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RESUMO 

Na   releitura   do   célebre   conto   infantil   da  
Cinderela,  Sophia  Andresen  apresenta  sua  
visão   sobre   a   relação   entre   as   classes  
socioeconômicas   no   cenário   português  
dos   anos   1960.   Por   meio   da   história   da  
protagonista   Lúcia,   observamos   a   crítica  
da  autora  sobre  o  desejo  de  ascensão  social  
às   classes   favorecidas   da   sociedade,   que  
são   associadas   a   características   negativas  
como   superficialidade,   maldade.   No  
conto,  o  mundo  que  vive  das  aparências  é  
problematizado,   ressaltando   o   conflito  
entre   o   ser   e   o   ter.   Assim,   a   questão  
socioeconômica  se  coaduna  a  valores  caros  
à  poética  andreseniana,  como  a  busca  pela  
justiça  e  pelo  equilíbrio  nas  relações  entre  
o  homem  e  sua  realidade.      
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ABSTRACT 

In   her   version   of   Cinderella'ʹs   famous  
children'ʹs   tale,   Sophia   Andresen   presents  
her   vision   on   the   relation   between  
socioeconomic   classes   in   the   Portuguese  
scene  of  the  1960s.  Through  the  story  of  the  
protagonist   Lucia,   we   observe   the   author'ʹs  
critique  of  the  desire  for  social  advancement  
to  the  privileged  classes  of  society,  which  are  
associated  to  negative  characteristics  such  as  
superficiality  and  evilness.  In  the  story,  the  
world   of   appearances   is   problematized,   and  
the   conflict   between   being   and   having   is  
highlighted.   Thus,   the   socioeconomic  
question   is   read   in   line   with   important  
values   of   Andresian   poetics,   such   as   the  
search  for  justice  and  balance  in  the  relations  
between  men  and  their  reality.    
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Na  década  de   1960,   Sophia  de  Mello  Breyner  Andresen   já   havia  

conquistado   um   importante   lugar   no   cenário   literário   português,   não  
somente  por  sua  poesia,  mas  também  pelas  suas  obras  de  prosa.  Já  nos  fins  
dos  anos  1950,  a  autora  publica  contos  infantis,  como  A  menina  do  mar,  A  
fada  Oriana   (ambos  de  1958)  e  A  noite  de  Natal   (1959).  Alguns  anos  mais  
tarde,  em  1962,  lança  a  coletânea  Contos  exemplares,  reunião  de  sete  textos  
ficcionais  de  distintas  extensões  que  parecem  trazer  a  constante  busca  da  
poeta  por  apreender  a  realidade,  como  nos  mostra  o  verso:  “O  meu  interior  
é  uma  atenção  voltada  para  fora”1.  Tal  obra  promove,  segundo  Clara  Rocha  
(1996,  p.  36-‐‑38),  um  forte   instrumento  de  denúncia  e   combate  diante  da  
situação   de   opressão   e   autoritarismo   do   governo   ditatorial   de   António  
Oliveira   Salazar   (1889-‐‑1970)   conhecido   como   Estado   Novo,   cuja   início  
ocorre  em  1933  e  permanece  até  a  Revolução  dos  Cravos,  em  25  de  abril  de  
1974.  

Em  diferentes  histórias,   as  micronarrativas   indicam  a  atenção  ao  
mundo   real   da   qual   Sophia  Andresen  nos   fala   em   seu   ensaio   “Poesia   e  
Realidade”,  o  que  inclui  a  relação  entre  os  indivíduos  na  sociedade.  Contos  
exemplares   revelam,   desse   modo,   uma   conexão   entre   a   escrita   e   a  
participação   social,   como   observa   Jacinto   Prado  Coelho   (1970,   p.   78)   ao  
dizer   que   a   autora  mantém  uma   característica   de   “modos   indissolúveis  
duma  vocação  a  que  obedece,  com  um  sentido  religioso  do  dever”.  Os  sete  
enredos  procuram  expressar  aspectos  político-‐‑sociais,  assim  como  já  havia  
sido   identificado   em   seu   Livro   sexto,   o   livro   de   lírica   considerado   por  
grande  parte  da  crítica  como  o  mais  politizado  da  obra  andreseniana.  Seu  
título  nos  aponta  para  a  ideia  de  “exemplo”,  o  que  é  lido  por  Clara  Rocha  
(1980)  como  uma  forma  de  a  escritora  expor  sua  mundividência  no  livro  
ficcional.    

Contos  exemplares  ratificam  a  peculiar  produção  literária  da  autora,  
e  Sophia  dá  continuidade  à  sua  produção  de  volumes  ficcionais  infantis  ao  
longo  dos   anos,   com   famosos   contos   como  O   cavaleiro   da  Dinamarca,  de  
1964,  e  O  rapaz  de  bronze,  de  1966.  A  produção  de  contos  “para  adultos”  –  
aspas   propositais   para   pensarmos   sobre   o   público-‐‑alvo   dos   contos  
andresenianos  –  é  retomada  após  vinte  anos  com  a  publicação,  em  1984,  do  

                                                   
1  Verso  de  “Poema”,  publicado  no  livro  Geografia,  de  1967.    
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livro   Histórias   da   terra   e   do   mar.   Se   os   contos   de   1962   refletiam   uma  
referência  a  parábolas,   segundo  a  visão  de  Rocha   (1980)  e   Jacinto  Prado  
Coelho   (1970),   a   nova   publicação   apresenta   uma   alusão   ao  mundo   dos  
contos  híbridos  de   fábulas   e   contos  de   fadas.  Muito  bem  recebidas  pela  
crítica   e   pelo   público,   as   novas  micro-‐‑histórias   reiteraram   o   sucesso   da  
autora  no  campo  da  prosa,  trazendo  uma  forte  carga  poética  entrelaçada  à  
visão  de  mundo  de  Sophia  e  a  sua  constante  procura  pela  relação  entre  o  
homem  e  seu  mundo.    

Na  sua  recensão  crítica,  Maria  Alzira  Seixo  (1985,  p.  92)  observa  que  
a  poeta  apresenta  em  tal  volume  “temáticas  que  confinam  com  uma  ordem  
de  relacionamento  imediato  (embora  não  talvez  directo)  do  homem  com  as  
coisas  e  com  o  mundo”,  elementos  já  perceptíveis  em  sua  obra  poética  e  
ficcional   há   algumas   décadas   e   reforçados   nos  metatextos   escritos   pela  
autora,  como  “Poesia  e  Realidade”,  de  1960,  e  as  suas  “Artes  Poéticas”.  O  
volume   conta   com   cinco   contos,   também   de   diferentes   extensões,  
elaborados  pelo   reconhecido   léxico  objetivo  e   límpido   típicos  dos   textos  
andresenianos,   o   que   permite   a   aproximação   do   leitor   com   o   objeto  
narrado,  cheios  de  mensagens  “reconhecíveis  e  elementares”  (SEIXO,  1985,  
p.  93).    

Entre   as   pequenas   narrativas   com   tom   de   contos   de   fadas,  
encontramos  diversos  elementos  que  são  caros  à  poética  andreseniana.  O  
título  do  livro,  por  exemplo,  destaca-‐‑se  pela  imagem  do  mar  e  da  terra.  Ao  
contrário  do  que  poderíamos  imaginar,  isto  é,  uma  dicotomia  em  contos  
que   sejam   relativos   ao   mar   e   outros,   à   terra,   temos   uma   união   desses  
elementos,  como  a  paisagem  da  praia  que  une  as  águas  salinas  à  areia  e  
não   conseguimos   identificar   onde   começa   um   elemento   e   inicia-‐‑se   o  
segundo.  Seixo  (1985)  ressalta  a  presença  da  “casa”  como  imagem  e  objeto  
que  perpassa  as  diferentes  histórias,  explorada  de  distintas  formas,  desde  
sua  concepção  física  e  concreta  até  a  noção  subjetiva  de  tal  elemento.    

Nos  contos  “O  silêncio”  e  a  “A  casa  do  mar”  (o  qual  já  havia  sido  
publicado  em  1979  e  depois  é   incorporado  no  volume  de  contos),   temos  
uma  conexão  subjetivada  entre  as  personagens  e  as  casas  onde  habitam  ou  
habitaram  no  passado.   Já   em  “A  saga”,   temos  a  personagem  Hans,  que  
foge  da  casa  familiar  e  não  consegue  retornar  jamais  a  esse  local  original.  
Por   sua   vez,   “A   história   da   gata   borralheira”   traz   a   casa   de   forma  
dicotômica,   por   um   lado   ela   representa   aquilo   que   é   familiar   à  
protagonista,  por  outro,  reforça  todas  as  suas  ambições  de  atingir  um  status  
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social  que  lhe  parece  muito  difícil.  A  casa,  assim,  recupera  muitos  poemas  
de  Sophia  Andresen,  surgindo  como  centro  em  que  se  abrigam  a  ordem  e  
a  proveniência,   suscitando  um  equilíbrio  entre  o  habitante  e  a  estrutura  
material   construída   pelo   homem.   Esse   símbolo   retoma   o   termo   “terra”  
trazido  no  título  do  volume  e  insere  as  micro-‐‑histórias  no  projeto  poético  
da  autora,  que  visa  à   religação  entre  o   indivíduo  e  as  coisas  do  mundo,  
trazendo  a  harmonia  e  o  aspecto  do  dia  original  e  limpo.      

