, percebemos que se inspirou menos nos modelos e mais na 

arte". 

(Castelbajac): "Sim, isso foi para mim uma tomada de consciencia. Comecei a pintar M urn 

ano. Flz urn desenho animado que vai ser divulgado em todo mundo e escrevi urn livro 

onde exprimo, atraves da arte e expressao artfstica, todos os aspectos frnstrantes que a 

moda pode ter ... ". 

Imagens: Alguns detalhes das estampas em motivo "naif' das roupas (vestidos), 

manuscritos e listras. 

Materiais 

Discurso: (Castelbajac): " ... rosas de seda bordadas ... ". 

Imagens: encorpados nisticos; 

encorpados luxuosos; 

fluidos maleaveis; 

fluidos transparentes; 

inovativos (em detalhes, apenas); 

colantes (somente para as roupas de praia/piscina); 

EstampasfJPadronagens 

Discurso: 

"Conhecido pela sua obsessao a pintura nail, aplicado ao vestuario ... ". 

Imagens: casinha com arvore, arvore com cahorrinho, homem em bicicleta, motivos 

florais/manuscritos/padroes miudos, listrados e abstratos. 
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Cores 

Discurso: 

" ... coloridas". 

Imagens: cores quentes: pink, vermelho, vermelho-queimado, laranja, laranja-queimado 

(nos ursinhos), pessego escuro, mostarda-claro, amarelo "skol"; 

Estilo 

Discurso: 

acidas: amarelo-limiio; 

pasteis: marfim, rosa-claro; 

terrosas: caqui-militar, caqui-escuro, caqui; 

azuladas: azul-cobalto, azul pastel; 

esverdeadas: verde-bandeira, verde-folha; 

preto; 

branco. 

(Castelbajac): " ... com forrnas muito hem pensadas e que se dirigem ao grande publico. E 

uma col~o de imagens precisas. Concentrei-me no que sei fuzer, isto e, num bom 

sporstwear. Modelos desportivos para o fun de tarde. Ha uma evolus:io concentrada na 

feminilidade. Tentei criar uma feminilidade desportiva. Algo que nao seja afetado, 

pretencioso. E uma col~ao onde vamos encontrar rosas de seda bordadas e tutus tfpicos 

dos c6s das cal~ dos andes. E uma cole~o onde a elegancia e contornada, mas onde a 

mulher encontra facilmente o seu lugar, porque eo alvo da col~o". 

Imagens: minimalista 

espone 

casual 

chlssico 

Perfil temario proveniente do discurso de Castelbajac para a mulher (e oriundo do 

elemento "estilo"): "feminilidade desportiva". 
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Col~o de Anna Molinari (programa "Style") 

Influencias 

Discurso: 

- Para os tecidos 

(Molinari): "Ao final do seculo XX e se aproximando do ano 2000, eu queria retomar urn 

seculo de moda. Eu pensei que isso seria possfvel com tecidos. Entao, procurei materiais 

para criar o "clima" que desejava." 

- Para os colares 

(Molinari): "Os colares tern aparencia antiga. Sao inspirados nas j6ias que a realeza teria 

usa do seculos atras". 

- Possivel tenllitica 

(Elsa): "Banho de Rosas! E o que anuncia Anna Molinari de Miliio, que gosta de ser 

cbamada de "rainha das rosas", ao final da apresenta~o de sua cole~o de prima vera." 

Imagens: Mostrando de forma geral os colares e em detalhe, urn tecido encorpado luxuoso. 

Cores 

Discurso: 

(Elsa): "Molinari come~ou com vermelho, branco e azul, misturando e combinando as 

cores ... Entiio, foi para os tons pasteis, martom-terra e preto." 

(Molinari): "Depois do c!assico vermelho, azul e branco, eu usei todas as cores femininas. 

Todos os tons de lil:is, violeta e vinho, marmore; tambem azul-claro e verde. Mas eu 

tambem acredito que martom-terra e preto sao cores complementares para a maioria das 

mulheres". 

Imagens: quentes: fiiscia claro, vermelho, alem do fiiscia visto nas estarnpas; 

terrosos: areia; 
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azulados: azul-petr6leo claro e tambem nas estampas florais miudas, azul-royal, 

alfazema, hortencia escuro; 

pasteis : gelo, carmim-claro, areia-c!aro; 

diversas: dourada. 

Materiais 

Discurso: 

(Elsa): "Molinari usa tecidos super !eves- aos quais ela diz preciosos". 

(Molinari): "Ao final do seculo XX e se aproximando do ano 2000, eu queria retomar urn 

seculo de moda. Eu pensei que isso seria possfvel com tecidos. Entao, procurei materials 

para criar o "clima" que desejava. Tecidos foram bordados com muito chif.fon e cashemire, 

algodao naturale sedas. Mas tambem com jersey (stretch) e tambem las !eves misturadas 

com seda que sao super femininas e atraentes". 

lmagens: fluidos e transparentes; 

fluidos e maleavels; 

encorpados luxuosos; 

malharia de trico. 

Estampas e Padroes 

Discurso: 

(Elsa): "Alem das flores, Molinari tambem usou formas abstratas". 

lmagens: lmagens "gerais" (inicials e finals) do desfile com estampas florais graiidas e 

miudas e uma considerada como abstrata. 

Estilo 

Discurso: 

(Molinari): "A feminilidade esta viva e de volta. A dir~ao e p6s-minimalista e muito 

romfultica1

'. 
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(Elsa): "Quando voce diz romil.ntica, voce diz colado ao corpo?". 

(Molinari): "Eu nao me concentrei somente em fazer formas coladas ao corpo, mas tambem 

que tivessem leveza e suavidade sobre o corpo. Elas ainda refors;am a silhueta feminina, 

mas nao sao tao coladas, como segunda pele. Na verdade, e a silhueta longilinea- penso eu 

- que faz a mulher ficar muito bonita". 

Imagens: minima lista; 

retr6; 

sensual; 

romil.ntica. 

Acess6rios 

Discurso: 

(Tradutora de Anna Molinari): "Os sapatos de Anna Molinari sao clean. Sao altos e 

mostram o calcanhar nu, sem tiras, como se fossem chinelos (mules). Os colares tern 

aparencia antiga. Sao inspirados nas j6ias que a realeza teria usado seculos atras. Colares de 

esmeraldas e rubis caem gentihnente ao redor do pescos;o. Tudo muito delicado e feminino, 

complementando as roupas". 

Imagens: Colares, par de mules. 

Perfil temario proveniente do discurso de Anna Molinari (e oriundo do elemento 

"estilo"): "A feminilidade esta viva e de volta. A dires;ao e p6s-mioimalista e muito 

romil.ntica". 
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Col~o de Linda Allary para Ellen Tracy (programa "Style") 

Influencia/Estilo 

Discurso: 

(Linda Allary): "Voce sabe que Ellen Tracy e conhecida pelo corte classico. A cole¢o tern 

rnuito do esporte classico, mas urn toque de leveza e feminilidade e o que as rnulheres 

procuram quando querern usar uma roupa bern cortada." 

Influencia/Estiloffecidos 

Discurso: 

(Elsa): "Roupas de noite sao mais sensuais?" 

(Linda Allary): " Eu gosto da noite com transparencias, mas transparencias sutis". 

Imagens: "Gerais" do desfile. 

Materiais 

Discurso: 

(Elsa): "Quais os tecidos usados"? 

(Linda Allary): "Muita seda e texturas misturadas mas, principalmente, muita seda. Eu 

gosto da leveza da seda na printavera!verao e nas mulheres veste muito bern". 

Imagens: fluidos e transparentes 

fluidos e rnaleaveis 

encorpados rusticos 

encorpadosluxuosos 

colante (em urn unico vestido) 

Estampas/Padroes 

Discurso: 

(Elsa): "Estampas florais e uma parte forte da col~ao, batendo recortes e enfeites". 
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lmagens: Poucos exemplos de estampas florais nas imagens do desfile 

Cores 

Discurso: 

(Elsa): "Ha alguma ideia especffica sobre as cores na sua col~o ?" 

(Linda Allary): "Voce sabe que eu amo cores, portanto sempre vai haver cores. Existem 

cores neutras maravilhosas. N6s co~s com prata, indo para tons maravilhosos e 

suaves de cinza, com muito metal neles. Sueters e mangas metalizados, casacos 

metalizados e pequenas pontas met:ilicas aqui e ali. Dai passamos para tons de cores como 

azul, azul-marinho ate o fndigo, indo para o champague p:ilido ate o vermelho. Voce sabe 

que eu adoro vermelho, portanto, tambem h:i o escarlate e suas varias;oes. Tons de gerilni.o, 

muito 'quentes', ate os tons mais p:ilidos de gerilni.o, tudo indo ate tons pasteis, suaves". 

Imagens: terrosos: areia 

pasteis: marfim claro 

acinzentados: cinza-claro, grafite 

quente: vermelho 

Estilo 

Discurso: 

bran co 

preto 

diversas: preateadas/metalizadas 

(Linda Allary): Entao temos urn corte suave, levemente acima da linha do quadril, dando 

urn efeito alongado. Bolsos mais altos e casacos acima da linha do quadril, diio urn "ar" 

mais feminino as mulheres". 

lmagens: minima lista 

esporte 

cl:issico 

retro 
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Estilo/ Acess6rios 

Discurso: 

(Elsa): "E os acess6rios"? 

(Linda): "Sanctalias maravilhosas. Gosto de plataformas com tiras e saltos pesados. E 

modemo. Pouca bijouteria, mas muitos lens:os e echarpes". 

(Elsa):" 0 cabelo e a maquiagem?" 

(Linda): "Muito, muito bonita. Eu gosto de garotas bonitas. Eu penso que as mulheres 

gostarn de se sentirem bonitas e n6s fizemos urn rosto paJ.ido com sombras prateadas e 

cabelos presos para cima por pequenos enfeites". 

lmagens: Algumas imagens do desfile mostrando algumas pes:as como, sandaJ.ias com tiras 

finas e saltos "plataforma", echarpes em material fluido e maleavel e brincos em piugentes 

prateados ou da cor da roupa. 

Perfil temario proveniente do discurso da estilista (e oriundo do elemento "estilo"): 

" ... mas urn toque de leveza e feminilidade eo que as mulheres procuram. .. ". 

Segmento Masculino 

Col~o de John Bartlett (Programa "Style") 

Influencias 

Discurso: 

(Elsa): "Sonhando em Cuba. Este e o tema de primavera para a coles:iio masculiua do 

designer novaiorquino John Bartlett. Ele pendura ventiladores de teto e veste camisas 

cubanas, chapeu de palha e se balans:a numa rede acima da passarela, durante o show". 

(John Bartlett): "Eu chamo meu desfile de 'dans:afmania de moda'. Homens bern vestidos, 

mostrando seus corpos e completamente a vontade e confonaveis, sem preocupas:iio". 

lmagem: Idem ao que e mencionado em discurso. 

422 



lnfluenciasfEstilo 

Discurso: 

(Elsa): "Por que voce e fascinado por Cuba?" 

(John Bartleet): "Eu nao sei ao certo. Existe todo um aparato militar em cuba e e urn pais 

militar mesmo. Entiio, eu me servi da ideia de roupas de veriio tropical com urn toque de 

campo militar nelas". 

Imagem: Manequim desfilando traje em estilo militar. 

Materiais 

Discurso: 

(John Bartlett): " ... rnuita Iii-stretch." (para os temos, somente). 

Imagem: encorpados nisticos; 

rnalharias; 

rnalharia de tric6; 

inovativos; 

co !antes (para os cal~oes de banho ). 

Cores 

Discurso: 

(Elsa): "E como sao os temos italianos, as cores?" 

(John Bartlett): "Muito marrom escuro, preto com branco ... Marrom, marinho, preto, caqui. 

Todas as cores masculinas". 

lmagem: terrosos: areia, castor e urna especie de caqui "sujo"/escuro; 

azulados: hortencia e hortencia claro; 

quente: arnarelo-cidmio; 

esverdeado: verde-azeitona claro; 

preto; 
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Estilo 

Dlscurso: 

branco. 

(Elsa): "Mas quao justas sao as roupas?" 

(John Bartlett): "Sao bastante coladas ao corpo. Os ternos sao retos e nao ba bolsos 

aparentes. As cal<;as sao retas e estreitas. Tambern temos algumas roupas, como cal<;as mais 

folgadas, com camisas justas. Urn pouco de propors;:io. Os cal~5es de banho sao colados ao 

corpo". 

(Elsa): "John Bartlett acredita que os homens devem estar tao confortiveis de trenos, 

quanto de jeans. Os ternos tern corte italiano ". 

(Bartlett): "Nos mudarnos muito de nossa produs;:io para a Italia porque a maioria dos 

nossos tecidos sao italianos. Eles fazem urn born trabalho. Entao, tudo e muito reto, setn 

muitos bolsos. Nos estamos rnostrando urn temo italiano, mas tambern umjeito americano. 

Umpouco de ambos". 

(Elsa): "Entao, os homens podem tanto usar jeans quanto temos?" 

(Bartlett): "Exato. Eu comecei urn pouco devagar com as roupas casuais, das sextas-feiras. 

Mas eu ja fiz as pazes com isso e agora tanto faz usar urn temo italiano ou urn jeans e uma 

camiseta". 

(Elsa): "0 que voce me diz dos cabelos e do jeito dos manequins?" 

(Bartlett): Eles tern urn jeito bern masculino, bern cuidado. Os cabelos sao urn pouco 

desarranjados. E urn tipo natural, como se tivessern acabado de acordar". 

Imagem: casual; 

casual riistico/miltar;esporte; 
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casual classico; 

clubbwear; 

minimalista. 

Acess6rios 

Discurso: 

nao h:i. 

Imagem: sapatos fechados, co loridos, com frisos contrastantes, gargantilhas e pulseiras de 

couro e uma gravata. 

Perfil temario proveniente do discurso do estilista (e oriundo do elemento "estilo"): 

"Eles tern umjeito bern masculino, bern cuidado". 
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Sobre a Didatica dos 4 Elementos 

Considerando que todas as col~oes apresentadas pelos programas "86-60-86" e 

"Style" foram dirigidas ao "pret-a-porter", e necessario compreender que o que nos foi 

oferecido, atraves dos desfiles, foi apenas uma "amostra" de um universo originalmente 

composto de 50 a 70 trajes. 

Dessa forma, entao, se faz necessano aos programas considerar somente alguns 

trechos e aspectos dos desfiles - que, originalmente, deve durar aproximadamente 40 

minutos- (e mesmo porque, segundo Arlindo Machado, " ... no video ou na televisao nao e 

necessaria - nem e possivel - qualquer manipulac;ao para que o tempo do material 

significante coincida como tempo do evento .. .''217
), os quais por sua vez, sao submissos as 

tecnicas de edic;lio e a propria 16gica de seus produtores/programadores que delimitam, nao 

s6 urn pariimetro para a captac;lio de imagens e dados discursivos (entrevistas e coleta de 

informac;oes ), mas tambem toda a linha de raciocinio de suas apresentac;oes. 

Mediante tais variaveis, portanto, e compreensivel que o que vemos e ouvimos seja 

urn produto mutilado em entendimento pelo meio que o origina e o distribui. No entanto, a 

16gica de correspondencia entre discursos e imagens (a qual chamamos de "sincronica"), 

quando inerentes a, tambem, 16gica dos programas e a conduc;lio destes pelas 

apresentadoras, parece, agravar ainda mais o fat or de "mutilac;lio" das informac;oes 

oferecidas sobre as tendencias de moda. 

Primeiramente, o conceito de tendencias de moda, apresentado entre uma formula 

de informac;oes voltadas para o entretenimento (com reportagens diversas e uma abordagem 

superficial da colec;oes dos estilistas), desestabiliza-se atraves das veias perifericas que se 

cruzam ao eixo do assunto "moda", nao permitindo, assim, toma-lo e assimila-lo j:i, 

arnparado em urn possivel prop6sito ou significado. Sendo assim, os 4 elementos principais 

de constru<;ao do vestu:irio sao introduzidos, nao s6 entre reportagens que se adaptam 

(forc;osamente) a tetu:itica "moda" (eo que poderfamos atribuir- tal como Roland Barthes

urn status de "fait divers" da moda) mas, sobretudo, dentro de uma rotina 

discursivalimagetica que - a respeito das colec;oes - se verifica impotente em dizer aquilo a 

que veio dizer, nao ituportando, portanto (aos programas), se o que falam esta sendo bern 

217 
Machado, Ar!indo, A Arte ... , p. 70. 
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comentado e representado visualmente ou se esta proporcionando, verdadeiramente, urn 

entendimento claro sobre o que esta sendo demonstrado. 

Nesse sentido, experienciamos na apresentaS'3o das cole\{6es veiculadas nos dois 

programas, nao s6 uma insatisfat6ria correspondencia entre discurso e imagem (nao 

demonstrando em imagens aquilo que realmente comentavam) e o que, certamente, dentro 

deste contexto de tendencias de moda, poderia ser conduzido de maneira mais organizada, 

(contribuindo para urn melhor entendimento sobre elas), mas uma correspondencia que se 

verificou apenas "ilustrativa", remetendo aos aspectos gerais dos desfiles (o que, 

tecnicamente, chamamos em nossas "descri~es sincronicas" de "imagens padronizadas" e 

o que Umberto Eco, entende como "tempos mottos", aqueles momentos em " ... que nada 

acontece no sentido natrativo tradicionaL. "218
) e, ainda, uma correspondencia equivocada, 

nao demonstrando, muitas vezes, a verdade sobre o que se falava (difundindo, assim, a 

ignorancia e nao a inforrnaS'3o). 

Isso verificamos, por exemplo, no discurso de Elsa Klensch sobre os materiais 

"super leves" usados pela estilista Anna Molinari, em que a imagem remeteu a uma 

tipologia de tecido totalmente diferente, ou ainda, toda a explica~o discursiva de John 

Bartlett sobre o estilo usado em sua coleS'3o masculina, etc. 

Mas, por outro lado, tamoom tivemos uma explicayao - algumas vezes - competente 

no que se referiu a delinear os contomos mais evidentes daquilo que se tratava, como os 

colares de Anna Molinari, o toque militar dado a coleS'3o de John Bartlett e as estarnpas 

(em estilo naif> aplicadas aos trajes de Castalebajac. No entanto, apesar dessas amostras 

mais esclarecedoras sobre tendencias, somarem-se a algumas outras, sao quantitativamente 

pouco signi.ficativas diante do tratarnento superficial conferido ao montante dos discursos e 

imagens empreendidos sobre os 4 elementos, o que, por sua vez, pareceu funcionar mais 

como urn mecanisrno estrategico de refor\{o ao discurso (portanto, redundante a e!e) que, a 

de proporcionar uma explicayao plausivel sobre as tendencias de moda. 

E dessa forma que, entao, fomos levados a conhecer (pelas apresentadoras) 

deterrninados aspectos de alguns dos elementos que construfram os trajes nos desfiles. No 

caso, os mais relevantes foram as novas forrnas de modelagem (ajustes, comprimentos, 

detalhes, etc.) e a utilizaS'iio dos trajes (a partir das combinay5es das peyas e seus 

218 
Eco, Umberto, A Obra Aberta, Sao Paulo, Perspectiva, 1971, p.193. 
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acess6rios) intrinsecos ao elemento "estilo", muito discutidos nos discursos das 

apresentadoras e estilistas, e muito privilegiados pelo proprio sistema de "padroniza~o" de 

imagens (identificado na rotina dos programas, atraves de uma 

mesma tecnica de enquadramentos e efeitos de dlmera219
). E, talvez, ainda, contemplando 

uma exposi~o mais "apurada", os elementos "cores" e algumas das possiveis "influencias" 

que guiaram as crias:oes dos estilistas, ambos discutidos em discursos (igualmente por 

apresentadoras e estilistas) e privilegiados imageticamente (pelo con junto dos trajes vistas e 

algumas poucas imagens mais detalhadas). No entanto, sabre materiais, estampas e 

padronagens, muito pouco ou nada se falou ou se viu. 0 que vern a comprovar o sentido 

das informas:oes sabre determinados aspectos do vestuario, os quais devem ser facilmente 

identificaveis como moda (no caso dos elementos "estilo e cores") e, ainda, justificar o 

perfil criativo dos estilistas (atraves do elemento influencias/inspiras:oes), portanto, 

demonstrando total poder dos estilistas sabre a concep~ dos trajes e destes enquanto 

marca ou griffe. 

Mas, se tanto o "86-60-86", como o "Style", na demonstra~o de suas tendencias de 

moda, valorizaram em discursos e imagens informay(ies estrategicas sobre o vestuano 

(fazendo, portanto, que o telespectador assimilasse melhor alguns elementos em detrimento 

de outros), urn outro aspecto, niio menos importante, apoiou tal valoriza~o. Polarizou-se 

algumas vezes sabre o discurso, a intens:ao de- atraves do que se estava sendo dito - dirigir 

o olhar do telespectador sabre determinados aspectos dos trajes, que por sna vez, estavam 

sendo mostrados, niio em detalhes, mas em seu cotijunto. De forma mais tecnica (e ja 

anteriormente detalhada em nossa nota de rodape), em enquadramentos e movimentos de 

cfu:nera ("panoramicas"/zoom out/zoom in) que partiam de urn ponto fum (aberto ou 

fechado) para outro. Assim, urn vetor referendal (o discurso) teve a fun~o de indicar a 

forma com que se deveria "ler" a prescri~o estetica que estava sendo oferecida em imagens 

219 
Apesar de ja temtos inserido uma nota elucidativa sobre essa questao tecnica, nos ressaltamos que na 

tecnica de captaJ;ii.o de imagens dos desfiles, em ambos os programas, muito se utilizou o recurso de fixa<;:iio 

da camera em urn ponto, no caso urn "Plano de Detalhe" (a partir dos pes, calcanhares ou mesmo a partir de 

urn "Primeiro Plano": enquadrando ombros e ~) e urna panoriimica descritiva de baixo para cima e vice

versa, ou ambas rapidamente (recurso mitito utilizado pelo programa "Style"), ou enquadramentos em "Pianos 

Memos" ou mais "Gerais", onde podemos vera pessoa por inteiro ou urn conjunto maior delas, adicionando

se efeitos de "Zoom in" ( aproxima<;:iio do ponto, atraves da lente da camera) ou se a partir de urn angulo mais 

fechado, como urn "Plano Americano" (pelos joelhos) ou "Meio Primeiro Plano" (a partir da cintura) urn 

"Zoom auf' (afastamento do ponto, atraves da lente da camera). 
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olio descritivas (ou seja, menos informacionais) e sim conjunturais (mais ilustrativas). Urn 

didatica, sem duvida, empreendida com extrema efi.ciencia para estabelecer urn elo, olio s6 

a narrativa dos programas (ligando a dinamica discursiva as outras tecni.cas imageticas) mas 

entre imagem e publico, ja totalmente absorvido pelo poder daquilo que estava sendo 

demonstrado visualmente. 

Em ambos os programas, portanto, vimos ser empreendida uma didatica para a 

difuslio de suas tendencias de moda (os quatro elementos) estruturando as informa,.Oes em 

tres tipos de "formatos" discursivos e imageticos: 

-uma explicayao que representou com imagens "descritivas" (informacionaisldenotativas) 

aquilo que estava sendo comentado em discurso; 

-uma explica~ao que representou com imagens "conjunturais" (ilustrativas/conotativas) o 

que estava sendo cornentado em discurso; 

-uma explicayao equivocada que representou com imagens erradas (tanto descritivas como 

conjunturais), o que estava sendo comentado em discurso. 

Os mecanismos utilizados foram, na maioria das vezes, as imagens chamadas por 

nos de "padronizadas" (os "tempos mortos") e, tambem, a condu~o do discurso sobre 

essas. 

Podemos dizer, entao, que tivemos sobre o conteudo manifesto de discursos e 

imagens das coley5es, uma movimentayao pedag6gica atuando de forma latente, atraves de 

uma prescriyao estetica (resultado da cogni~o e percepyao dos trajes oferecidos nos 

des files), oferecida por apresentadoras e estilistas e pela condu~o e articulayao de 

determinados dados sobre essa prescriyao que, por sua vez, sao inerentes ao proprio sistema 

que as arnpara: a cultura de massa. 

Na verdade, as tendencias (os 4 elementos) se inserem em uma 16gica televisiva, a 

qual Edgar Morin cbamou de "concentrayao tecni.co-burocratica .. .'m0
. Aquela que " ... pesa 

universalmente sobre a produyao cultural de massa. Donde a tendencia a despersonalizayao 

da criayao, a predominancia da organizayao racional de produ~o (tecnica, comercial, 

220 
Morin, Edgar, Cultura de Massas no Secuk> XX: 0 Espfrito do Tempo, (traduyao de Maura Ribeiro 

Sardinha), Rio de Janeiro, Forense-Universitiria, 1990, p. 25. 

429 



politica) sobre a inven¢io, a desintegra¢io do poder cultural"221
. Uma estrutura que, por 

essencia, e burocratizada e padronizada, mas que - ainda conforme o mesmo autor - , deve 

buscar urn sentido de "originalidade" as suas produs:Oes culturais. 0 que vimos, por sua 

vez, como sendo parte da propria dinfunica uarrativa (do conteudo de discursos e imagens), 

prevista para cada prograrna e, sobretudo, pela temiitica de novidade de seus assuntos: os 

v3rios aspectos de obsolescencia da moda. 

A missao dos prograrnas de moda- no que se refere a sua mensagem -, aparece 

como sendo a de contar, dentro de sua estrutura "padrao/inova¢io", tudo aquilo que pode 

ser decodificado e entendido como moda e seuas tendencias, o que demanda, para toruar 

essa tarefa assimilavel ao publico de massa, embora ja "segmentado" pelo ambiente das 

"TV por assinatura", a busca por urn ideal comum: "Sincretismo e a palavra mais apta para 

traduzir a tendencia a homogeneizar sob urn denominador comum a diversidade de 

contelidos'm2
. Homogeneiza¢io que, por sua vez, se nivela pelo lado rnais banal da 

inforrnas;ao. 

Dentro desse contexte, entao, pouco importa aos prograrnas o comprometimento 

com a realidade a qual representam, uma vez que seu unico objetivo e a dernonstra¢io 

dessa realidade atraves da 6tica televisiva. Aquela que se organiza na estrutura mencionada 

(a cultura de massa) por intermedio do nosso proprio imaginario e que por princfpio, reside 

na constru¢io de estere6tipos, modelos e ideais humanos, como a juventude, a beleza, 

sucesso, etc. e que se verifica como urn de seus instrumentos rnais poderosos, urna vez que 

"movimenta esse duplo movimento do imagin3rio arremedando o real e do real pegando as 

cores do imagin3rio". 223 

Talvez, entao, seja por isso mesmo que nos deixamos tragar pela rnagica iconoclasta 

que a TV faz com a realidade que documenta, na medida em que capta e a reconstr6i 

segundo aquilo que nos seduz, refletindo (sem dlivida, com rnaior efi.ciencia que as outras 

midias) atraves das imagens de moda (e seus "tempos mottos") aquilo que desejarfamos ser 

outer. 