No  panorama  criado  de   conexão  entre   a   terra   e  o  mar,  qualquer  
fissura  ou  ruptura  que  surja  neste  equilíbrio  é  intensificada  e  promove  uma  
reflexão  sobre  o  desejo  –  ou  a  possibilidade  –  de  reunião  entre  o  homem  e  
a   sua   realidade.   De   fato,   os   cinco   contos   problematizam   tal   ideia,  
mostrando  a  desconexão  ou  o  deslocamento  das  personagens  diante  do  
mundo  em  que  se  inscrevem.  É  nessa  perspectiva  que  buscaremos  analisar  
a  micronarrativa   “A   história   da   gata   borralheira”,   uma   releitura  muito  
particular  e  curiosa,  como  identifica  Seixo  (1985,  p.  92)  da  famosa  história  
infantil  da  Cinderela.  Vamos  observar  que  a  recriação  desse  célebre  conto  
surge  em  um  tom  crítico,  e  a  moral  do  conto  infantil  reformula-‐‑se  em  uma  
perspectiva  de  análise  sociopolítica.  

  
1. O superficial e a mentira: a fissura no “equilíbrio das coisas”  promovida 
pelo mundo do dinheiro e das aparências 

  
Um   dos   temas   problematizados   em   Contos   exemplares,   a   relação  

entre  as  classes  sociais,  volta  a  ser  retomado  por  Sophia  Andresen  em  seu  
conto   “A   história   da   gata   borralheira”   de   maneira   incisiva.   Como  
percebemos   pelo   título,   temos   uma   releitura   da   conhecida   história   da  
Cinderela,   a   filha   de   um   nobre   viúvo   que   é   colocada   na   posição   de  
empregada  por  sua  madrasta,  além  de  ser   inferiorizada  e  satirizada  por  
suas  meias-‐‑irmãs.  “Borralheira”  deriva  da  palavra  “borralho”,  lugar  perto  
do   forno  em  que  se  acumulam  as  cinzas,  onde  muitos  animais  dormem  
para  buscar   calor.  Assim,  “borralheira”   suscita  diferentes  aproximações.  
Primeiramente,  o  termo  liga-‐‑se  à  ideia  da  “criada  da  casa”,  a  exemplo  da  
cozinheira,   que   está   constantemente   em   frente   ao   forno   a   preparar   a  
alimentação  de  seus  patrões.  Além  disso,  recupera  a  imagem  de  animais  
vistos  como  sujos  e  desagradáveis,  como  os  ratos,  os  quais  vivem  perto  das  
cinzas   para   se   aquecerem.   Ainda   temos   a   própria   ideia   das   cinzas,   o  
borralho,  que  pode  levar  à  concepção  de  sujeira.  Tais  noções  condensam-‐‑
se  na  personagem  Cinderela,  que,  apesar  de  ter  uma  origem  aristocrática,  
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é  obrigada  a  viver  no  borralho  com  os  bichos  da  casa  comandada  por  sua  
madrasta.    

Essa   célebre   narrativa   é   muito   antiga   e   apresenta   diferentes  
versões.  Era  contada  no  século   IX  d.  C.,  quando   foi   registrada,   segundo  
Bruno  Bettelheim  (2002,  p.  252),  e  depois  veio  a  consagrar-‐‑se  pela  escrita  
do   francês   Charles   Perrault,   em   1967,   e   pelos   irmãos   Grimm,   em   1812.  
Resumidamente,   o   conto   traz   a   trajetória   da   jovem   nobre   tratada   como  
criada   pela   madrasta   e   pelas   meias-‐‑irmãs,   mas   consegue   reverter   sua  
situação   ao   casar-‐‑se   com   o   príncipe   do   reino.   Essa   viragem   só   se   torna  
possível   com   a   ajuda   mágica   de   uma   fada   madrinha,   que   reconhece   a  
bondade   e   a   resignação   da   menina   e   promove-‐‑lhe   uma   mudança   de  
aparência  na  noite  de  um  importante  baile.  Mais  bela  que  todas  as  jovens  
do  reino,  Cinderela  logo  cativa  a  atenção  do  príncipe,  mas  precisa  deixar  o  
palácio  com  muita  pressa,  pois  a  magia  terminaria  ao  badalar  dos  sinos  da  
meia-‐‑noite.  Deixa  para  trás,  entretanto,  um  pé  do  seu  sapatinho  de  cristal,  
por  meio  do  qual  os  empregados  do  príncipe  puderam  reconhecê-‐‑la  após  
uma  incessante  busca  no  reino.  O  sapato  de  cristal  guardado  pela  jovem  só  
poderia   ser   calçado   perfeitamente   em   seu   próprio   pé.   Desse   modo,   o  
príncipe  a  reconhece  e  a  desposa,  vivendo  felizes  para  sempre.    

O  conto  traz  a  superação  de  um  contexto  de  humilhação  por  meio  
de   valores   como   a   aceitação   e   a   bondade2,   o   que   permitira   à   jovem   a  
intervenção  da  fada  madrinha.  Ela  é  “a  catalisadora  dos  desejos  da  menina  
e  também  juíza,  pois  é  ela  –  sua  presença  mágica  e  protetora  –  que  oferece  
as   condições  necessárias  para  que  a  Gata  Borralheira  possa   ir   ao  baile”,  
conforme   analisa   a   crítica   Paola   Poma   (2008,   p.   220).   Nessa   dinâmica,  
revela-‐‑se  a  moral  da  história,  que  ratifica  a  resignação  da  menina  em  sua  
condição  de  criada  mantendo-‐‑se  bondosa,  mostrando  que  a  resiliência  e  a  
benevolência   da   jovem   superam   a   beleza.   Ela   só   pôde   transformar   sua  
trajetória  por  ser  boa  com  aqueles  que  a  subjugavam.  O  sapato  de  cristal  
simboliza   essa   moral,   pois   o   par   fora   o   único   elemento   que   não  
desapareceu  com  o  fim  da  magia.  A  beleza,  a  principal  preocupação  das  
irmãs  postiças,  era  algo  importante,  porém  jamais  superaria  as  virtudes  do  
bom  caráter  socialmente  estabelecido.    

Mostra-‐‑se,  então,  interessante  o  fato  de  Sophia  Andresen  escolher  
a  história  da  Cinderela  para  fazer  uma  releitura  que  traga  uma  perspectiva  
                                                   
2  No  texto,  trabalhamos  a  ideia  de  “bondade”  como  um  sentimento  moralmente  estabelecido  que  pode  ser  
lido  como  a  “qualidade  de  quem  tem  alma  nobre  e  generosa,  é  sensível  aos  males  do  próximo  e  naturalmente  
inclinado  a  fazer  o  bem”  (cf.  Dicionário  Houaiss  da  Língua  Portuguesa,  versão  eletrônica).  
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sociopolítica  marcante.  Lúcia  –  a  gata  borralheira  do  conto  andreseniano  –  
vai  desenvolver  uma  trajetória  de  vida  que  nos  permite  fazer  uma  leitura  
da  relação  entre  as  classes  sociais.  Conforme  analisa  Seixo  (1985,  p.  92),  o  
conto   seria   uma   versão   “híbrida”   do   conto   de   fadas,   trazendo   uma  
narrativa  de  “alienação”  (SEIXO,  1985,  p.  93)  ou,  como  afirma  Poma  (2008,  
p.   222),   uma   “tragédia   social”.   Enquanto   Cinderela   era   uma   fidalga  
colocada   como   criada   pela   maldade   da   madrasta,   mas   aceitava   essa  
posição  com  resiliência,  Lúcia  é  uma  garota  pobre  que  anseia  ser  parte  do  
mundo  “dos  ricos”.  Desse  modo,  a  releitura  nos  apresenta  uma  jovem  que  
abre  mão  de  sua  vida  humilde  em  favor  de  um  status  social  que  sempre  
desejou,   ainda   que   isso   signifique   para   ela   viver   em   um   mundo   de  
aparências.            