N6s encerramos, portanto, os capftulos IV e V com urn entendirnento melhor sobre 

o conteudo latente dos prograrnas de moda e suas tendencias, o qual. no entanto, s6 foi 

221 
Idem, ibidem. 

m Ibid. pp. 35-36. 
223 

Ibid., p. 37. 
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possivel compreender atraves de descriy6es detalhadas sobre aquilo que nos foi oferecido 

em seu conteiido manifesto. 

Urna longa viagem que vern, agora, conspirar para refletirmos sobre o processo de 

construyao e, porque niio dizer, de desconstruyao da moda, urna vez que nesta Parte II 

(com os capitulos IV e V), acompanhamos a transfigurayao da realidade que a originou. 
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Conclusio 
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As primeira e segunda partes dessa dissertas;ao puderam demonstrar a organizas;ao 

necessaria para a veiculas;ao de urn consenso relativo as tendencias de moda. Como visto, e 

impossivel falar sobre elas sem se abordar - no parfu:uetro comercial!industrial - pelo 

menos, os seus 4 elementos basicos: as influencias/inspira~es, cores, materiais ( e 

padronagens) e estilos. No campo televisivo, no entanto, a 16gica para tal veiculas;ao se 

revela presente de forma urn pouco mais apurada nos elementos 

"influencias/inspiraoroes", "cores" e, sobretudo, "estilo", ficando os materiais (e suas 

padronagens) restritas a informaoroes ( discursivas, no caso) pouco animadoras. 

E importante ressaltar, porem, que para que pudessemos detectar os 4 elementos, foi 

necessario, antes de tudo, empreendermos uma metodologia que viesse facilitar as 

orienta-roes (explicaoroes) oferecidas pelos respectivos campos. Pois, como haveriamos de 

analisar as tendencias sem, ao menos, compreender o significado de cada urn de seus 

elementos, a principio, dentro do contexto temario do ambiente comercial!industrial e, 

depois, o televisivo? E necessario perceber, entiio, que foi somente atraves do deslocamento 

desses elementos de seus suportes (no caso, os cat:ilogos e palestra e os prograrnas de 

moda), que pudemos oferecer ao leitor a possivel interpretas;ao dos dados oferecidos, ja a 

partir de nossas discussoes (na Parte I) e descrioroes (Parte IT) e sem o quaL nao poderiamos 

realizar qualquer anlilise de tendencias. Foi atraves de tal interpretas;ao, tambem, que o 

leitor veio a conhecer - no parfu:netro comercial!industrial - o que sao e as imimeras 

utiliza,.Oes e possibilidades de explorar urn determinado estilo, bern como as cores, 

materiais, estampas e padronagens que o compoem ou mesmo, que se comungam com 

outros. Tambem possivel foi entender de onde se derivam todas essas constru~es, no caso 

as influencias/inspira,.Oes. Os ambientes que situam os temas das tendencias e sobre os 

quais ( ainda nesse campo) delinearuos perfis temlirios. 

Ja no outro campo, o televisivo, ja com a "experiencia" de como sao e funcionam os 

4 elementos, foi possivel percebe-los melhor dentro de urn outro contexto, apesar de serem 

articulados pelo meio que os situou, gerando outros tipos de informaoroes e, portanto, sendo 

entendidos de diferentes maneiras. Para explicitar tal ocorrencia, portanto, e que 

empreendemos as descrioroes ditas "discursivas", "irnageticas" e "sincronicas". 

Assim, a analise das tendencias de moda primaveralverao 97, inicialmente, 

objetivaram chegar as prescrioroes esteticas derivadas desses elementos, apontadas pelos 
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respectivos campos escolhidos (comercialfmdustrial e televisivo) que as conceberam, 

administraram e as divulgaram (buscando uma possivel intersecs;ao entre ambas) para, 

depois, entendermos como se deram as explicas;oes das tendencias nesses mesmos campos. 

Dessa forma, importa-nos agora, verificarmos a existencia ( ou niio) e a forma da 

as:iio comercial/industrial sobre a crias:iio dos trajes dos estilistas, assistidos nos prograrnas 

de moda selecionados, e confrontarmos suas respectivas prescris;oes esteticas acolhidas nos 

suportes de cada campo (a interescs:ao acima mencionada entre as prescris;oes esteticas 

destes campos). 

Para tanto, vamos partir da discussiio sobre o elemento "influencias/inspiras;oes", 

observadas nas crias;oes dos estilistas (portanto, oriundas do ambiente "TV") e que seriio 

confrontadas com as sugestoes encontradas nos temas das empresas estudadas. 0 mesmo 

faremos com os outros elementos das tendencias de moda, cores, rnateriais ( e suas 

padronagens) e estilos. Ressaltamos, no entanto, que nesta "confrontas:iio", vamos 

estabelecer as relas;oes comuns entre os elementos encontrados em ambos os casos, apenas 

os indicando e niio descrevendo-os detalhadamente. Para isso, no entanto, o leitor podera 

recorrer as devidas aniilises ja efetuadas (em ambos os casos e em suas respectivas partes) 

e, no que diz respeito, especificamente ao elemento "cores" encontrado no parfunetro das 

coles;oes dos estilistas, podera encontrar a exata correspondencia ( ou niio) com aquelas 

sugeridas pelas empresas em suas cartelas e imagens dos ternas. 

N6s pudemos observar, entiio, que as influencias/inspiras;oes quando mencionadas 

nas coles;oes dos quatro estilistas abordados (tanto em discursos, quanto em imagens) niio 

encontraram qualquer eco com as sugestoes das empresas oferecidas sobre esse mesmo 

elemento. Pelo menos, no que diz respeito as "intens;oes" (inspiras;oes, referencias) que 

implicaram na crias:iio das coles;oes, pois cada estilista as expressou, ou atraves de seu 

universo pessoal (como no caso de Castelbajac, com a inspiras:iio vinda da cidade Paris, sua 

esposa Tasha e a arte naif; tambem a de John Bartelett, com sua fascinas:iio por Cuba e 

ainda Anna Molinari, com o clima de "final de seculo" e a retrospectiva da moda, para 

compor os rnateriais de seus trajes e as j6ias antigas, para pensar em seus colares), ou da 

propria 16gica comercial que deve conduzir os neg6cios de suas marcas (como no caso de 

Linda Allary, que deve respeitar o estilo que comanda as roupas e o perfil da griffe ''Ellen 

Tracy"). 
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No entanto, ao consideramos os respectivos "perfis tem3r:ios" de ambos os campos 

delineados por nos ( os das empresas, delineados a partir do ambiente e as 

influenciasfmspira~oes que projetaram os temas e os das cole~oes do vestuario, ja oriundos 

do elemento "estilo"), podemos dizer que houve - sim - urn consenso entre os ideais 

esteticos de estilistas e empresas. 

No que diz respeito as col~oes dos estilistas, encontramos no segmento masculino 

trabalhado por John Bartlett, um perfil masculo e viril (portanto mais nistico) que foi 

observado pela modelagem das roupas desfiladas (justas e cavadas), formas de uso, 

acessorios e atributos ffsicos do manequins mas, tambem, elegante e formal (portanto, mais 

polido ), verificado por sua vez, na variedade de temos. Tambem pudemos ver nas cole~es 

femininas tres diferentes maneiras de "enxergarmos" um perfil extrernamente feminino: 

atraves do "romantismo" e "pos-minimalismo" de Anna Molinari ("A feminilidade esti 

viva e de volta. A dir~ao e p6s-minimalista e muito romantica"); atraves da "feminilidade 

desportiva" de Castelbajac ("Ha uma evolu~o concentrada na feminilidade. Tentei criar 

uma feminilidade desportiva ... ") e, ainda, do "esporte-classico" de Linda Allary ("A 

col~ao tern rnuito do esporte classico, mas urn toque de leveza e feminilidade e o que as 

mulheres procuram quando querern usar uma roupa bern cortada"). Todos os tres estilistas, 

a sua maneira, tentando compor (igualmente a John Bartelett, atraves da modelagem das 

pe~, acess6rios e atributos ffsicos de manequins) urn perfil, o mais proximo possivel 

(conforme o entendimento e a criatividade de cada um), de uma mulher ultra feminina. 

Quando, entao, buscamos nos temas das empresas as possiveis fontes para entender 

o raciocinio tao conveniente dos estilistas (que resultou nos perfis tem3r:ios de suas 

cole~oes), nos deparamos, especificamente, com os temas "Cultures" (do "Bureau 

Promostyl"), "Volta a Burguesia" (da "Ciba"/segmento feminino), "Cena", "Sa!ao" e 

"Sahara" (todos os tres tambem da "Ciba", so que dirigido ao segmento masculino), em que 

os ambientes que situaram suas influencias/inspira~s, rerneteram a situa~oes sociais e 

alguns de seus estilos de vida (o que veremos mais detalhadamente em seguida). Ou seja, 

remeteram, principalmente, a alguns ambientes cultivados em detertninados periodos 

historicos e onde, conseqiientemente, cada qual, homem e mulher, tinham papeis muito 

bern definidos. 
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Mas, se atraves dos "perfis temiirios" encontrados nas cole~6es dos estilistas (por 

interrnedio do elemento "estilo"), pudemos detectar uma rela~iio entre estes e aqueles 

apontados pelas empresas (oriundos, porem, do elemento "influencias/inspira~oes"), nos, 

entiio, vamos prosseguir com esse raciocfnio a partir da propria concep~o do estilo 

promovido pelos primeiros, colocando em releviincia, inicialmente, a cole~o rnasculina de 

John Bartelett e, depois, as femininas de Castelbajc, Anna Molinari e Linda Allary. 

Assim, vimos que Bartlett trabalhou em sua col~o urna modelagem ajustada, 

proveniente do estilo "clubbwear", o qual foi evidenciado, sobretudo, no terna "fcones" do 

"Promo sty!". Porem, para a constru~o dos temos e algumas outras pe~, observamos que 

a modelagem definiu forrnas urn pouco rnais amplas. Mas, o que vale ressaltar, e que 

Bartellet trabalhou em sua cole~o urn estilo casual, que pudesse ser entendido ( e dirigido) 

para vanos segmentos de mercado. Ou seja, ele estendeu - ao m:iximo - urn estilo a vanos 

tipos de gostos do consumidor. Todos, alias, abordados de diferentes formas (e intensidade) 

por tres, dos quatro temas da "Ciba", para o segmento masculino. 

No terna "Saliio" da empresa, vimos em seu discurso temano, o "renascimento da 

eterna elegiincia" ser deflagrado atraves do "retorno daquela elegiincia formal" proposta 

(segundo o terna) pelo uso dos temos e os quais, por sua vez, se demonstrararn "como urna 

roupa discreta, mas muito elegante". Outro aspecto ressaltado no "Saliio", foi o 

direcionamento dado aos materiais e cores preferidos para a constru~o deste tipo de roupa, 

no caso, tecidos voltados para o conforto, o bem-estar e a praticidade ( e que, confortne o 

tema, podiam ser encontrados em "atuais e inovativos materiais") e cores "naturalmente 

sobrias". Exatamente como encontramos no estilo "casual-classico" dos temos construidos 

por Bartelett, que niio dispensou o corte cl:issico ( e formal) italiano para a sua modelagem; 

a "Iii stretch" (urn tecido entendido como encorpado e nistico mas, tamoom inovativo e, 

certamente mais confort:ivel) e as cores, consideradas por ele como "rnasculinas": "marrom 

escuro, preto com branco, marrom, marinho, preto, caqui". Ou seja, com exce~o da forte 

combina~iio de preto com branco, ele usou todas as cores discretas. Mas o estilista tamoom 

temperou com urn toque de modernidade a constru~o de seus temos, atraves de urna 

modelagem mais contida e de detalhes como os das lapelas estreitfssimas e o comprimento, 

curto, das cal~s. Aspectos que podem conferir uma certa ousadia aqueles que os vestem, o 

que, sem duvida, foi muito evidenciado atraves das influencias do terna "Cena" (tamoom da 
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"Ciba"/segmento masculino), mais especificamente, no discurso elaborado sobre os 

"trailblazers" e a "egocentrica atitude de nossa sociedade" ( caracterizando, portanto, urn 

homem mais vaidoso e preocupado em ser o primeiro, incomum que os dernais). 

Porem, ao nos reportamos ao "Sahara" (o outro terna da "Ciba"/segmento 

rnasculino ), vimos que o discttrso ternario demonstrou a ambigiiidade da moda masculina; 

aquela que se voltava para uma "roupa elegante" e outra para o "look casual, simples e a 

vontade". No entanto, ao discutirmos este tema (na Parte I, Capitulo III), entendemos que, 

na complexidade de seu discurso, o "Sahara" acabou por dirigir-se a forrnata~o de urn 

estilo rnais casual, influenciado, por sua vez, pela virilidade do "homem de Marlboro", que 

dominava urn ambiente in6spito. Bern, o "dualismo da moda" (como o tema colocou em 

seu discttrso) parece ter sido interpretado tambem por Bartlett (supostamente afirmando, e 

claro) em sua cole~o, uma vez que trabalhou ambos os estilos e os adaptou a proposta do 

"casualwear". Como vimos, em seus temos e, tambem, nas roupas causais rnais esportivas: 

camisas, camisetas cavadas e blusas combinadas com cal~s "esporte" (como por exemplo 

as "jeans"). Para esta Ultima tipologia de traje, entao, o estilo casual respeitou o "casual

esportivo" e, ainda, o "casual-rustico" e "militar", tendo em vista o "estilo militar" 

mencionado por ele (e visivel em urn de seus trajes desfilados) e, porque nao dizer, do 

proprio estilo dos manequins que encamaram urn look masculo, viril, natural Semelhante 

(talvez) ao "homem de Marlboro". Quanto aos rnatetiais e cores utilizados por ele para 

compor este estilo em sua cole<;ao, respectivamente, os encorpados rusticos e colantes, e os 

"marrons empoeirados", "naturais verde-olivas", "gamas de caqui e verde-oliva ... ", da 

mesrna forma, foram requeridos pelo terna "Sahara" (uma vez que encontramos tais garnas 

de cores e materiais sugeridos no discurso ternario e seu respectivo painel de tendencias, 

alem da cartela de cores). 

Para as padronagens, foi interessante descobrir que o direcionamento dado pelo 

terna "Sal1lo", quando sugeriu "arrojados designs e proeminentes listras" para, ainda, serem 

trabalhadas em cores fortes e no estilo clubber ("As cores fortes sao raras e, se elas se 

caracterizassem por isso, viriam no estilo club, em arrojados designs e proeminentes 

listras"), p6de tambem ser observado em alguns dos trajes deste estilista. Na verdade, as 

unicas estarnpas (padronagens) apresentadas em imagens (pois sobre isso, em discttrso, 

nada se falou), urna em estilo "zigue-zague" e outra em listras. Ambas em tons de branco e 

439 



preto (urna combina~o visualmente muito forte), aplicadas em blusas no estilo clubbwear 

e, sem duvida, com design arrojado e proeminente, devido a grossura dos tracrados. Todos 

muito cbarnativos. 

Tambem verificamos na col~o de Bartelett, uma padronagem discretamente 

quadriculada em tom-sobre-tom marrom na constru~o textil de uma calera, outra sugestao 

oferecida, ainda, por este mesmo tema ("Salao") em seu discurso: " ... discretas misturas de 

tom-sobre-tom, com desenhos minis ou macros predominando". Caracteristica que se 

encontra nao s6 em estamparias mas, principalmente, na constru~o textil de urn tecido 

(como, alias, o terna "Salao" mencionou em seus materiais, atraves dos granittes e 

monocromicos ). 

Mas, outros aspectos mais especfficos da col~o deste estilista, puderam tambem 

ser encontrados em urn outro tema. Devemos, entao, retornar ao "Promostyl" e, agora, ao 

tema "Cultures", onde encontramos as sugestoes oferecidas ao segmento masculino sobre o 

estilo "minirnalista", "os tricos ... rusticos, tipo feito a mao", o look "naturale sofisticado 

com contraste" e a leve referencia "retro", este ultimo, evidenciado, no entanto, mais em 

suas irnagens, que no discurso terruirio ( embora tambem tenha sido mencionado) e, 

tamoom, nos grupos emergentes que ampararam as influencias deste tema. 

Detalhes amplamente aplicados nos trajes de Bartelett e que foram vistos no estilo 

Iimpo (sem detalhes) dos temos, camisas, blusas e caicras; nas camisetas cavadas, tecidas 

em trico rlistico; no contraste entre os cJassicos temos ("sofisticados") e os trajes mais 

descontraidos e despojados (que puderam evidenciar rnais o estilo "natural" e o "retro", 

atraves dos cais:oes de banho em estilo anos 60, respectivamente). 

A unica sugestao niio encontrada em qualquer urn dos temas dirigidos para os 

homens, foi a exploras:ao da sensualidade masculina, exacerbada pelos trajes e manequins 

desfilados na coleyao de J. Bartelett. Urna o~o que fez demonstrar o ponto de vista do 

estilista: aquele que enxerga e cultna os atributos do homem. 

N6s entendemos, entao, que uma certa "transferencia" de ideias p5de ser 

estabelecida entre os conceitos esteticos propagados pelo parfu:netro comercial!industrial e 

as opyaes de constru~o dos trajes deste estilista. Privilegio que, no entanto, nao se 

restringiu apenas a John Bartelett, pois o mesmo p5de ser verificado com as coleyaes 

femininas. 
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A coleyao de Anna Molinari, por exemplo, optou por urn estilo retr6 (enfocando 

especialmente as decadas de 20 e 50/60), mas tambem minimalista (isto e, "p6s

minimalista"), romantico, muito feminine e sutilmente sensual Tais aspectos, 

acompanhamos em nossas descri~oes (discursivas, imageticas e "sincr6nicas"), atraves dos 

trajes que apresentaram detalhes em sua constru<;:ao, como os comprimentos (quase toda a 

maioria deles abaixo dos joelhos ou "pelas canelas"), os acess6rios usados (colares com 

aparencia "antiga", alguns usados com duas voltas no pesco~o, portanto, remetendo a 

decada de 20) e a larga utiliza~ao de rnateriais rendados, transparentes, fluidos e floridos, 

sem muita ostenta<;:ao, portanto, mais s6brios que luxuosos (como por exemplo, carregados 

de adomos e aplica~oes). Caracteristicas que, por sua vez, foram muito bern trabalhadas 

pelo tema "Cultures" do "Promostyl", onde exacerbou-se a feminilidade e o romantismo 

dos anos 20 (alem, e clare, de outras decadas abordadas, no entanto, com intensidade 

diferente ), juntarnente com outros aspectos esteticos sobre rnateriais, estampas e cores. No 

caso, lembramos o discurso temiiri.o do "Cultures" que ressaltou a "necessidade de revelar o 

aspecto retrograde dos tecidos (trabalhado por Molinari e observado em seu discurso sobre 

as inf!uencias/inspiray5es que guiaram a escolha de seus rnateriais), o "espfrito de langerie, 

transparencias", "fluidez" (vista nos trajes de quase todos os rnateriais usados pela estilista), 

as "flores gigantescas ate muito pequenas, !eves e doces ... " (que compuseram grande parte 

das estampas e padr5es - rendados - dos seus tecidos), os " ... acrescimos preciosos de 

costura", como " ... flores camufladas" (vista, porem, tirnidamente em forma de rosa e 

aplicada sobre o barrado de urn dos vestidos desfilados) e as "rendas ... " ( apreciadas, 

sobretudo na tipologia do material escolhido para comporem varios de seus vestidos). 

Tambem lembramos algumas das cores sugeridas por este tema, como o "ouro" e as "garnas 

de bege e rosas", que puderam ser vistas em imagens na col~ao de Molinari (no caso, as 

"gamas de bege" remetendo a familia de cores terrosas, trabalhadas por ela e onde 

inclufrnos os tons de beges mais escurecidos ate tons mais escuros de terra vistos no desfile, 

e as de "rosas", as familias de "cores quentes", sobretudo, a cor ffiscia, vista em alguns de 

seus vestidos). No entanto, para esse elemento especffico - as cores - (discutidos nos 

discursos, tanto de Anna Molinari como da apresentadora: "o c:tassico vermelho, azul e 

branco", "as cores femininas ... tons de li:tas, violeta e vinho, rnlirmore; tambem azul-clare e 

verde ... ", " ... marrom-terra e preto ... "), podemos remeter, alem do temas "Cultures" (onde 

441 



encontramos as "cores quentes" par ela mencionadas), aos temas de outras empresas, como 

o "Volta a Burguesia" ("Ciba"/segmento feminino), onde foi sugerido urn contrapanto entre 

tons pasteis e escuros (preto!branco, carvaolbege), nos azulados e violaceos do terna "Entre 

a Agua e o Ceu" ("Ciba"/segmento feminino), esverdeados do "Cultura Negra" 

("Promostyl") ou, ainda, ao terna "Espumante" ("Du Pont"), alem, e claro de encontrarmos 

algumas delas na cartelas de cores das empresas. 

Por outro !ado, nao encontramos nos ternas mencionados o conceito especifico de 

"p6s-minirnalismo" mencionado pela estilista no discurso de sua coles:ao, salvo, porem, se 

consideramos o termo "minimalista", encontrado nos temas "Entre a Agua e o Ceu" e 

"Espumante". No entanto, e importante lembrar que tais ternas (cujo elemento 

influencias/inspiras:oes remete aos ideais de honestidade social e a urn ambiente ludico e 

etereo, respectivamente) nao asseguram totalmente a ideia conceitual da col~o da 

estilista, ruais voltada a urn perfil temario retr6grado, altamente romantico e feminino (que, 

como j:i dissemos, e oriundo mais do elemento estilo). Urn perfil que, por sua vez, pede ser 

estendido - ainda - a col~o de Linda Allary, urna vez que em seu "esporte-classico", 

vimos recair sobre seus trajes aspectos que privilegiaram os estilos "minirnalista" e "retr6". 

Essa estilista, tambem, tal como Anna Molinari quis colocar em evidencia em seu discurso 

a feminilidade da mulher, s6 que atraves de detalhes de constru~o dos blazers e de alguns 

vestidos e con juntos ruais classicos (portanto, ruais voltados para noite ). Nesse sentido, os 

rnateriais preferidos foram os fluidos, transparentes e rnale:iveis, os encorpados luxuosos e 

rnsticos e os colantes, sendo que as sedas tiveram especial men~o no discurso da estilista. 

Para as estampas, igualmente a Anna Molinari, optou-se pelas estampas florais, 

mencionadas, por sua vez, no terua "Cultures". As cores evidenciaram (tanto em discurso 

como em imagem), nao so os tons pasteis e claros (areia, marfim-claro, cinza-claro, 

branco ),mas tambem os ruais escuros (vermelho, grafite, preto, indigo, azul, azul-rnarinho, 

escarlate, ger§nio). Novamente, portanto, remetemos os elementos "estilo", "rnateriais" (e 

suas padronagens) trabalhados par Allary aos temas anteriormente mencionados (e 

relacionados com Anua Molinari) "Cultures" e, especialmente, o elemento "cores", tambem 

aos ternas "Volta a Burguesia", "Espumante" e, ainda, "Polido" e "Suculento" ("DuPont"), 

incluindo algumas das cores nas cartelas das empresas. Allary, porem, utilizou muito a cor 

prata (que ela chamou de metalizados), a qual nao foi sugerida por qualquer terua. 
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Mas, no que diz respeito ao estilo, da mesma forma que na coles;ao de Anna 

Molinari, nao encontramos o minimalismo trabalbado por Allary nos ternas mencionados, 

salvo somente o "Suculento" ("DuPont") eo "Entre a Agua eo Ceu" (da "Ciba"/segmento 

feminino) se os considerarmos fora do contexto conceitual de suas respectivas influencias. 

No entanto, para algumas das p~s de roupas vistas (em imagens) na coles;ao de Linda 

Allary, as pantalonas e as tUnicas mais c!assicas, pudemos encontrar uma men~o exata 

sobre isso no discurso sobre estilo do tema "Fibroso" ("DuPont"). 

Ja na cole~o de Castelbajac, tarnbem observamos a feminilidade ser colocada 

atraves do que o estilista chamou de "modelos desportivos ... para o fun de tarde". Na 

verdade, modelos que poderiarn ser definidos mais como casuais que esportivos, devido a 

simplicidade minimalista da maioria das construs:oes de seus trajes. Entretanto, alguns 

detalhes de camisas e casacos (como as golas, por exernplo), puderam remeter muito bern 

ao conceito dos trajes "esportes" (diferentes, contudo, daqueles essencialmente voltados a 

pratica esportiva). Nestes, porem, niio encontrarnos um tema que pudesse atender 

especificamente a variedade de sugest6es e misturas de seus trajes, salvo e claro, o ja 

mencionado "Entre a Agua eo Ceu" (onde se exp6e o minimalismo). Por outro lado, o 

estilista trabalhou as formas mais classicas ( oriundas de um estilo comumente encontrado 

na alta-costura, com corpete justo e saia volumosa) para os vestidos de noite e de noiva. 

Esses, por sua vez, foram sugeridos por dois temas da "DuPont", "Polido" e "Suculento", 

sendo que o primeiro tema, encontramos tanto em imagem, quanto em discurso, aspectos 

que recairam sobre o estilo dos trajes como o volume sugerido a saia dos vestidos ( e iguais 

aqueles vistos nos desfile de Castelbajac). 

Os materiais, por sua vez, vistos em sua co les;ao {a grande maio ria, encorpados 

nisticos e maleaveis, mas tarnbem fluidos maleaveis e transparentes, inovativos e co !antes) 

se situaram dentro de alguns dos padr6es mencionados pelas ernpresas e seus ternas 

"femininos" (principalmente, "Cultura Negra", "Cultures", "Volta a Burguesia", "Entre a 

Agua eo Ceu"), assirn como as cores- fortes- utilizadas por ele (como as "quentes", pink, 

vermelho, vermelho-queimado, laranja, laranja-queimado, pessego escuro, mostarda-claro; 

as "acidas", arnarelo-limiio; "terrosas", caqui-militar, caqui-escuro, caqui; "azuladas", azul-

cobalto, "esverdeadas", verde-bandeira e verde-folha, preto) encontradas na sua maior 

parte, no terna "Suculento" da "DuPont" e, as mais claras, no "Espumante" (como o branco 
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e as "pasteis", marfim e rosacclaro). Porem, a cores amarelo-skol e azul-pastel nao 

encontraram qualquer referenda naquelas sugeridas pelos temas das empresas. 