A  narrativa,  escrita  em  1965,  divide-‐‑se  em  duas  partes.  No  início,  a  
jovem   protagonista   aparece   “debruçada   sobre   o   tanque   redondo”,  
mirando   seu   reflexo   extasiadamente   numa   noite   que   “caminhava   como  
uma   rapariga   descalça”,   “leve   e   lenta   sobre   a   relva   do   jardim”  
(ANDRESEN,  2017,  p.  5).  É,  então,  introduzida  a  casa  que  exerce  um  forte  
poder   de   atração   em   Lúcia,   “uma   casa   grande   cor-‐‑de-‐‑rosa   e   antiga”  
(ANDRESEN,  2017,  p.  5).  A  residência  estava  toda  iluminada,  pois  a  noite  
era  de  festa;  ouvia-‐‑se  do  jardim  a  música  que  embalava  a  sala  do  baile  e,  
em  uma  espécie  de  sinestesia,  o  som  misturava-‐‑se  ao  balanço  das  árvores.    
O  que  se  descreve  é  o  baile,  povoado  por  meninas  que  dançavam,  fazendo  
seus  vestidos  moverem-‐‑se  como  se  flutuassem.  O  cenário  parecia  feérico  e  
irreal   para   a   jovem  menina   e   suscitava   “uma   alegria   rápida   e   agitada,  
desgarrada  e  passageira,  um  pouco  triste  e  cruel”  (ANDRESEN,  2017,  p.  
5).              

Em  tal  ambiente  mágico,   ressalta-‐‑se  a  antítese  entre  a  alegria  e  a  
tristeza  que  povoa  a  mente  de  Lúcia,  de  18  anos.  Era  o  seu  primeiro  baile  e  
ela   vinha   acompanhada   da   tia,   que   era   sua   madrinha   também.   Toda  
ornamentada,  a  tia  atravessou  a  sala  da  festa  em  direção  aos  donos  da  casa,  
enquanto   a  menina   parecia   sentir-‐‑se   deslocada,   “um  pouco   entontecida  
por   tantas   caras   desconhecidas   e   tantos   vestidos   de   tantas   cores   e   pela  
profusão  de  vozes  e  flores  e  luzes  e  perfumes  [...]”  (ANDRESEN,  2017,  p.  
06).  Pela  enumeração  sem  pontuação,  um  traço  presente  também  na  lírica  
andreseniana,   conseguimos   perceber,   por   um   lado,   o   ritmo   agitado   do  
evento  e,  por  outro,  a  sensação  de  tontura  da  protagonista.  
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A  tia  apresenta  a  jovem  aos  anfitriões  do  baile,  que  lhe  deram  breve  
e   superficial   atenção.   Conheciam   Pedro,   o   pai   da   menina   e   primo   da  
madrinha.   Fizeram-‐‑lhe   perguntas   de   praxe   e   logo   se   entretiveram   com  
outros  convidados  que  chegavam  à  casa.  A  filha  da  dona  foi  introduzida  à  
menina  e  a  conduziu  para  a  sala  de  danças.  Em  seu  papel  de  anfitriã,  a  filha  
da   dona   apresentou   Lúcia   às   amigas,   que   se   dirigiram   a   ela   com  
indiferença  e  “ar  alheio”  (ANDRESEN,  2017,  p.  6).  Voltaram  a  conversar  
como  se  ela  não  estivesse  lá  e  movimentavam-‐‑se  agitadamente,  como  toda  
a  noite  parecia  estar.        

Nesse  momento,  o  leitor  coloca-‐‑se  diante  da  experiencia  de  Lúcia.  
Deslocada,  é  ainda  tratada  com  indiferença  pelas  outras  garotas,  descritas  
pela  narradora  por  meio  de   termos  como  “indiferença”,  “distraído”,  “ar  
alheio”,   indicando   uma   certa   superficialidade   nas   relações   travadas  
naquela   ocasião.   Tal   caráter   superficial   misturava-‐‑se   ao   ambiente   de  
música   e   ao   movimento   dos   corpos   que   dançavam   e   os   vestidos   que  
flutuavam,  o  que  deixava  a  protagonista  ao  mesmo  tempo  entontecida  e  
admirada.   Todas   as  meninas   pareciam-‐‑lhe   bonitas,   “animadas   por   uma  
vida  rápida  e  segura,  e  tinham  faces  rosadas  como  um  fruto  e  um  agudo  
brilho   nas   vozes  metálicas”   (ANDRESEN,   2017,   p.   7).  Novamente,   uma  
espécie   de   antítese   nas   sensações   da   protagonista,   que   se   sentia  
amedrontada   pelo   contexto   em   que   fora   recebida   com   desprezo,   mas  
olhava-‐‑o  com  êxtase.  Tentou  conversar  com  as  jovens  durante  uma  pausa  
da   dança,   porém   foi   ignorada.   Todos   estavam   dançando,   porém   Lúcia  
ficou  sozinha,  ninguém  a  tirou  para  dançar.  O  misto  de  alegria  e  tristeza,  
de  tremor  e  de  fervor,  intensifica  os  sentimentos  de  solidão  e  deslocamento  
da  menina,  que  parece  não  fazer  parte  daquele  cenário.    

A  descrição  do  início  é-‐‑nos  essencial  para  compreender  o  clima  de  
humilhação  e  vergonha  que  Lúcia  enfrenta  na  noite  do  seu  primeiro  baile,  
o  que   será  a   força  motriz  de   transformação  da   jovem  pobre   em  menina  
“amadrinhada”  rica.  Ignorada  pelas  pessoas  daquela  classe  social,  a  garota  
se  isola  em  um  canto,  de  onde  observa  outras  moças  a  olharem-‐‑na  firme  e  
curiosamente,  questionando-‐‑se  “de  onde  ela  viria”  (ANDRESEN,  2017,  p.  
8).  Essa  pergunta,  que  poderia  parecer  simples,  é,  na  realidade,  um  indício  
da  polarização  entre  dois  grupos  sociais  distintos:  Lúcia  era  uma  “intrusa”  
no   círculo   da   autocracia.   O   olhar   frio   das   garotas   que   queriam   saber   a  
origem  dela,  de  fato,  expunha-‐‑a  ao  desprezo  da  camada  favorecida  sobre  
aqueles  que  não  pertencem  a  ela.  A  pobre  menina  lidava,  assim,  com  sua  
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solidão   diante   do   desprezo   cruelmente   curioso   dos   olhares   à   sua   volta,  
marcando  que  sua  presença  era  algo  de  incomum  naquele  baile.        

Isolada,   Lúcia   olha-‐‑se   no   espelho   e   encara   seriamente   sua  
vestimenta,  que  a  desagrada  muito.  Sem  um  traje  para   tal  evento,  a   tia-‐‑
madrinha  sugeriu  que  ela  usasse  um  velho  vestido  lilás,  o  qual  poderia  ser  
rearranjado  para  caber  na  menina.  Ela  o  rejeita  em  princípio,  alegando  que  
a   cor   não   lhe   caía   bem.  A   tia-‐‑madrinha   ignora   o   desgostar   da   jovem   e  
insiste   na   roupa.   A   protagonista   coloca-‐‑se   novamente   diante   de   um  
sentimento   antitético:   seu   sonho   era   ir   a   um   baile,   mas   seu   vestido   a  
deixava  insegura  e  contrariada.  Entretanto,  ir  ao  evento  era  uma  forma  de  
escapar  da  sua  dura  vida  pelo  menos  por  uma  noite.  Vinha  de  uma  boa  
família,  mas  vivia  com  o  pai  viúvo  que  era  “arruinado”,  além  de  ter  dois  
irmãos  “a  quem  a  falta  da  mãe  e  o  desinteresse  das  criadas  velhas  tornaram  
quase  selvagens”  (COELHO;  AZINHEIRA,  1995,  p.  12).  Há  novamente  um  
contraste  entre  a  sua  vida  real  e  a  “vida  do  baile”,  ou  seja,  o  que  ela  imagina  
sobre   aqueles   que   frequentam   tais   festas.   Lúcia   cultiva   o   misto   de  
curiosidade  sobre  esse  mundo  e  de  anseio  de  pertencer  a  ele:  “Às  vezes,  no  
colégio,   algumas   das   suas   amigas   falavam   de   um   mundo   de   festas   e  
divertimentos,   um  mundo   onde   tudo   era   fácil   e   todas   as   pessoas   eram  
ricas”  (ANDRESEN,  2017,  p.  10).  O  baile,  pois,  parecia-‐‑lhe  uma  porta  para  
tal  mundo.      