Podemos dizer, assim, que foi sobre as estampas trabalhadas pelo estilista que p6de 

caracterizar e prevalecer a marca pessoal de Castelbajac, urna vez que nada no genero 

"naif' foi proposto pelas empresas. 

Nos entendemos, portanto, que a cada colec;iio foi dernonstrada a criatividade de 

cada estilista, nao so atraves das influencias/inspira~oes que as orientaram, mas tambem 

atraves da articulac;iio de alguns detalhes na construc;iio dos trajes e observados, sobretudo, 

por intermedio do elemento "estilo". Assim, vimos John Bartlett "desafiar" os padroes 

rigidos da construc;iio dos trajes masculinos, atraves do estilo que comandou os temos 

arrojados, por causa de sua modelagem rnais contida, das lapelas estreitissirnas e o proprio 

modo de compo-los, ja usados com outros tipos de camisas ou camisetas tipo "polo", alem 

do abandono total das gravatas. Mas, talvez, o desafio maior deste estilista possa ser 

encontrado no comprimento das cal~, mais curtas que as tradicionais usadas pelos 

homens. Detalbe este que pode ser considerado como urn elemento irnportante de moda, 

pois sugere urn vanguardismo mais exibicionista e claro. 

Nas col~oes femininas, observamos que o minimalisrno trabalhado nos trajes de 

seus respectivos estilistas, so encontrou eco nas sugestoes oferecidas pelos temas das 

empresas, se niio consideramos os ambientes/influencias/inspira~oes que direcionaram seus 

respectivos estilos (pois, por exemplo, o principal tema que explorou o minimalismo nas 

formas femininas, "Entre a Agua e o Ceu", originou-se de referencias "sociais" 

contemporilneas e niio retrogradas, como as que virnos nas col~oes de Molinari e Allary). 

Dessa forma, entendemos que o estilo minirnalista, muito forte nesta estac;iio (pois esteve 

presente niio so nas col~oes femininas, mas tambem na masculina), foi o aspecto que p6de 

imprimir a personalidade daqueles que o utilizaram, uma vez que o articularam conforme o 

estilo "guia" que orientou suas cria~oes. Poi, entiio, que Anna Molinari preferiu, talvez, 

adotar um outro nome a tal estilo, nomeando-o de "p6s-minimalista" e associando-o 

aqueles que, na verdade, dirigitam toda a sua colec;ao: rorniintica, feminina e retro. Poi 

tambem que, apesar de Linda Allary sequer mencionar o minimalismo em suas cria~oes, o 

assegurou a construc;iio do estilo que, por sua vez, orientou a construc;iio de seus trajes 

"esporte-cl:issicos". Porem, para Castelbajac, alem de manejar esse mesmo irnportante 
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estilo (tambem niio mencionado em discurso nem por ele, nem pela apresentadora e que 

orientou os seus modelos "desportivos" e "femininos"), pudemos verificar, atraves das 

padronagens (estampas em estilo "nail", no caso) a sna grande e ainda presente "marca" 

pessoaL 

Podemos dizer, entao, que tais detalhes (como alguns aspectos do estilo, estampas, 

no caso de Castelbajac e, numa insignificante propors;ao, as cores) quando articulados 

pelos estilistas e, de certa forma, niio condizentes as sugestoes oferecidas pelas empresas e 

o que, na realidade, pode ser visto como urn toque criativo ou mesmo talento. Infelizmente, 

porem., sao aspectos fnfimos se considerarmos, por outro lado, a larga articulas:iio dos 

estilistas dos outros elementos (como materiais, cores e a grande maioria dos estilos e suas 

caracteristicas) propostos pelo ambiente comercial/industrial. 

Tal dependencia estetica definida pela fors;a das instituis;oes economicas e o pres:o a 

ser pago por aqueles que entram nos negocios da moda e que nao podem se dar ao luxo de 

ver suas rnarcas entrarem em bancarrota, em nome da "total" criatividade. 0 forte 

entrelas;amento de ideias entre os padr5es esteticos, oferecidos em fortna de tendencias 

(respectivamente, os 4 elementos) pelas empresas multinacionais e a crias:iio de estilistas e 

confeccionistas, parece niio so existir mas, ainda, persistir da mesma fortna rigorosa dos 

anos 60, quando os "Bureaux de Style" impunham de maneira clara e exeqiiivel as suas 

sugestoes a toda a cadeia de produs:iio de vestuiirio. Ora, a mesma organizas;ao estetica 

criada nesta decada ainda insiste atraves dos modelos economicos hierarquicos e 

cronol6gicos que visavam estabelecer uma ordem no mundo da moda e que se pautam, 

atualmente, uas decis5es das multinacionais (com 36 meses de antecedencia), na adequas;ao 

dessas a invens:ao dos temas de tendencias ( tarefa executada pelos "Bureaux de Style"), na 

colocas:ao a venda de tais tendencias nos sal5es internacionais ("Premiere Vision", 

"Interstoff', "SEHM" etc.) e, ainda (e mais claramente), atraves do material de divulgao de 

tendencias das empresas (inclusive aqueles por nos estudados). 

Assim., e interessante olhar para a moda e suas tendencias atraves desse novo prisma 

de entendimento. 0 de sua materializas;ao, que se faz possivel atraves do trabalho de 

lapidas;ao e disseminas:iio das infortnas;oes das multinacionais pelos "Bureaux". Estes, que 

como seu feeling atravessam a realidade social que vivem e a convertem - juntamente com 

os novos produtos de moda a serem lans;ados - em fantasticos universes tem3rios, 
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provenientes, sobretudo, do imaginario dos coordenadores ( e estilistas) de moda que Ja 

"residem". Ou seja, provenientes das imagens mentais que captam do mundo 

contemporaneo, as quais impregnam seus espiritos "criadores" e que, a um dado momento 

de seu processo de materializa~o, sao transformadas em elementos standartizados. 

Elementos que estao - sempre - direcionados a um mesmo ideal de juventude e beleza. 

Como vimos, em nossas discussoes dos temas das empresas (na Parte I) e nas descri~oes 

dos programas (na Parte II), com os 4 elementos convergindo para o estilo jovem, 

romantico, florido, sensual, elegante para os ideais femininos e o masculo, viril, sedutor, 

sofisticado e tarubem elegante para o masculino. Ideais que se apoiam, portanto, em alguns 

conceitos dos materiais (rusticidade, transparencia, fluidez, arnbiguidades texteis, 

inova~oes, etc.), cores (alegres, exuberantes, elegantes, discretas, ludicas, etc.) e 

padronagens/estampas (romanticas, sensuais, floridas, ousadas, etc.), pois este e o grande 

mercado ... 0 mercado de obesos, fl:icidos, idosos e, de certa forma, ate mesmo o infantil, 

permanece a deriva das orienta~oes dos "Bureaaux" e das industrias envolvidas. 

Como bern o disse Edagar Morin, essa l6gica edonista reflete " ... a identidade dos 

valores de consumo, e sao esses valores comuns que veiculam as mass media, e a unidade 

que caracteriza a cultura de massa ... "224
. Uma unidade que, portanto, se situa num cfrculo 

vicioso entre "produto e mercado" e que, ininterruptarnente, faz com que persigamos 

determinados ideais sociais, dia ap6s dia, esta~o ap6s esta~o, urna vez que, no caso das 

tendencias de moda, a cultura de massa os torna viaveis. Inicialmente, atraves de suas 

propostas imaginarias ( os temas das tendencias) e, depois com a consuma~o dessas por 

intermedio da l6gica de mercado (a adapta~o do produto aos respectivos segmentos de 

mercado e suas dinfunicas promocionais "via" midias). 

Todavia, n6s e dado a possibilidade da escolha... A cultura de massa " ... prop6e 

modelos, mas nao ordena nada"225
• "Ela" eo " ... produto de um dialogo entre urna produ~o 

e um consumo. Esse dialogo e desigual A priori, e um dialogo entre um prolixo e um 

mundo. A produ~o (o jomal, o filme, o prograrna de radio e a W 26
) desenvolve as 

narra~oes, as hist6rias, expressa-se atraves de uma linguagem. 0 consurnidor - o espectador 

224 
Morin, Edgar, 0 Espirito ... , p. 42. 

225 
Ibid., p. 46. 

226 
Grifo nosso. 
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- niio responde, a nao ser por sinais pavlovianos; o sim ou o nao, o sucesso ou o fracasso. 0 

consumidor niio fala. Ele ouve, ele ve ou se recusa a ouvir ou a ver"227
. 

Na verdade, como bern prossegue o autor, e neste "dialogo" que reside uma dialetica 

complexa (e a qual ele niio prop6e uma solu91io imediata): " ... A cultura de massa e irnposta 

do exterior ao publico (e lhe fubrica pseudo-necessidades, pseudo-interesses) ou refl.ete as 

necessidades do publico ?'o228
• 

No que se refere a moda (excluindo a necessidade basica em se vestir do ser

humano) acreditamos (e, principalmente, depois de averiguarmos como se oferecem as 

explica~oes sobre suas tendencias), que o consumidor/publico e tragado - sem muita 

escolha (e, portanto, involuntariamente)- para urn sistema dominado pelos mecanismos da 

cultura de massa, uma vez que se insere ai, ainda, algumas estrategias que movimentam tal 

sistema e que, no parfunetro da moda, se verificam, nao s6 atraves das estrategias de 

Marketing das empresas envolvidas, mas, sobretudo, nos objetivos dessas estrategias. Ou 

seja, no ambiente das empresas comerciais/industriais, oferecendo informa~oes atraves de 

palestras e catalogos a respeito dos dados "brutos"229 das tendencias as respectivas 

empresas que otimizam o produto dos vestuarios (tecelagens, confeqoes, maisons), 

funcionando, portanto, como instrumentos promocionais das tendencias. No ambiente da 

midia, divulgando as informa~oes j<i, contudo, lapidadas pelas empresas que as converteram 

em trajes (no caso confeccionistas e estilistas ), respondendo, assim, pela publicidade 

gratuita ( considerada a estrategia publicitaria mais eficaz, pois e vista como urn relato e niio 

uma constru91io, como as propagandas convencionais) dos novos conceitos sobre o 

vestuario, vistos nas marcas e griffes apresentadas. 

Portanto, a cultura de massa, a medida em que atrela todo um elenco de conven0es 

comerciais e sociais, s6 ira refl.etir as necessidades do publico/consumidor, quando este 

responder atraves do conhecimento e consumo das tendencias. Momento em que se 

configura uma outra estrategia de Marketing (a mais basica): a de adaptar (ajustar) o 

produto ao mercado, acatando o apelo da demanda no que diz respeito a considerar aquilo 

que o consumidor (cores, estilos, determinados materiais e padroes) mais gostou ( ou vern 

227 Morin, Edgar, 0 Espfrito ... , p. 46. 
228 Ibid., p. 47. 
229 Brutos na medida em que as informay5es sobre tendencias encontram-se diluidas nos quatro elementos 
(influencia!inspira~5es, cores, materiais/padronagens, estilos) e as quais, porem, ja sofreram uma "lapidayao • 
(intervenyao) por parte dos "Bureaux de Style". 
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aceitando) dentre o leque de escolhas concedidas a ele na esta~o. Esta e a "moda de 

rnercado", tal como estamos acostumados aver e ternos acesso. Aquela que vern como urn 

produto das leis cornerciais das grandes empresas (rnultinacionais de materia-prima e 

midia) e que nao se integra a produ~o dita "artesanal"230 de certos estilistas e, numa certa 

rnedida, tambern a "alta-costura". Assim, para que todo esse longo processo de 

dissemina~o de tendencias possa ocorrer com sucesso e necessano acionar outros 

rnecanisrnos que, por sua vez, devem se infiltrar com a mesma eficiencia, nao s6 aos 

objetivos comerciais, mas tambem aos de seu mercado, atraves do imaginano do publico 

consumidor e, sobretudo, de seus criadores 

de moda. 0 que e feito pela articula~o do conteudo de discursos e imagens dentro das 

explica~oes sobre as tendencias de moda em seus respectivos esUigios e meios de produ~o 

e demonstra~o. 

No entanto, antes que coloquemos tais mecanismos em releviincia, e importante 

ressaltar que a propria natureza das tendencias de moda reside no imaginiirio pessoal, 

considerando que elas se materializam a partir de imagens. Como ja mencionamos, a partir 

de fotografias mentais, cuja impressao visual de certas sensa0es do mundo foram captadas 

e fixadas no espfrito dos coordenadores de moda e estilistas dos "Bureaux de Style" e 

convertidas por eles em tendencias. Mais especificamente, inventando temas (que partiram, 

entiio, da imagem que fizeram sobre o rnundo) para que as materias-primas das industrias 

multinacionais (ja definidas por suas estrategias de Marketing), possam ser assimiladas pelo 

seu respectivo mercado (tecelagens, confec~oes, maisons ou mesmo as respectivas "filiais" 

das multinacionais) atraves de catalogos e palestras. Instrumentos necessanos para se 

deflagrar a primeira etapa de difusao das tendencias. Nestes, pudemos acompanhar que, as 

explica~oes ( orienta~oes) sobre tendencias partiram exclusivamente do discurso tem3rio e, 

somente, no caso das cores, tivemos urn pouco mais de informa~oes com as "cartelas de 

cores" e os "paineis de tendencias", urna vez que as imagens colocadas para a representa~o 

dos respectivos universos tem3rios foram dependentes de seus discursos (urn acess6rio do 

discurso ), sendo, entiio, impossfvel entende-las sem este apoio. 

230 
Esta parece figurar em um mercado quase marginal, no que se refere a pouca ( ou nenhuma) inf~o da 

midia a respeito, uma vez que niio respeita as tendencias de moda, produzindo seus pr6prios materiais, cores e 

estilos. Pode-se dizer que os maiores expoentes dessa 16gica encontram-se entre os criadores orientais 

( especialmente Issey Myiake), certamente, pela forte intluencia de uma cultura tradicional, como a japonesa. 
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As explica~oes do discurso terruirio, tambem foram codificadas (pelos sistemas que 

as administrararn) atraves de quatro elementos (e cinco se formos considerar as imagens 

terruirias ): influencias/inspira~i'ies, cores, materiais/padronagens, estilos. Nos pudemos 

observar, porem, que apesar de todos os elementos serem igualmente importantes, ao 

discurso terruirio, se fez imprescindivel 0 elemento influencias/inspira~oes, pois e ele que 

pode apoiar e dar cabo as decisi'ies dos criadores de trajes. E neste elemento que se pode 

encontrar os subsidies necessaries para alimentar a criatividade dos estilistas (com 

informa~i'ies, as vezes, muito subjetivas), ao mesmo tempo que se oferecem dados baseados 

em pesquisas sociologicas, comportamentais, etc. Dessa forma, eles podem ter a sua 

liberdade de criar respeitada na medida em que tern a op~o de acatarem ou niio as 

sugestoes oferecidas (em forma de possiveis influencias/inspiras:oes) e, assim, 

determinarem o peso das informa~i'ies que vao guiar suas cole~i'ies e o modo como vao 

dirigi-las aos outros aspectos de constru~o dos trajes. Por outro lado, talliberdade e tolbida 

ao ser necessano considerar os outros elementos de constru~o dos trajes: as cores, 

rnateriais/padronagens, estilos, uma vez que devem ser corretamente empregados e 

respeitados em uma determinada esta~o. 

Mas vimos, tambem, certos valores sociais serem expresses, sobretudo, atraves das 

influencias/inspira~i'ies que guiararn os estilos sugeridos para os trajes. V alores que, no 

entanto, sao "neutralizados" no momento em que se cria urn traje, pois ja niio sao mais 

fruto das influencias/inspira~i'ies de catilogos e palestras, mas sim reconhecidos como 

propriedades da imagina~o, criatividade e talento dos estilistas porem, que ainda 

permanecem presentes nos outros elementos. Essa logica, portanto, deve desintegrar os 

vestigios da ideia "padronizadora" (standartizada) que temos das tendencias de moda - as 

rnatrizes dos elementos - que, agora, ja sao parte das inumeras col~oes sazonais de 

vestuiirio, descritas por sua vez, como sendo "formulas" invenciveis do universo de seus 

respectivos criadores. 

Quando as tendencias de moda chegam a midia e, especialmente, a TV, portanto, 

elas ja adquiriram o formato que esta midia elegeu, pois ganha o status de "informa~ao 

visual''. A TV, entii.o, e dada a tarefa de administrar a etapa da moda que mostra as 

tendencias a partir do universo de seus criadores mais ilustres ao publico interessado e, 

sobretudo, atraves da otica deste sistema, suas redes, suas apresentadoras, seus meios 
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tecmcos. 0 publico/consumidor, assim, alem de permanecer refem desta 16gica, parece ser 

ainda dependente das explica~t6es imageticas sobre tendencias, na medida em que o recurso 

visual tern o poder de demonstra-las em sua plenitude, niio s6 por as exibirem melhor, mas 

tambem por serem consideradas como partes representantes, veridicas, da realidade. Um 

retrato em movirnento do universo real dos estilistas que, na maioria das vezes, mostrou 

(atraves de nossas descri~t6es imageticas/discursivas e "sincr6nicas" sobre os quatro 

elementos) niio explicar nada e informar pouco sobre a moda e suas tendencias. 

Ao que percebemos, entao, neste nivel de difusao das tendencias, mesmo que elas 

obedeyam a 16gica de fragmenta~tao da mensagem, proprio do meio "TV" e, ainda, se 

encontrem dissirnuladas pelo carater parcial e diniimico das notfcias que as acompanham, 

os discursos que acompanham as nnagens, ao contr:irio do que foi observado nos 

instrumentos promocionais das empresas (seus cat:ilogos e palestra), tomam-se um 

acess6rio das imagens, a medida em que essas nao dependem de seus discursos para serem 

entendidas. Elas sao aut6nomas, pois - atraves do recurso visual - podem expressar com 

eficiencia tres dos quatro elementos das tendencias de moda. Aqueles que, na verdade, sao 

os mais irnportantes para podermos facilmente identificar como sendo propriedades das 

mudanyas da moda: os estilos, as cores, seus materiais e padronagens. As 

influencias/inspira~t6es no caso, s6 reconhecidas pelo apoio discursivo, sao necess:irias 

somente para que entendamos o espirito criador daquele que construiu a coleyao dos trajes 

(eo que funciona mais como um suporte publicit:irio as suas griffes). 0 apoio discursivo, 

portanto, vern oferecer ao entendirnento sobre tendencias, o beneffcio da comprovayao 

sobre a veracidade daquilo que experienciamos imageticamente, alem de ressaltar alguns 

dos elementos - os mais importantes -, vistos nos trajes. Ora influencias, estilos, cores; ora 

estilo s, cores e materiais/padronagens. Vale ressaltar que, sempre h:i o consenso da 

redundancia ( o discurso polarizando as discussoes sobre determinados elementos dos 

trajes, no caso de nossas descri~t6es, somente estilos e cores) e, ainda, a articulayao que 

promove tal consenso, pois "um olhar infonnado desloca-se de outro modo no campo que 

explora"231
. 

Talvez, entao, o lado discursivo da mensagem da moda possa somente igualar-se ao 

231 Aumont, Jacques, A Imagem, (tradu~o de Estela dos Santos Abreu e Chiudio C. Santoro), Catupinas, 
Papirus, 1995, p.61. 

450 



valor de suas respectivas imagens quando este se presta a revelar os "conselhos" e opinioes 

(situados nas "entrelinhas" dos dililogos entre apresentadores e estilistas), poise a realidade 

sendo consumada pelo aval, endosso e justifica9fto da midia televisiva. V erdades suprernas 

discutidas por especialistas. Nesse sentido, as apresentadoras se colocarn como confidentes 

de "semi-deuses", os estilistas, pois para eles, de acordo com o que nos e oferecido em 

informa~oes verbais, nao h:i dlividas, medos, inseguran~s pessoais ( tiio corriqueiras e 

presentes na vida do ser humano comum). Niio existe o risco de suas escolhas serem 

incorretas ... 0 processo "visto" e aquele que j:i foi elaborado, portanto, resultado de urn 

Iongo processo de trabalho. Niio h:i fragilidades, apenas certezas e essas operam em nos a 

medida em que acreditamos nelas232
• Muito mais f:icil, porem, e aceitarrnos aquilo que 

vemos em itnagens e transplantamos (inconscientemente) ao nosso irnagin:irio: as cores, 

que complementam tecidos J.anguidos, fugidios que delineiam as forrnas perfeitas dos 

corpos desfilados. Verdadeiras constru~oes divinizadas que tern o poder de nos projetar a 

serrnos mais bonitos, sedutores, jovens, elegantes e atraentes. 

Pouco nos importa, entiio, se entendemos a lingua falada (seja ingles, italiano, 

frances ... ), pois as imagens das tendencias de moda tern a capacidade de oferecer outros 

tipos de informa~oes que, no entanto, atuam de forma latente, subjetiva sobre o contelido 

discursivo. E uma outra linguagem, niio mais a que entendemos por nosso raciocinio 16gico, 

mas aquela que perrnitirnos adentrar em nossa alma, pois seduziu nossos desejos mais 

fntirnos, inconscientes. 

E urn enlace que nos toma climplices das experiencias dos estilistas, mas ao mesmo 

tempo cobaias de suas cria~oes, quando seguitnos suas prescri~oes: c6digos de moda j:i, 

porem, decifrados e reorganizados pela midia. Porem, vale ressaltar aqui mais uma vez, que 

nao temos como intuito neste trabalho, discutirmos mais profundamente a rnensagem da 

moda prevista em imagem e discurso (as explica~oes sobre tendencias), seja no campo 

comerciallindustrial, seja no midilitico, o que, sem dlivida, ultrapassaria, em muito, os 

objetivos pretendidos por essa disserta9fto ( e que situa-se tiio sornente em iniciar uma 

discussiio sobre o processo de constru9fto da moda e a difusiio de suas tendencias em 

232 Muito interessante ao leitor seria a oportuuidade de apreciar o filme "Unzipped" sobre o estilista americano 
Ysaac Mi2'hary. Neste, o criador, momentos antes de ian"" a sua col~o, descobre que "plagiou", sem 
querer, a col~o do estilista frances Jean Paul Gaultier. Sua fragilidade e vista, portanto, dentro do processo 
que guion as inspira~iies de sua col~iio e, conseqiientemente, todos os outros elementos derivados destas. 
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campos distintos). N6s, aqui, nos propomos a percorrer o caminho empreendido pelas 

tendencias de moda (hist6rica, hierarquica e cronologicamente) em seus aspectos de 

construS'iio (produS'iio) e difusao ( explica~oes/orienta~oes das informa~oes sobre 

tendencias), como objetivo fundamental de demonstrar o funcionamento de tal processo do 

ponto de vista de suas mensagens. 

Entretanto, mediante todo esse percurso, e impossfvel nao insistirmos sobre as 

imagens que orientaram a construS'iio das tendencias e as divulgaram, uma vez que, no caso 

da moda, tiveram particular valor no resultado das prescri~oes esteticas que encontramos 

em ambos os campos. 

Elas fundamentaram o ponto de partida e de chegada das tendencias de rnoda, 

atraves do imaginano daqueles que administraram diretamente suas informa~oes. Surgiram, 

portanto, a partir das impressoes visuais do mundo, os pontos de apoio para a 

materializaS'iio das tendencias (com a invenS'iio dos temas) em discursos e imagens, que 

atuaram no campo subjetivo (e que vimos tambem atraves da representaS'iio visual dos 

temas), oferecendo, assim, os subsfdios a criaS'iiO dos trajes que, no entanto, apelaram a 

objetividade de seus quatro elementos. 

No ambiente midi.atico, por sua vez, a representaS'iio visual das tendencias partiram 

de imagens objetivas, se considerarmos a parte da "realidade" que documentaram, no 

entanto, apelaram a subjetividade, atraves da carga de seduS'iio, elegancia, sensualidade e 

outras tantas "qualidades" que poderiamos elencar dos trajes desfilados e que, na verdade, 

se derivaram dos 4 elementos (e os quais podem figurar quase imperceptivelmente aos 

olhos do espectador "leigo"). 0 imaginano, portanto, reside na proposta de construS'iio das 

tendencias em ambos os campo, pois e o ingrediente que constr6i os temas e, 

conseqiientemente, os trajes sazonais, uma vez que esse mesmo imaginano navega ate as 

propostas dos estilistas (como pudernos verificar no confronto das prescri~oes esteticas de 

ambos os campos, o cornerciallindustrial e o midi.atico, com a existencia do entrela~ento 

de ideias entre eles ). 

As imagens das tendencias de rnoda, portanto, permanecem num campo quase 

"sagrado", dado o valor concedido por uma serie de conven~oes sociais, economicas e 

tecnicas a realidade que representam E claro, o discurso neste contexto de moda e tambem 

muito importante, pois "para ser plenamente compreendida uma imagem necessita do 
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dominio da linguagem verbal" 233
• E isso pudemos perceber muito bern e, principalmente, 

no campo industriallcomercial, com os instrumentos prornocionais das tendencias 

analisados por nos, onde, na verdade, as imagens construidas pata os temas dessas mesmas 

tendencias se fizeram submissas as explicas;oes verbais. Mas, por outro lado, percebemos 

que as tendencias de moda que se prop6em, principalmente ao publico consurnidor, podem 

se rnanifestar somente atraves de imagens. 0 que signi:fica uma possibilidade maior de 

serem "cultuadas", sem serem entendidas verbalmente e, o que e pior, sem serem 

plenamente assi.miliiveis como produtos standattizados culturalmente. Dessa forma, talvez, 

fosse importante pensat, de agora em diante (isto e, em estudos futuros ), todas as 

implicas;oes que ocorrem em dispositivos que se pautam exclusivamente nesse suporte (o 

imagetico ), recorrendo a analises mais profundas de seus conteudos ditos, iconognificos, 

simb6licos, etc. 

Mas, o que nos incomoda, ainda, e a forma como se materializam e sao divulgadas 

rnidiaticamente, pois sao nestes estagios que as tendencias de moda sao inventadas 

imaginatiamente (em urn primeiro nfvel) e transportadas imageticamente (em segundo). 

"No sentido corrente da palavra, o imaginario e o dominio da imagina<;;ao, compreendida 

como faculdade criativa, produtora de imagens interiores eventualmente exteriorizaveis. 