O  desejo  de  adentrar  nesse  mágico  grupo  não  lhe  permitia  negar  o  
convite  feito  pela  tia,  mas  ela  se  sentia  totalmente  desconfortável  com  um  
velho  vestido  reformado.  Além  disso,  tinha  outra  preocupação:  precisava  
de   sapatos   de   salto   e   não   tinha   nenhum.   A   tia-‐‑madrinha   não   lhe  
providenciou   um   par,   e   ela   não   podia   pagar   por   eles.   A   resposta   que  
conseguiu  pensar  foi  procurar  um  par  em  sua  casa.  Os  saltos    

  
foram,  após  algumas  horas  de  desesperada   impotência,  encontrados  
numa   arca,   no   sótão,   juntamente   com   outros,   igualmente   uma  
recordação  de  um  passado  sem  volta.  Estavam  num  estado  miserável:  
de   um   azul   manchado   e   empalidecido,   rotos   e   deformados,   foram,  
mesmo  assim  e  embora  largos,  o  conjunto  possível  para  o  vestido  lilás  
que   arrastava   no   chão,   tapando   a   miséria   que   eles   representavam.  
(COELHO;  AZINHEIRA,  1995,  p.  12)        
  

Os  sapatos  ilustravam,  pelo  seu  estado,  a  pobreza  da  vida  de  Lúcia.  
Ela  os  vestiria   largos  do  mesmo   jeito,  pois,  assim  como  os   seus  pés  não  
cabiam   naquele   calçado,   a   menina   também   não   se   encaixava   naquele  
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mundo   de   divertimento   que   tanto   admirava.   Nesse   sentido,   conforme  
observa  Poma  (2008,  p.  223),        

  
Todo  o  deslumbramento  existente  na  história  de  Perrault  da  beleza  das  
roupas,  do  mundo  encantado  da   fada  madrinha,   ao   símbolo  do  par  
ideal  -‐‑  o  sapatinho  de  cristal  -‐‑  na  narrativa  de  Sophia  Andresen  passa  
a   ser   uma   referência   social   da   falta.   Lúcia   não   tem   condições  
financeiras  para  ter  um  belo  vestido,  o  que  a  impossibilita  de  ir  ao  baile,  
já  que  a  roupa  sintetiza,  aparentemente,  as  classes  sociais.    
  

O   conto,   desse  modo,   sendo   uma   recriação,   traz   um  mundo   de  
fantasia   que   revela,   na   realidade,   um   olhar   para   os   padrões  
socioeconômicos  em  que  as  sociedades  de  classe  se  baseiam,  simbolizados  
na   precariedade   dos   trajes   de   Lúcia,   o   que   leva   ao   sentimento   de   não  
pertencimento  e  de  segregação  dentro  de  ambiente  tão  admirado  por  ela.    

De   volta   à   narrativa   do   baile,   o   leitor   é   colocado   diante   de   um  
ambiente   em   que   as   aparências   determinam   quem   faz   parte   daquele  
círculo  privilegiado,  e  Lúcia  é,  a  todo  momento,  posta  à  margem  dele.  Seu  
vestido  e  seu  sapato  indicam  essa  posição  à  beira  daquelas  pessoas  lindas,  
felizes,  dançantes.  Para  Poma  (2008,  p.  223),    

  
o  sapato,  simbolicamente,  [é]  a  confirmação  ou  a  prova  da  identidade  
da  pessoa   a   que  pertence,   e,   portanto,   garantia   do  despertar   de  um  
desejo,  visto  a  sua  beleza  ser  a  continuidade  da  beleza  e  da  delicadeza  
feminina;  no  caso  de  Lúcia  os  sapatos,  que  não  lhe  pertencem,  revelam  
o  deslocamento  social  e  a  necessidade  do  vestido  ser  bem  longo  para  
camuflá-‐‑los.  

  
Porém,   duas   personagens   surgem   ao   longo   do   baile   para  mexer  

com  os  sentimentos  de  Lúcia.  Sentindo-‐‑se  vexada,  a  jovem  humilde  decide  
ir   ao  quarto  de  vestir  para   repor   sua  maquiagem.  Lá,   foi  mais  uma  vez  
apontada  e  humilhada  pelo  seu  traje:    

  
—  Quem  é  aquela  rapariga  com  um  horrível  vestido  lilás?  
—  Não  sei,  pensei  que  já  não  havia  ninguém  capaz  de  se  vestir  de  lilás.  
—   Coitada,   tenho   pena   dela.   Deve   ser   um   vestido   emprestado.  
(ANDRESEN,  2017,  p.  13)              
  

Havia,  porém,  um  olhar  de  atenção  a  Lúcia  que  a  salvava  dessas  
críticas  cruéis:  “—  Vocês  são  más  e  snobonas.  O  vestido  é  feio,  mas  ela  é  bem  
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bonita   –   atalhou   a   terceira   rapariga,   que   tinha   estado   calada”  
(ANDRESEN,  2017,  p.  13).    

Tal   menina   loira,   vestida   em   um   traje   de   chiffon   rosa,   rompe   o  
cenário  de  crítica  no  qual  a  protagonista  estava  inserida,  fazendo  um  elogio  
sobre   seu   tom   de   pele.   Ela   ainda   adverte   a   pobre   jovem:   “—   Sabe...   é  
preciso  não  dar  importância  a  este  gênero  de  espelhos.  São  como  as  pessoas  
más,  não  dizem  a  verdade”.  E  diz:  “—  Sabe  [...],  não  sabemos  ao  certo  o  
que  querem  os  maus  reflexos,  os  maus  olhares,  as  más  palavras.  Talvez  a  
perdição   da   nossa   alma.   E   temos   que   manter   nossa   alma   livre”  
(ANDRESEN,  2017,  p.  14).  Lúcia  acenou  espantada,  não  esperava  esse  tipo  
de   postura   em  um   ambiente   que   a   tinha   deixado   de   lado,   porém   ficou  
irritada   com   o   comportamento   da   garota   loira,   achando   que   o  
aconselhamento  era  deveras  estranho,  podendo  ser  somente  um  modo  de  
ela   fazer-‐‑se   de   interessante.   Ainda   assim,   a   protagonista   percebia   que  
talvez  tivesse  sido  um  modo  de  ela  alertá-‐‑la  de  algum  perigo,  algo  que  não  
percebia.  

A  menina  de  chiffon  rosa  alerta-‐‑a  sobre  aquele  mundo  tão  admirado  
pela  menina  humilde.  As  pessoas  más,  em  analogia  aos  maus  espelhos,  são  
aquelas  que  julgam  pela  aparência,  determinando  através  da  vestimenta  e  
da  postura  quem  pertence  afinal  ao  grupo  favorecido  –  supostamente  da  
aristocracia  ou  da  alta  burguesia.  A  garota  de  cor-‐‑de-‐‑rosa  reconheceu  na  
menina   humilde   a   beleza,   tanto   a   externa   –   quando   falou   de   sua   pele  
branca  –  quanto,  de  certa  forma,  a  interna,  ao  opor  os  maus  reflexos,  isto  é,  
os  olhares  de  condenação,  ao  sentimento  de  humilhação  da  protagonista,  
comparando-‐‑os  a  algo  maléfico  que  apreende  a  alma.  Também  reconhece  
que  em  tais  olhares  não  há  verdade,  sugerindo  que  em  Lúcia  havia,  o  que  
cria  uma  oposição  entre  mal  versus  bem  e  verdade  versus  aparência.        

A   jovem  de  cor-‐‑de-‐‑rosa  recupera  a  postura  da  fada  madrinha  do  
conto   infantil   da   Cinderela.   A   fada   somente   possibilita   as   mudanças  
necessárias   à   menina   borralheira   por   reconhecer   nela   a   bondade,   a  
resiliência  e  a  generosidade,  e  não  a  beleza  externa.  Na  reconstrução  de  
Sophia  Andresen,  a  jovem  de  cor-‐‑de-‐‑rosa  alerta  Lúcia  sobre  a  perversidade  
das   aparências,   pois   as   meninas   que   a   julgavam   e   a   menosprezavam  
estavam  fazendo  isso  com  base  no  traje   lilás  velho  da  protagonista,  algo  
aparente  e  superficial.  No  fundo,  Lúcia  mantinha  uma  beleza  interna  que  
a  moça  loira  pôde  reconhecer  e  tentou  aconselhá-‐‑la  exatamente  sobre  isto:  
as  aparências  não  nos  dizem  a  verdade.  Há,  assim,  por  trás  das  palavras  
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que  soaram  misteriosas  para  Lúcia,  uma  crítica  da  menina  de  chiffon  sobre  
o  mundo  das  aparências,  no  qual  as  pessoas  são  julgadas  de  acordo  com  o  
que  aparentam  ter.  Diferentemente  do  conto  de  Perrault,  temos  um  valor  
social  sendo  expresso  que  se  refere  ao  caráter  negativo,  segundo  a  garota,  
de  indivíduos  que  classificam  os  seus  semelhantes  conforme  os  bens  que  
possuem  e  os  trajes  que  vestem.  Essas  palavras  se  constroem  no  texto  como  
um  presságio  da  viragem  que  vai   ocorrer  na  vida  da   jovem  humilde,   o  
ponto  de  ação  do  conto.    