Praticamente e sinonimo de "ficticio", de "inventado", oposto ao real (ate mesmo, as vezes, 

ao realista). Nesse sentido banal, a imagem representativa mostra urn mundo imaginario, 

uma diegese"234
• 

Incomoda-nos, assim, o processo como siio fabricadas e oferecidas. Incornoda-nos 

a dependencia do mercado produtor de materia-prima btasileira (no caso, a realidade 

"micro", mencionada na Parte I) das decisoes sobte tendencias das empresas estrangeiras 

(as vezes, ate, de suas respectivas matrizes ), as quais justificam suas deterrninas;oes atraves 

da rnfdia (urn certo tempo depois de serem lans;adas). 0 que dizer, entiio, quando toda urna 

avalanche de referencias chega ao mercado produtor e "criador" de vestuario? 0 que dizer 

da influencia avassaladora que percorre os corredores das filiais multinacionais que 

produzem materia-prima textil e que se incumbem da constru<;;ao ( e conseqiiente 

dissemina<;;ao) das tendencias ditas "btasileiras"? 0 que dizer dos "criadores" que se 

233 
Aumont, Jacques, A lmagem. .. , p. 248. 

234
lbid., p.l18. 
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submetem, inteiramente, as leis de mercado, nao s6 aquelas previstas em seus fomecedores 

de materia-prima, mas tambem e, principalmente, de materia-prima de crias:ao (vista e 

apreciada nao s6 nos instrumentos promocionais das empresa, mas em toda a midia e, 

particularmente, nos programas de moda)? 

Importa-nos, entao Ga relevando possfveis e mais profundas consideras:oes sobre a 

TV e outros suportes midiaticos ), questionarmos sobre os ideais daquilo que nos e 

oferecido, enquanto publico consumidor e, sobretudo, por intermooio do imagin:irio e suas 

imagens. 0 que entendemos como sendo urn "artefato, urn objeto de fabricas:ao", como bern 

situou Philippe Dubois235
• Nesse memento, e importante nos unirrnos aos seus 

questionamentos a respeito da certeza imagetica de nossa realidade, os quais, devem ser 

colocados com uma relevancia ainda maior quando nos apropriamos de uma discussao 

sobre moda. Assim, "qual e a nossa visao sobre o mundo ao nosso redor"236 e "qual e a 

nossa cognis:lio do universo"237
? 

E no conteudo das propostas sazonais - vindas atraves das tendencias - que, nao s6 

novos comportamentos de consume podem ser instalados, mas tambem novos 

comportamentos sociais podem ser disseminados e justificados. E sobre o contetido de suas 

propostas (discursos e, sobretudo, imagens), portanto, que modelos culturais podem ser 

inventados e deflagrados, alheios ao conhecimento do cidadao comum. 

0 que dizer, portanto, quando todo esse conteudo pode ser administrado por 

empresas que monopolizam suas informas:Qes, nao s6 no parfu:netro da moda, mas 

midiatico, especialmente, o televisivo ? Nesse caso, as prograrnadoras das TV's por 

assintaura que vern desbravando urn mercado cada vez mais voraz por hobbies imageticos. 

Ou seja, cada vez mais avido em consumir programas de· TV que atendam ao seu gosto 

pessoal Urn filiio mercadol6gico que, ardentemente, as grandes redes programadoras 

almejam atender e o que tern tirado o sono de seus diretores se considerarmos - por mais 

incrfvel que isso nos possa parecer - a falta de produtos (prograrnas) para lhes oferecer. 

Nesse sentido, se com a TV aberta nunca houve uma preocupas:lio concreta (politica e ate 

mesmo academica) em se definir parametres para o contetido daquilo que e veiculado, o 

que dizer, entao, da TV fechada, que ainda sequer sabe como gerenciar os canais atuais e 

235 
Dubois, Philippe, Semiruirio Diante da lmagem, 08/ll/2000. 
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Idem, ibidem. 
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Idem, ibidem. 
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tantos outros que serlio colocados? Assim, em que n:fvel de preocupa~o se situara o 

conteudo dos prograrnas veiculados em todos esses canais? 

Retornarnos, dessa forma, as mesmas ( e antigas) questoes te6ricas dirigidas a TV 

aberta que, no entanto, se colocam um pouco mais urgentes se levarmos em conta a 

potencialidade tecnol6gica (de abrangencia) do sistema propiciado pelas TVs fechadas. 

Assim, trazemos a tona, OS questionamentos de Cohen-Seat e Fougeyrollas 

(questionamentos, alias, muito pr6ximos aqueles ja mencionados pelo professor Philippe 

Dubois) sobre: "como fazer para que o homem seja dono de sua representa~o do 

mundo?'m8
• "Como fazer para que seja dono da a~o que exerce e da que e exercida sobre 

ele?"239
• "Que visao do mundo deve captar ou se dar a si mesrno, para ter o maior dominic 

poss:fvel sobre o seu futuro"?240
• 

A resposta, no entanto, deve partir nlio s6 atraves de um conhecimento melhor e 

constante sobre os meios (dispositivos) que propiciam a representa~o de nossa realidade 

mas, sobretudo, dos produtos que se derivam desses meios. 

Parte desse novo universe que se instaura sobre nos (as TV s por assinatura), entlio, a 

mesma necessidade que ainda persiste com a TV aberta, de reconhecerrnos, ao menos, mais 

criticamente, aquilo que nos e oferecido em conteudo e, particularmente, no caso das 

tendencias de rnoda, em seu conteudo irnagetico. Sobre esse, falta-nos a curiosidade 

(acadernica, inclusive) de o entendermos como o tiel e mais efi.ciente protagonista de todo o 

sistema de produ~o de tendencias de moda, na medida em que ressalta e mantem os 

elementos padronizados das tendencias atraves do recurso da "inforrna~o visual". 0 que 

poderia ser incentivado, talvez, se aperfei~oassemos o nosso olhar sobre a moda. 

Um olhar que, ao nivel acadernico, poderia ser melhorado se aprofundassernos o 

estudo nos varios suportes rnidiaticos das tendencias de moda e a inter-re~o com o 

sistema econornico que as produz; ao nivel dos estilistas ( e todo o tipo de criador de moda), 

se confrontassernos rnais as ideias e os ideais das tendencias, nlio perrnitindo a total 

dependencia de seus elementos; ao nivel do publico/consurnidor, se questionassernos as 

transferencias de valores - inventados - pela moda a nossa realidade social 

238 Cohen-Seat e Fougeyrollas, Gilbert, "A Informa~lio Visual e sua A~o sobre o Homem", in, Cohn, GabrieL 

Comunicafiio e IndUstria Cultural, Sao, Paulo, USP, 1985, p.359. 
239 Idem, ibidem 
240 Idem, ibidem 
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Nos encerramos este trabalho, entao, cientes que muitas questoes podetiam ser 

melhor conduzidas ou elaboradas. Acteditamos mesmo, que o papel da midia por nos 

explorado - em particular - aquele que cabe aos prograrnas de moda das TV s por assinatura 

deveria ser mais discutido. Isso, sob o ponto de vista dos inumeros aspectos que estruturam 

a logica desse sistema, suas conveniencias politicas e econotnicas, que passam a interferir 

na qualidade de suas veiculas:oes pois, " ... tudo depende de quem a televisao esteja 

procurando e da qualidade dessa procura"241
• 

Nesse sentido, acordos politicos devem acontecer para que as emissoras - as 

repetidoras de sinais - possam se instalar em diversos mercados, atraves de detertninados 

sistemas ("MMDS", banda "C", KU", "cabo") que, por sua vez, correspondam a mercados 

especificos (se mais elitista ou, atualmente possivel, tambem voltado para urn publico de 

menor poder aquisitivo ). Fato que, entao, deterrnina o nivel qualitativo de suas 

prograrnas:oes (se e que existe qualidade informacional no parametro televisivo, seja ele 

aberto ou fechado. 

Certarnente, devido a necessidade do proprio tema de tendencias de moda demandar 

uma atens:iio maior sobre as explicas;oes dos 4 elementos ( o que eram, como se 

identificaram e atuaram em ambos os campos de analise), motivo, alias, que dominou boa 

parte das paginas dessa dissertas:iio, nos fez restringir, talvez, alguns comentarios 

adicionais. Porem, nos sentimos tranqiiilos mediante o resultado final deste trabalho, se este 

propiciou urn entendimento maior sobre a logica que se instaura sobre a moda e suas 

tendencias, niio so no meio acadetnico, mas sobretudo ao publico "leigo" ou mesrno 

pesquisadores de moda. Nesse sentido, entao, talvez, o maior mento resida nas formulas 

metodologicas por nos encontradas para gerirmos as analises das tendencias, deslocando e 

discutindo os 4 elementos em cada urn dos campos de analise abordados. 0 que, talvez, 

possa servir de modelo para futuros estudos sobre tendencias de moda em outros suportes 

rnidiaticos (como o impresso, por exernplo, ou mesmo no aperfeis:oamento deste) e, assim, 

auxiliar novos pesquisadores desta area. 

Dessa forma, acteditamos ter curnprido com os objetivos por nos propostos no 

inicio de nossa pesquisa. 

241 
Hoineff, Nelson, A Nova Televisiio: Desmassificayiio e o Impasse das Grandes Redes, Rio de Janeiro, 

Re!ume Dumara, 1996, p. 112. 
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"CffiA" 

"Black Culture" 

The Black Continent - on the one hand massive, powerful and primordial, on the 

other beset with problems, industrially underdeveloped and agressive - has fascinated the 

western world since time immemorial. The landscapes are primordial and contrasting, the 

animal world is imposing and archaic, the beauty of the fauna is impressive and the 

mystical culture of its inhabitants is inextricably bound up with the earth. For a long time 

ridiculed and despised- frequently ignored or supressed, the black culture, its roots dating 

back as far as 300 BC, has widely influenced and moulded world culture with its centuries

old symbolism and mythology. Whether in music- jazz - or in plastic or representative art, 

the influences of this powerful and fascinating continent are found everywhere. 

Globalization and interliking, journeys and discovery, and also blending and 

merging of the most widely differing ethnic cultures make this influence more lasting and 

more visible. 

In contrast to the extremely elegant and refined themes and looks, which make a 

very futuristic and artificial impression, a trend is emerging here which remains highly 

authentic and original without being coarse or rustic. 

Materials have structured or relief-like effects, reminiscent of fossils or traces of 

earth, grasses or stones. Handle is scroopy and dry, and fabrics are matt and dusty in 

appearance. Linen or hemp blend are panama-like, vegetable looks prevail, stiff and dry 

like straw or hay, matt finishes make colours look aged and yet trendy. Structure effects 

such as crinkle, seersucker and cloques abound, as do knop and flarnme yarns, granites and 

piques, which create scaly and honeycomb crepe structures or spotted veined looks. 

African art in particular provides inspiration for prints, which look simple and yet 

mysterious with their symbolism and mystical signs. Clear colours are teamed with earty 

ones or with contrasting black or white. Vegetable shades are combined with cool spring 

green and soft yellow, their appearance natural and enlivening. 
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''Back to Bourgeoisie" 

The return to traditional values, bourgeois customs and styles is currently 

manifesting itself in fashion through the comeback of the classic two-piece, the elegant 

cocktail dress and the suit. "We are again adopting a middle-class lifestyle. We wish to be 

"bourgeois", says Sebastien de Diesbach, Head of Promo sty!. 

This can be seen as a reaction to the provocative, shrill "asphalt trend" of the 

previous seasons. Shrillness aand shabbiness are being replaced by a well-groomed, 

sophisticated appearance. A period of breaking rules and taboos is followed by a return to 

the proven and the familiar. Tha rebirth of bourgeois customs means good style, polite 

behaviour and civilized language. Books on manners are fashionable and courses on "good 

behaviour" are booked out again. 

The focus is on the fashion excesses of the fifties, what counts is the smart exterior, 

a playground for frippery and vanity, jewellery and cosmetics. Professor Alexander 

Deichsel, specialist in Romance and Germanic languages and literature and Professor of 

Sociology at Hamburg University, sums it up" "Our wish for beauty is the driving force 

behind our actions. People are drawn to beauty (beauties), which exerts a kind of 

fascination over us- we are "turned on"." 

After a period of artificial asceticism, modesty and reflection in a problem-laden 

world, comes the longing for decoration, aestheticism, elegance and beauty. 

However, romantic nostalgia is not the only aspect of this theme: striking contrasts, 

juxtaposed incongruities and decadent style mixes give it a fashionable look, reflecting our 

conflicting, broken relationship with the past. 

High-grade, sophisticated fabrics and materials predominate. Silky shantungs with 

a refined gloss, fine, grainy nattes in monochrome colour mixes, flat boucles a la Chane! -

feather light but bulky- chines with sophisticated yarn effects, elegant ribs and ottomans go 

side by side with flat, smooth fabrics, fresh piques and fine-grain, flowing crepe. 

Colours have a discreet, neutral look - black/white or charcoaVbeige, in delicately 

shaded greys or soft, broken pastels. Bold, luminous colours are also used for silky blouse 

materials, or prints a la Pucci or in the neobaroque Lacroix style. 
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''Body Language'' 

Body language and a new focus on physical aspects of life - wellness and fitness -

are part of this theme. We concentrate on ourselves, listen to our own body signals, 

enthusiastically create a self-centred, narcissistic scenario. The search for "eternal youth" is 

countered by the "revolt of the old". Self-confident and unabashed by the youth cult and tha 

obsession with youth, the "old" assert themselves, refusing to blend into the scene. 

Sport and leisure probably represent the highest innovation and development 

potential in the consumer goods market, and this refers not only to purely physical 

activities, but also has erotic and aesthetic components. Backed by an immense media 

presence, sports idols become trendsetters - including in fashion. 

The desire to spoil oneself, to give oneself a treat, to enjoy oneself, to indulge in a 

"bit ofluxury", is also part of this higly egocentric lifestyle. "No one loves me, so I'll have 

to take care of myself' - this attitude contrasts with team spirit, awareness of responsability 

and community-oriented behaviour. Individualism, the desire for freedom and 

independence and the breakaway from defined roles are the manifestation of a desire for 

differentiation and individuality. 

This is a playground for innovative and functional materials, which meet the 

required standards of comfort and wellbeing just as they meet the aesthetic requirements. 

The focus is on synthetics, which are used according to their function and effect-giving 

properties and help to provide a pleasant handle, desirable care properties and comfort in 

wear. However, natural fibres are definitely on the up and up. They are upgraded or made 

fashionable through finish effects and are frequently used in blends with synthetics. 

Reflecting metallic or polished surfaces provide an attractive, trendy look and are 

contrasted with mobile, relief-like, embossed surfaces. "Sparkling Nylon" is used for 

futuristic effects and shot fabrics and space dyeing effects remain an important design 

element. 

Colours are strikingly bright and eccentric. Contrasted with white, they acquire a 

fresh, clean look and create a cheerful, carefree, optimistic summer mood. 
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''Between Water and Sky" 

A highly pragmatic, both respectful and tolerant approach to environmental 

problems, has emerged as the essence of a highly fundamentalistic discussion on the 

environment in the early 90s, a reaction to the unscrupulous 80s. In the same way, 

sociological terms such as loyalty, friendship, consciousness, honesty, responsability and 

fairness are not only talked about, but also practised. Clarity, transparency, honesty and 

trust are basic values today. The search for safety and security manifests itself in simple, 

plain clothes, albeit with a well-groomed, refined and sophisticated air about them. Greater 

care is taken to ensure that products are environmentally acceptable, but they must still 

meet aesthetic requirements and be easy to care for, all of which entails a high technical 

standard. 

Real quality, and not brash effects, is the selection criterion. Good compatibility of 

the material, a soft handle and a natural look appeal more than gaudiness, gloss and 

glamour. 

The "unexpected" ligtness of existence - would be one way of describing the new 

innovative materials. They suggest the clarity and transparency of glass and air, the 

freshness and coolness of water. Subtle matt/glossy effects reflect like light on the water 

surface and lively, mobile weave effects have a dynamic quality, like waves and streams. 

Refined, iridescent gloss brings to mind seashells and fish scales, transparent effects and 

fine bubble structures are like frothing water. 

Light-wight and transparent like parchment, with a crisp, papery handle, fine cotton 

batistes are frequently to be found in blends with synthetics. Sparkling, shimmering viscose 

and polyamide yarns create effects such as that of an infinite starry sky or lakes glittering in 

the sun. 

The fresh, cool water colours in intense false cameo harmonies or monochrome 

tone-in-tone gradations are an important colour group. The neutral or softly shaded neutral 

shades permit sophisticated light/shadow effects. 
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''Salon" 

Our century is distinguished by some degree of sense and a definite taste for 

worldly things, yet shortly before the tum of the millenium the menswear fashion theme is 

still one of our most sensitive and mysterious codes. Forecasting change or absence of 

change in fashion belongs to the realm of speculation and fortune telling. 

All social trends that change and affect the behaviour and philosophy of people 

doubtless exercise significant influence: thus a clear shift towards conservatism and 

tradition has recently been apparent, values that bring promise of security and guidance in a 

turbulent and uncertain environment. 

In fashion, this is reflected in the rebirth of "timeless elegance" - a comeback of 

formal elegance, the suit again playing a major role - still taken for granted by most men as 

everyday wear. There is a return to the elegance of the elegance of the thirties and forties, 

the individual and personal interpretation of style at the turn of the century, when 

gatherings took place in elite literary circles and exclusive salons. 

Social status was demonstrated by discreet but elgant clothing and registered 

accordingly. Similar considerations lie behind today's trend for formal elegance, with the 

difference that requirements such as comfort, wellbeing and easy care can be mer with 

today' s innovative materials. 

Colouring in this highly stylish and sophisticated theme is naturally very restrained. 

Strong colours are rare and if they feature at all, they come in the club style, in the boldest 

designs, such as prominent stripes. 

The focus, however, trends to be on almost plain shades, discreet tone-in-tone 

blends, mini or micro designs predominating. The surface can feature anything from slight 

to marked structures, such as flat boucles, grainy granites or crepe. Wool blends with silk, 

linen and viscose are the most frequently encountered, but silks are also popular - mainly 

shantung or bourette - including in blends with two or three different fibres. When yarns 

are extremely high-twist, the materials look compact and have substance. However, softly 

draping, smooth fabrics in crepe granule, fresco or granite, or materials with a diagonal 

character, such as serge and gabardine, are also available. 
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"Street" 

"Street Fashion" is a complete change of direction. Originating from an attitude of 

protest and refusal, this theme has developed into an important style embodying the desire 

for identification and guidance. Influences from the sports sector - i.e. the young, trendy 

sports, such as streetball and beachball, skateboarding and in-line skating, mountain biking 

and snowboarding - have combined with elements of subculture, pop music, ethnics and 

folklore to produce a colourful, shrill, sometimes grotesque mix. The message - I am 

young, different, individual - becomes the most important function. 

It is characteristic of this scene that it changes very quickly. The oversized looks, 

ethnic styles and workwear of yesterday are rapidly giving way to space and cyber looks. 

Highly original, individual and imaginative combinations and interpretations are 

also an important component of this theme. Fashion trends are dictated less than ever from 

above - on the contrary, inspiration is provided for established designers - Jean-Paul 

Gaultier and still more recently, The Belgian, Walter van Beirendonck, being the most 

prominent protagonists. 

Almost exaggerated technical and futuristic looks will prevail in the near future -

Neopren, rubber, plastic and vinyl - which often look merely synthetic, but in fact are 

achieved by finishes and coatings. Dull metal looks, sugestive of rusty iron or matt steel, 

are more fashionable than high-gloss silver and aluminium effects. Any gloss to be found is 

iridescent and shimmery. 

One new feature is the combination of highly technical with highly natural, 

authentic-looking materials, the focus on a contrast between smooth and structured surfaces 

- e. g. rubber with bast and straw looks, vinyl lacquer with matt linen, knopped and relief 

structures with shimmering, calandered fabrics. 

The some what restrained shades of the individual colour groups are just as 

important as the stronger ones, white, off-white and deep shades being especially popular. 
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"Sahara" 

An interesting phenomenon has been developing for some time in menswear - the 

dualism of fashion. On the one hand there is a clear trend towards elegant and formal wear, 

on the other a preference for a casual, simple and relaxed look. A target group study in the 

magazine Spiegel (Outfit-Studie 3) found that 45% of men prefer a light, individual style or 

describe themselves as "fashion-conscious", 38% are in favour of a conventional or correct 

style and 13% are estimated as craving for recognition. 

Casualwear was in the past influenced very strongly on the one hand by natural, 

ecological trends, and on the other by the colours, materials and styling of functional 

sportswear. This attraction for nature on the one hand and sports and adventure on the other 

are still the most important parameters, although to a differing degree. The "Marlboro 

man", whether he is swinging a lasso, crossing the jungle or conquering the unending desert 

- is still a fascinating role model 

In summer 1997, this fascination for nature and masculinity will be interpreted very 

attractively with dusty, warm brown shades on the one hand and fresh natural olive-green 

ones on the other. Burned earth shades on firm twill and canvas materials hold a promise of 

safari romance. Khaki and olive shades, reminiscent of military uniforms, on smooth 

gabardines and poplins are combined with elastic jerseys or used on soft, loosely woven 

linen. 

A highly naturalloo k is still important, surfaces and structures are mobile, straw and 

bast effects comme in matt, dusty and dry looks. 

Crease, crinkle and shrink effects are preferred to flawless finishes and create a 

slightly used look, wich, however, must not be shabby or unkempt. 

Functional finishes such as "easy care" and "water repellency" are required, waxing, 

oiling and sanding are still fashionable, but technical aspects such rubberizing and 

plasticizing are not part of this theme. Casualwear, furthermore, is not geared just to young 

buyers, but has now become a timeless and ageless theme. 
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''The Scene" 

As can be seen in the above-mentioned "Outfit Study" in Spiegel, abou.t 19% of 

men regard themselves as fashion-conscious and about 13% as craving for recognition. The 

two groups could be described as the hope of fashion, both being equally willing to invest 

money in their outer appearance and to accept the inevitable changes in fashion. They are 

the forerunners of new trends, the trailblazers for avantgarde, unusual styles, the 

propagandists of a changed dress philosophy. Like seismographs, they register the signals 

present in the market and convert them - always intent on being amongst the fitst, the 

foremost and the unique. 

Trends in both formal elegance and the casual leisure look - both so important for 

the menswear market - can make their mark here. The "scene" once featured elegant luxury 

clothing in the form of the eccentric dandy look and gloss, glitter and glamour first made 

their entrance here, too. 

In future, a highly sophisticated, luxurious and pretentious style will dominate. The 

trend for spoiling oneself, for example with valuable, expensive materials and agreeable, 

luxurious fabrics is the reflection of an egoscentric attitude in our society. The Chanel 

perfume Egoiste, bestesellers such as "The art of being an egoist" or the song by the pop 

group The Princes, "You have to be a swine in this world", are revealing. Almost no one 

wants to be deprived of the pleasure of being well dressed, the craze for the informal is 

followed by the new elegance with "built-in" softness and comfort. Materials are very soft, 

smooth, light-weight and loose- fine wools, elegant silks, comfortable blends of wool with 

cotton or viscose, soft, cool linen or smooth cottons, for example for shirts. Another 

attraction is shirting woven to resemble classic suiting and combined in a suit to give the 

total look- in fishbone, chevron or tweed looks, all of them very light-weight. 

Colours comprise delicate, discreet and refined tone-in-tone combinations, mainly 

in monochromes, with few strong notes of emphasis. 
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DUPONT 

Colours Summer 97 

1-8 

"Cool tinted neutrals from pearlised pales to washed darks. The spirit of mother-of-pearl, 

shells, pebbes and mossy stones, khaki" 

9- 16 

"Aquatic colourings. Watery aquarelle tints. Frosty yellow, peach and green shades, fresh 

pink and lilac, celestial blues, natural soap tones". 

17-23 

"Warm hues of tobacco and wood. Taupe, burnished orange and brown, intense red, grey, 

an obscute brown". 

24-30 

"Intense, fruity, luminous brights such as orange, yellow, pink and red, vegetal mid-tones 

and lime green. Vibrant and vivid". 

Introduction 

Fabrics for summer 97 hover between real and umeal, natural and artificial, past and 

future. The result of rapidly developing technology, they lead us into a magical world 

where boundaries are constantly bleing blurted. 

Fabric developments reflect achievements in other areas, notably eletronic imaging, 

that not only stretch our imagination to create illusory juicy or foamy effects but make us 

look at natural phenomena such as a polished pebble or a fibrous leaf with new eyes. 

L YCRA, with its wide range of attributes, acts as a catalyst, making possible 

exciting new design directions". 
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''POLISHED" 

"Inspiration - Stones rolled and rubbed together by infinite waves, shells smoothed 

by the sea. Polished, lustrous, yet natural. Even irregular surfaces slide through the hand. 

Colour- Cool tinted neutrals. From pearlised pales to muted washed darks. No 1 - 8. 

Fabric - A clean feeling. Washed and sculpted or irregularly textured, but always 

smooth and flat. Heavy drape, close weaves, mat or glazed coatings and papery touch. 

L YCRA tightens up compact constructions, contributes density without adding weight. 

Styling - In a word: impeccable. A constant quest for perfection. Sculptural volume 

is important for both couture and more casual, sporty types". 

''FOAMY" 

"Inspiration- Immaterial and cloud-like or aity and bubbly like breaking waves. A 

magical, ethereal world where things can be seen but not grasped. 

Colour - Vaporous, misty pales, No 1 - 4, 9, 10; aquatic colourings of sea flora, N° 

11-16. 

Fabric - Spongy, frothy non-wovens, loose knits, boucle and terty. Three

dimensional surface effects, from miniature to pronounced, embody the playful, fantasy, 

even delirious side of fashion. 

Undulating, rippling, pleated, waffled and smocked wovens and double knits. 

Voluminous aspects enhanced by the retractive qualities of L YCRA. 

Styling - From light-as-a-cloud minimalism to outrageously playful concoctions for 

both wovens and knits" 
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"FIBROUS 

"Inspiration - Beauty reveals itself in unexpected places: the parched texture of 

tobacco leaves, coconut fibres, irregulary eroded surfaces. Sunlight heightens the effect as 

everything is seen through a heat-induced shimmer 

Colour- Warm tobacco arid wood shades, N° 3,4, 6, 17-23. 

Fabric - Natural to sophisticated, raw to precious. Shantung the most important 

interpretation, but also hemp, dry cotton, linen, rough silk. Textured surfaces and 

handwoven looks, panama and rustic canvas. Double knits and weaves. 

Styling - Feminized masculine shapes. Relaxed colonial with a Cuban flavour. 

Suits, tunics and pants, and dresses take on new proportions". 

"JUICY" 

"Inspiration - Nature's excesses are visualised, manipulated, magnified by man's 

creative ingenuity. The result is an explosion of life and energy. 

Colour- Luminous fruity brigths and vegetal mid-tones, No 24-30. 

Fabric - Structured wovens and knits come alive with a ripeness reminiscent of 

tropical fruits. The difference between vegetal and synthetic fibres, natural and artificial 

colours is indistinguishable, the enigma enforced by gloss or sparkle. Plisse, pleated, 

crinkled, ottoman and pique, crepe, velvet, semi-transparencies. Fresh prints are taken from 

exotic fruits and flowers, lush vegetation. 

Styling- Sophisticated couture or high-spirited sumer fun". 
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