Tal  diálogo  suscita  uma  reflexão  acerca  do  ambiente  em  que  Lúcia  
adentra,   mas   não   é   bem-‐‑vinda.   Temos   uma   festa   que   ocorre   em   uma  
grande   casa   iluminada   e  movimentada,   pertencente   a   alguém  da   classe  
favorecida  da  sociedade.  A  casa  ostenta  a  posição  social  de  seus  donos  e  de  
seus   convidados,   que   exprimem   modos   de   agir   e   um   estilo   de   vida  
coerentes  com  a  camada  social  a  que  pertencem.  Como  observa  o  sociólogo  
Pierre  Bourdieu   (1983,   p.   73),   às  diferentes  posições   no   espaço   social   se  
relacionam   diversos   estilos   de   vida,   ou   seja,   o   conjunto   de   práticas,   de  
hábitos  e  de  posses  que  são  a  expressão  das  condições  de  existência  de  um  
determinado   indivíduo   ou   grupo.   De   acordo   com   esse   pensamento,   as  
roupas   que   esses   convidados   vestem,   os   alimentos   e   bebidas   que  
consomem  e  as  músicas  que  ouvem  refletem  traços  de  identificação  com  os  
grupos  privilegiados  da  sociedade.  Assim,  o  traje  de  Lúcia,  revelador  de  
sua  origem  humilde,  coloca-‐‑a  objetivamente  na  posição  de  não  pertencente  
àquele  grupo.  Da  fala  da  personagem  loira  podemos  depreender  a  ideia  de  
que  o  grupo  social  que   frequenta  a   festa  pauta-‐‑se  nas  aparências,  o  que  
seria,  de  acordo  com  ela,  negativo,  que  causa  mal.    

Lúcia   está   na   posição   de   deslocada,   o   não   pertencimento   é  
anunciado   pelos   olhares   que   criticam   sua   vestimenta.   A   vergonha   da  
garota   contrasta   com   a   suposta   alegria   daquele   evento;   “suposta”,   pois  
aquelas  pessoas  organizam-‐‑se  e  posicionam-‐‑se  socialmente  a  partir  de  um  
olhar   e   um   contato   superficial,   artificial,   dando   à   aparência   uma  
importância  central  nas  relações  travadas,  servindo  como  um  “passaporte”  
para   o   mundo   privilegiado.   Ora,   a   protagonista   não   apresenta   tal  
passaporte,   logo   é   colocada   à   margem   do   evento   pelos   sussurros  
maledicentes  e  pelos  olhares  que  a  julgam.  O  seu  velho  vestido  é  indicativo  
de   que   ela   não   tem  nem  o  mínimo  para   pertencer   a   essa   camada.   Suas  
roupas  falam  por  si.  E  seu  sapato  roto  e  largo  é  análogo  à  sua  sensação  de  
“intrusa”.      
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Nesse  sentido,  as  classes  no  poder,  na  visão  da  autora,  articulam  
suas  relações  por  meio  daquilo  que  a  realidade  aparenta  ser,  não  o  que  é  
de   fato.   No   conto,   isso   é   perceptível   através   de   alguns   aspectos.  
Primeiramente,   Lúcia   vê   o   mundo   das   pessoas   ricas   com   aquela   aura  
feérica,   iluminada   e   cheia   de   divertimentos,   isto   é,   aquilo   que   esse  
ambiente  aparenta  ser.  Em  segundo  plano,  temos  as  garotas  do  baile,  que  
colocam   Lúcia   em   seu   lugar   –   marginalizada   no   espaço   da   festa   –  
justamente   por   sua   aparência   física:   estar   vestida   com  um   traje   fora   de  
moda  significa  que  a  pessoa  não  tem  meios  de  ter  uma  roupa  da  tendência  
atual.  Ora,  se  ela  precisa  utilizar  um  vestido  velho  ou  emprestado,  o  lugar  
dessa  pessoa  não  é  naquele  mundo  privilegiado  do  baile.  Não  importa  que  
houvesse  beleza  física  em  Lúcia.  Seu  lugar  é  determinado  e  facultado  pelos  
seus  trajes.    De  acordo  com  essa  dinâmica,  os  propósitos  de  um  indivíduo  
ou  o  seu  caráter  não  são  maiores  do  que  aquilo  que  se  aparenta  ser.    

No  entanto,  surge  um  rapaz  que  novamente  coloca  Lúcia  a  pensar  
sobre  aquele  suposto  mundo  admirável.  Enquanto  ele  procura  estabelecer  
um  diálogo  com  a  jovem  humilde,  ela  julga  que  o  menino  apenas  está  rindo  
dela,  tamanho  o  sentimento  vexatório  que  sente.  O  rapaz  fala,  então,  sobre  
o  ambiente  externo  que  parece  mágico:  o  luar  entre  as  sombras  das  árvores,  
o  reflexo  da  luz  no  lago.  De  forma  sutil,  Sophia  cria  nesse  momento  uma  
oposição.  Lúcia  estava  espantada  com  o  ambiente  belo  da  festa,  as  luzes,  o  
movimento  dos  vestidos  na  sala  de  baile.  O  rapaz,  por  sua  vez,  admira-‐‑se  
com  o  mundo  natural  do  jardim.  Ele  faz  uma  reflexão  que  parece  estranha  
à  protagonista:  

  
–  Estas  noites  assim  não  a  assustam?    
–  Assustar?  Porquê?  
–  Tanto  azul,  tantos  brilhos,  brisas,  perfumes  parecem  a  promessa  de  
uma  vida  deslumbrada,  que  é  a  nossa  verdadeira  vida.  Mas,  ao  mesmo  
tempo,   há   nestas   noites   uma   angústia   especial:   há   no   ar   o  
pressentimento  de  que  nos  vamos  despistar,  nos  vamos  distrair,  nos  
vamos  enganar  e  não  vamos  nunca  ser  capazes  de  reconhecer  e  agarrar  
essa  vida  que  é  a  nossa  verdadeira  vida  (ANDRESEN,  2017,  p.  18).  
  

Nesse  momento,   Lúcia   duvidou   do   seu   entendimento   acerca   do  
diálogo.   Ele   surge   ao   leitor   como   o   ponto   de   início   da   viragem   da  
protagonista.  O  rapaz   fala  da  beleza  e  da  presença  da  noite  como  nossa  
verdadeira  vida.  Enquanto  isso,  Lúcia  admirava  o  lugar  das  aparências,  o  
mundo  dos  vestidos  belos.  É  como  se  o  menino  a  alertasse  de  que  aquilo  
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não  era  uma  vida  de  verdade.  Os  brilhos  que  a  menina  via  traduziam  o  
poder  aquisitivo  dos  convidados  e  a  necessidade  de  se  manter  a  expressão  
da  riqueza,  o  que  não  seria,  para  o  rapaz,  a  “verdadeira  vida”,  afinal  são  
marcas  de  distinção  de  classe,   são  artifícios  para  demarcar  uma  posição  
social.  Para  ele,  os  brilhos  enganam,  confundem.  Mas  o  anseio  de  Lúcia  em  
adentrar  essa  realidade  foi  muito  maior  e  “compreendeu  que  não  poderia  
dizer   que   para   ela   a   verdadeira   vida   seria   estar   naquele   baile   com   um  
vestido  lindíssimo.  Essas  coisas  não  se  dizem”  (ANDRESEN,  2017,  p.  24).        

Diante   desse   sentimento   da   protagonista,   ocorre   o   momento   de  
maior  vergonha  para  ela  daquela  noite.  O  rapaz  convida-‐‑a  para  dançar  e,  
ainda  que  não  soubesse,  a  jovem  aceita.  Ela  se  sente  iluminada,  pois  havia  
um  menino  daquele  círculo  privilegiado  a  olhar  para  ela,  aproximando-‐‑se  
à   imagem   do   príncipe   de   Cinderela,   mas   este   se   encanta   pela   beleza  
exterior  da  donzela,  enquanto  aquele  se  atrai  pela  Lúcia  “real”,  e  não  por  
aquilo  que  ela  aparentava  ser,  vestida  com  os  trajes  velhos.  A  agonia  dela,  
de   ser   o   motivo   de   riso   daquela   sociedade,   parecia   naquele   momento  
extinguir-‐‑se.        

Entretanto,  durante  os  movimentos  da  dança,  o  sapato  roto  saiu  do  
seu  pé  e  ficou  à  mostra  na  sala  de  baile,  estando  ainda  mais  feio  que  antes,  
pois,  com  o  uso,  a  seda  soltou-‐‑se  na  biqueira  e  no  salto.  Todos  olhavam  e  
comentavam  quem  teria  usado  aquele  calçado  tão  miserável.  Afastaram-‐‑se  
do  local  e  um  criado,  seguindo  ordens  da  anfitriã,  retirou  o  objeto  com  uma  
pinça.   Extremamente   humilhada,   Lúcia   não   ousa   olhar   para   o   rapaz,  
julgando  que  ele  teria  percebido  que  o  sapato  desbotado  era  dela.  Este  se  
torna,  então,  o  ponto  de  mudança  na  narrativa.  Quando  ele  se  afasta  para  
buscar  algo  para  beberem,  ela  foge  desesperada  do  local.      

Na  tentativa  de  esconder-‐‑se,  ela  entra  por  uma  pequena  porta  que  
lhe  dá  acesso  a  uma  salinha  repleta  de  espelhos,  o  que  aumenta  mais  ainda  
seu   sentimento   de   humilhação,   conforme   analisam   Coelho   e   Azinheira  
(1995,  p.  13).  Os  objetos  refletiam  a  vergonha  que  sentia,  a  pequenez  de  sua  
situação  diante  daquela  sociedade  que  olhou  enojada  para  o  calçado.  Ela  
pressupõe  que  seu  par  já  saiba  que  era  ela  quem  calçava  aquele  miserável  
sapato,   então   esconde-‐‑se   em   um   canto   sombrio.   Começa   a   se   imaginar  
naquele  mesmo  baile,  vestida  com  um  belo  traje  e  um  lindo  sapato,  não  
sendo  motivo  de   escárnio  de  ninguém.  Como  poderia  mudar   sua  vida?  
Sentindo-‐‑se   humilhada   e   inferiorizada,   decide   aceitar   a   oferta   da   tia-‐‑
madrinha  que,  na  ocasião  dos  seus  18  anos,  disse-‐‑lhe:    
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Lúcia,  tens  dezoito  anos,  é  preciso  pensar  no  teu  futuro.  Não  conheces  
ninguém,  não  és  convidada  para  nada,  andas  vestida  como  uma  pobre.  
Vem  viver  comigo,  que  sou  tua  madrinha  e  não  tenho  filhos.  Se  vieres  
viver  comigo,  eu  dou-‐‑te  todas  as  coisas  de  que  precisas  (ANDRESEN,  
2017,  p.  24).    
  

No  momento,  a  menina  não  aceitou  a  oferta,  pois  pensava  no  pai  e  
nos  irmãos.  Porém,  naquela  situação,  diante  de  tanta  vergonha,  repensava  
suas  escolhas.  

Podemos  pensar  em  uma  analogia  entre  a   tia  e  a   fada-‐‑madrinha.  
No  conto  de  fadas,  a  criatura  mágica  resolve  intervir  dada  a  bondade  e  a  
generosidade  de  Cinderela.  Na  releitura  andreseniana,  observamos  que  a  
tia   intervém   na   vida   de   Lúcia,   pois   ela   se   encontra   em   uma   família  
arruinada,  que  não   lhe  dará  nenhum  futuro.  Vivendo  somente  sua  vida  
humilde,  a  menina  certamente  não  teria  chances,  por  exemplo,  de  ter  um  
bom   casamento,   com   um   marido   abastado   que   lhe   oferecesse   riqueza.  
Temos  ainda  na  fala  da  tia  a  referência  às  vestes  de  Lúcia:  “andas  vestida  
como   uma   pobre”.   Novamente,   é   um   elemento   ligado   à   noção   das  
aparências  dentro  da   sociedade.  O   casamento  destaca-‐‑se,   nesse  diálogo,  
como  um  dos  mecanismos  de  ascensão  social,  algo  que  era  essencial  para  
a   menina,   segundo   a   tia.   Estando   bem   vestida,   frequentando   bailes   e  
eventos,  Lúcia  seria  vista,  sendo  possível  atrair  um  bom  pretendente  para  
realizar  um  casamento  vantajoso.    

O  conto  coloca-‐‑nos  diante  do  conflito  de  Lúcia:  ao  aceitar  a  oferta  
da  tia-‐‑madrinha,  ela  teria  de  abrir  mão  da  liberdade  da  sua  vida  com  o  pai  
e   viver   sob   “minuciosa   tirania”   e   “discursos   de   prudência   e   cálculo”  
(ANDRESEN,  2017,  p.  25).    Ela,  então,  recorda-‐‑se  das  palavras  da  garota  
de  chiffon  rosa:  “Que  era  preciso  não  se  importar”.  Mas  Lúcia  não  podia  
ignorar   o   que   sentia.   O   sentimento   de   humilhação   a   estava   guiando:  
“Aquele  baile,  aquela  gente  que  a  ignorara  e  humilhara  era  o  mundo  que  
ela  decidira  escolher.  Aqueles  eram  os  vestidos,  os  sapatos,  as  joias  que  ela  
queria  possuir.  Aquele,  o  poder  que  desejava”  (ANDRESEN,  2017,  p.  25).  
Motivada  por  essas  emoções,   faz  uma  promessa  a  si  mesma:  “Tenho  de  
escolher   outro   caminho.   Um   dia   hei   de   voltar   aqui   com   um   vestido  
maravilhoso  e  com  sapatos  bordados  de  brilhantes”  (ANDRESEN,  2017,  p.  
25).  Nesse  retorno,  ela  seria  “o  alvo  das  atenções,  da  inveja,  do  espanto  de  
toda  a  gente”,  como  analisam  Coelho  e  Azinheira  (1995,  p.  13).      
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Dessa   maneira,   a   tia   assume   um   papel   da   fada-‐‑madrinha   ao  
possibilitar  a  Lúcia  uma  mudança  de  classe  e  o   ingresso  no  mundo  que  
tanto  desejou,  porém  de  forma  perversa,  pois  é  como  se  ela  comprasse  a  
menina.  Para  que  pudesse  receber  as  benesses,  ela  teria  que  viver  com  a  
madrinha,  abandonando  a  vida  modesta,  mas  livre,  junto  de  seu  pai.  Há  
um  caráter  negativo  na  atitude  da  tia,  uma  vez  que,  para  ela,  o  poder  do  
capital   poderia   dar   à   sobrinha   aquilo   que   ela   julgava   uma   vida   bem-‐‑
sucedida.  Tal  visão  é  compartilhada  de  certa   forma  por  Lúcia,  dada  sua  
admiração  pela  suposta  beleza  e  encanto  desse  mundo  inalcançável.  Com  
a  humilhação  sofrida,  esse  sentimento  potencializa-‐‑se,  levando  à  viragem  
na  vida  da  protagonista.  Ela  escolhe  viver  com  a  tia,  abrindo  mão  de  uma  
vida   em   que   tinha   liberdade   para   ascender   a   um   grupo   social   que   a  
rejeitara  anteriormente.              

O  começo  de  sua  nova  trajetória  dá-‐‑se  na  segunda  parte  do  conto.  
“Onde   antes   encontrara   desprezo,   agora   encontrava   triunfo.   Todas   as  
coisas  lhe  eram  oferecidas,  como  por  mãos  invisíveis.  Era  como  se  tivesse  
penetrado   num   palácio   mágico,   onde   tudo   a   servia,   tudo   a   obedecia”  
(ANDRESEN,  2017,  p.  26).  Ela  adentrou  a  uma  camada  que  tudo  recebia,  
cujo   poder   determinava   tudo:   “A   partir   do   dia   da   escolha,   o   seu   êxito  
tornara-‐‑se  mecânico.  Ela  nem  precisava  quase  de  lutar  por  ele,  ele  aparecia-‐‑
lhe,   tudo   o   suscitava.   Era   como   se   nela   houvesse   uma   fatalidade   do  
triunfo”  (ANDRESEN,  2017,  p.  26).  Sophia  ilustra,  na  mudança  de  vida  da  
jovem  humilde,  o  poder  do  capital  refletido  na  classe  aristocrática.  Todos  
os   caminhos   surgem   sem   esforços   para   tal   grupo,   daí   a   “fatalidade   do  
triunfo”.   Casou-‐‑se   com   um   homem   rico,   que   depois   enriqueceu   mais  
ainda.  Tornava-‐‑se  mais  bonita  a  cada  dia  que  passava.  “O  mundo  tem  um  
preço,  e  Lúcia  pagou  o  preço  do  mundo”  (ANDRESEN,  2017,  p.  26).    

É  interessante  notar  que  a  crítica  sobre  a  aristocracia  presente  em  
alguns  contos  de  Sophia  Andresen  permite-‐‑nos  uma  leitura  de  um  dado  
biográfico  seu.  A  sua  família  é  da  aristocracia  do  Porto  e  tal  fato  leva  muitos  
críticos  a  questionar  o  caráter  social  da  sua  obra.  No  entanto,  como  observa  
Clara  Rocha  (1980,  p.  12),  para  a  autora,  “a  fidelidade  à  origem  nobre  nada  
tem   que   ver   com   a   vaidade   de   exibir   em   sociedade   a   sua   condição  
socialmente  superior,  nem  tão-‐‑pouco  com  o  calculismo  ou  com  a  piedade  
caritativa  em  relação  aos  oprimidos”.  Ao  contrário  de  uma  escrita  isolada  
em   uma   posição   favorecida,   a   obra   andreseniana   analisa   de   forma  
contundente  a  postura  desse  grupo,  destacando,  por  um  lado,  um  caráter  
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de  falsidade  e  artificialidade  nas  aparências  mantidas  por  esses  indivíduos  
nas  suas  relações  sociais  e,  por  outro,  a  frieza  e  a  indiferença  com  que  agem  
diante  dos  menos  favorecidos.  A  poeta  engendra  uma  diferenciação  entre  
nobreza  e  aristocracia,  estabelecendo  uma  concepção  que  liga  a  primeira  a  
valores  nobres,   como  a   justiça,   a  busca  pela  harmonia   e  pelo   equilíbrio,  
elementos  propiciados  pelo  seu  diálogo  com  a  cultura  helênica,  e  a  noção  
de  “exigência  em  relação  aos  outros”  (ANDRESEN,  1986,  p.  73)  –  algo  que  
associa  à  sua  criação  cristã.  A  releitura  da  Gata  Borralheira  vai  inserir  Lúcia  
justamente  nessa  mundividência.  Apesar  da  ascensão,  Lúcia  mantinha  seu  
vestido  lilás  reformado  guardado  em  uma  caixa,  como  se  guardasse  sua  
própria  origem.  “Preciso  queimar  este  vestido”  (ANDRESEN,  2017,  p.  26),  
pensava  a  moça,  em  uma  tentativa  de  apagar  a  vergonha  e  a  humilhação  
que  sentira  por  não  ser  parte  daquela  sociedade  que  tanto  admirava.  

Vinte  anos  se  passam,  e  ela  recebe,  então,  um  convite  de  um  baile  
que   ocorreria   na   mesma   data   e   na   mesma   casa   onde   fora   humilhada  
quando  jovem.  Lembra-‐‑se  da  promessa  que  fez  para  si  mesma  e  pareceu-‐‑
lhe  que  naquela  ocasião  deveria  trazer  todo  seu  triunfo  como  um  modo  de  
apagar  da  memória  qualquer  vestígio  da  vergonha  que  sentira.  Para  Lúcia,  
era  necessário  voltar  à  sala  dos  espelhos  e  ver  neles  refletidos  seu  sucesso,  
sua  beleza  e  sua  riqueza.  Na  noite  do  esperado  evento,  arrumou-‐‑se,  vestiu-‐‑
se   e   perfumou-‐‑se,   fitando   a   roupa   antiga:   “Amanhã   vou   queimar   este  
vestido”  (ANDRESEN,  2017,  p.  28).  Ao  guardar  o  vestido  dentro  de  uma  
caixa,  dentro  de  uma  gaveta,  era  como  se  abafasse  o  passado,  suprimisse-‐‑
o  da  sua  vida  de  triunfos  atual.  Agora  seria  sua  chance  de  vingar-‐‑se  de  todo  
o  sentimento  de  diminuição  ao  qual  fora  exposta.      

Assim  como  Cinderela,  quando  Lúcia  chega  à  casa  da  festa,  causa  
surpresa  a  todos  os  convidados:    

  
Quando   ela   apareceu   no   limiar   da   grande   sala   de   baile,   primeiro,  
ninguém  acreditou  no  que  via.  Agora  os  vestidos  de  baile   já  não   se  
usavam  compridos  até  o   chão:  a   saia  de  Lúcia   terminava  um  pouco  
acima  das  canelas.  E  os  seus  sapatos  bordados  de  brilhantes  viam-‐‑se  
bem.  Algumas   pessoas   pararam  de   dançar.   Lúcia   deu   lentamente   a  
volta  à  sala,  mostrando  o  brilho  dos  seus  passos  (ANDRESEN,  2017,  p.  
28-‐‑29).      
  

Sua   entrada   levou   a   murmúrios   sobre   a   beleza   e   o   brilho   dos  
calçados.  Alguns  diziam  que  eram  joias  falsas  que  os  ornamentavam.  Mas  
o  reflexo  das  pedras   indicava  que  eram  peças  verdadeiras,  criando  “um  
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primeiro  movimento  de  espanto  e  quase  escândalo”  (ANDRESEN,  2017,  p.  
29).  Conforme  dançava,  o  lume  dos  diamantes  espalhava-‐‑se  “em  toda  sua  
pessoa”  (ANDRESEN,  2017,  p.  29).    

O  par  de   sapatos  do  presente   contrastam  agudamente   com  o  do  
passado   –   onde   existiam   furos,   agora   há   diamantes.   Para   Lúcia,   não  
bastava  ter  obtido  o  triunfo  de  finalmente  pertencer  à  classe  dominante,  
era   preciso   ostentar   sua   posição,   como   um   modo   de   suprimir   toda   a  
lembrança  vexatória  de  sua  juventude.  Ao  exibir  seu  luxo  e  sua  beleza  por  
meio  dos  sapatos  –  algo  que  se  estendia  para  a  sua  figura  –,  ela  causaria  o  
espanto,  e  os  murmúrios  seriam  agora  de  admiração,  não  mais  de  escárnio.  
O  pertencimento  à  classe  tão  admirada  era  exposto  de  forma  avassaladora  
na   sala   de   baile   pelas   joias   do   calçado,   que   representam   a   vaidade   da  
camada   privilegiada   e   o   orgulho   de   Lúcia   por   fazer   parte   dela.   A  
personagem,  assim,  não  apagou  seu  passado,  mas  tentou  suprimi-‐‑lo  pela  
ostentação.  A  opressão  sentida  no  passado  tornou-‐‑se  a  imposição  do  poder  
do  presente.    

A  bela  e  rica  mulher  decide,  então,  ver-‐‑se  na  sala  dos  espelhos,  onde  
sentiu  sua  humilhação  no  passado.  Porém,  ao  olhar-‐‑se  no  espelho,  viu  a  
mesma   imagem   do   passado   também.   “Todo   seu   corpo   gelou,   num  
movimento  de  horror.  O  seu  sangue  parou  de  correr”  (ANDRESEN,  2017,  
p.  30).  Ela  queria  gritar,  mas  não  conseguia,  sentia  o  grito  preso  em  sua  
garganta.  “E  o  vestido  parecia  encher  a  sala,  espalhar-‐‑se  no  ar.  A  sua  cor  
parecia   erguer-‐‑se   como   uma   palavra,   parecia   escorrer   como   um   metal  
fundido”  (ANDRESEN,  2017,  p.  30).  A  comparação  entre  o  lilás  do  vestido  
e  a  ideia  de  “palavra”  indicam  como  a  imagem  presentificava-‐‑se  através  
do   espelho.  A   presença   do   passado   tão   suprimido   crescia   em   frente   ao  
presente  luxuoso  da  mulher.    

Essa   cena   nos   remete,   novamente,   à   noção   de   humilhação   e  
inferioridade  que  Lúcia  sente  e  sentia  por  pertencer  a  uma  classe  humilde.  
Diferentemente  de  Cinderela,  que  aceitava  sua  condição  com  humildade  e  
resignação   –   ainda   que   fosse,   na   realidade,   filha   de   um   fidalgo   –,   a  
protagonista   andreseniana   rejeita   sua   posição,   mesmo   reconhecendo   a  
liberdade   daquela   vida,   em   contraste   com   o   autoritarismo   da   tia.   À  
situação   inferior,   ligam-‐‑se   os   sentimentos   de   vergonha,   de   negação.  Ao  
âmbito  superior,  associam-‐‑se,  por  um  lado,  o  desejo  e  a  admiração  e,  por  
outro,  o  não  pertencimento,  que  instiga  o  anseio  de  ser  parte  dessa  camada.  
Tais  percepções   se   transformam  na  ostentação   arrebatadora   e   opressora  
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dos   diamantes   vinte   anos   depois,   porém   a   sala   dos   espelhos   reflete   a  
verdade  da  personagem,  como  se  sua  origem  genuína  saísse  pelos  reflexos,  
como  se  sua  alma  módica  fosse  refletida  –  ou  ainda  o  seu  ressentimento  
diante  da  humilhação  do  passado.  Desse  modo,  a  riqueza  nela  apresenta-‐‑
se   na   superfície,   no   exterior,   naquilo   que   os   outros   veem.   O   que   ela  
enxerga,   todavia,   é   a   humildade   de   outrora,   que   desperta   o   mesmo  
sentimento  humilhante.    

Diante   da   surpreendente   imagem   dos   espelhos,   surge   um   belo  
homem,  o  antigo  par  de  Lúcia,  que  lhe  diz:  “–  Há  vinte  anos,  aqui,  nesta  
varanda,   escolheste   o   outro   caminho.   Eu   sou   o   outro   caminho”  
(ANDRESEN,   2017,   p.   30).   Essas   palavras   retomam   a   fala   dessa  
personagem  quando  jovem,  sobre  a  noite  trazer  o  pressentimento  de  que  
“nos   vamos   despistar   [...],   nos   vamos   enganar   e   não   vamos   nunca   ser  
capazes  de  reconhecer  e  agarrar  essa  vida  que  é  a  nossa  verdadeira  vida”  
(ANDRESEN,  2017,  p.  18).  A  escolha  da  menina  humilde  foi  justamente  o  
engano,   o   mundo   das   aparências,   das   luzes   artificiais.   Ela   escolheu   se  
importar  com  uma  vida  que  não  era  a  sua  verdadeira,  distanciando-‐‑se  de  
sua  origem  e  da  sua  liberdade.  Nesse  aspecto,  entendemos  as  palavras  de  
Seixo  (1985,  p.  94)  ao  dizer  que  a  releitura  traz  “uma  história  de  alienação”,  
ou  seja,  a  perda  da  vida  natural,  a  privação  de  sua  proveniência,  de  sua  
essência  em  favorecimento  de  sua  aparência  e  de  seu  poder.  

O  belo  homem  pede  a  ela,  então,  o  sapato  do  pé  esquerdo.  Lúcia  
responde-‐‑lhe  com  raiva  que  não  o  daria,  afinal  ela  o  conquistou,  sendo  o  
trabalho  de  toda  sua  vida.    

  
Lembra-‐‑te:   a  partir  daquela  noite  de  há  vinte  anos   tiveste  uma  vida  
maravilhosa.   Nada   te   foi   recusado,   nunca   mais   sofreste   uma  
humilhação.   Outros   sofreram,   foram   abandonados,   humilhados,  
vencidos.  Tu  não.  Tu  venceste  sempre.  Dá-‐‑me  o  sapato:  é  o  preço  do  
mundo  (ANDRESEN,  2017,  p.  32)  
  

diz  o  homem.  Desse  modo,  o  poder  ostensivo  do  calçado  expressa  o  poder  
da  classe  escolhida  pela  menina.  Enquanto  a  camada  favorecida  vence  e  
tem   todas   as   portas   abertas,   os   desfavorecidos   são   explorados,   são  
vencidos.  Por  isso,  ele  lhe  pedia  o  símbolo  dessa  conquista  –  uma  vitória  à  
custa  de  muitos  outros  que  não  puderam  escolher  tal  caminho.  Chocada  
com  tal  situação,  a  protagonista  tem  uma  síncope  e  morre.  No  dia  seguinte,  
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é  encontrada  vestindo  em  um  dos  pés  o   sapato   roto,   algo  que  ninguém  
pôde  compreender.    

O  conto  nos  coloca  diante  de  uma  dicotomia  constante:  a  Lúcia  de  
antes,   empobrecida   e   envergonhada,   e   a   Lúcia   após   a   sua   escolha,  
enriquecida,   bela   e   vitoriosa   –   do   seu   ponto   de   vista.   Podemos   ler,  
novamente,  a  polarização  entre  as  camadas  sociais:  de  um  lado,  há  o  grupo  
representado  pelos  aspectos  da  pobreza  e,  do  outro,  a  camada  dominante,  
que  vive  em  festas,  em  uma  grande  e  iluminada  casa.  Pelo  menos  é  essa  a  
visão  da  protagonista  sobre  esses  mundos.  O  seu  desejo  de  ascensão  social  
reflete   a   desigualdade   entre   os   dois   polos.   Um   é   vivenciado   pela  
humilhação,   outro   pela   admiração   e   anseio   de   pertencimento.   Um   é  
experienciado   pela   falta   de   condições,   pela   feiura   da   humildade;   outro,  
pelo   triunfo   constante,   pelo   brilho   e   pela   beleza.   Sophia  Andresen   cria,  
através  do  diálogo  constante   com  a   ideia  de  moral   suscitada  pelo  conto  
infantil,  uma  dicotomia  entre  bem  e  mal.  Seguindo  a  lógica  do  conto,  o  lado  
anterior  e  genuíno  de  Lúcia  é  visto  pelo  caráter  do  bem,  sendo  relacionado  
à  sua  proveniência  humilde.    

Não   obstante,   o  mundo   original,   empobrecido   e   natural   ao   qual  
Lúcia  pertencia  é  associado,  pela  subjetividade  dela,  aos  sentimentos  de  
humilhação  e  de  inferioridade.  A  situação  vexatória  vivenciada  quando  o  
sapato  roto  se  solta  do  seu  pé  mostra  que  o  outro  mundo,  aquele  por  que  a  
protagonista  anseia,  é  o  campo  das  aparências  e  da  vaidade,  vinculados  às  
ideias  de  superficialidade  e  de  mentira.  Lúcia,  minimizada  pela  vergonha,  
não  quer  ser  humilde  e  pobre,  pois  estes  são  inferiorizados,  desprezados.  
Por  isso,  seu  desejo  e  admiração  pela  classe  superior  mostra  um  conflito  da  
personagem.  Ela  anseia  viver  em  um  grupo  que  não  seja  humilhado,  mas  
tal   camada  é  vinculada  a   aspectos  negativos.  Compreendemos   isso,  por  
exemplo,   a   partir   da   fala   da   personagem   de   cor-‐‑de-‐‑rosa,   que   relaciona  
certos  espelhos  às  pessoas  más.  Assim,  associa-‐‑se  a  esse  grupo  um  olhar  de  
artificialidade,  vaidade  e  importância  da  aparência  externa.  A  dualidade  
bem  versus  mal  estende-‐‑se,  desse  modo,  em  uma  polarização  entre  o  grupo  
socioeconomicamente  privilegiado  e  o  desfavorecido.      

Nesse   sentido,   a   ideia   de   ascensão   social   é   vista   por   Sophia  
Andresen  a  partir  de  uma  perspectiva  crítica,  trazendo  a  contrastante  ideia  
de  um  indivíduo  que,  humilhado  pela  camada  superior,  deseja  juntar-‐‑se  a  
ela.   Observamos   o   poder   da   influência   moral   e   intelectual   do   grupo  
dominante   sobre   indivíduos   desfavorecidos,   ilustrando   o   conceito   de  
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hegemonia  elaborado  por  Gramsci  (1978).  No  anseio  de  ser  parte  do  outro  
grupo,  é  comum  que  a  camada  dominada  adote  a  concepção  de  mundo  
dos  dominantes,  o  que  é  uma  forma  de  manter  o  poder  destes  sobre  aquela.  
Nessa  perspectiva,  podemos  pensar  na  transformação  do  caráter  de  Lúcia.  
O  poder  é  para  essa  personagem  um  desejo;  adentrar  aquele  mundo  é-‐‑lhe  
fundamental,  sobretudo  depois  da  situação  inferiorizante  por  que  passa.  
Ao  desejo  de  ser  reconhecida  como  rica  e  poderosa  vincula-‐‑se  um  olhar  
questionador  da  narradora,  que  aproxima  Lúcia  a  outra  personagem  de  
contos   de   fadas,   a   madrasta   da   Branca   de   Neve,   fortalecendo   o   viés  
dicotômico  entre  bem  versus  mal.    

Podemos,   então,   pensar   que   a   temática   do   conflito   de   classes  
encarnada   por   Lúcia   liga-‐‑se   de   modo   estrutural   a   aspectos   que   são  
recorrentes   na   obra   andreseniana,   como   a   busca   pela   harmonia   e   pela  
justiça,  além  da  valorização  de  um  equilíbrio  e  uma  unidade  na  relação  do  
homem   com   o   mundo.   A   tensão   da   personagem   reflete   um   mundo  
marcado  pela  polarização  entre  as  classes,  em  um  desequilíbrio  causado  
pelo  poder  que   traz  como  consequências  a  subjugação,  a  exploração  e  a  
humilhação   do   grupo   desfavorecido.   Vemos   também   a   relação   que   a  
autora   estabelece   entre   a   vida   “quente,   viva,   livre”   e   o  mundo   natural,  
associado  no  conto  à  vida  simples  da  protagonista.  O  equilíbrio  buscado  
entre   o   homem   e   sua   realidade   aparecem   em   oposição   à   presença   da  
aristocracia  admirada  por  Lúcia,  pois   esse  grupo   se   expressa  através  de  
valores  superficiais  e  artificiais,  que  corrompem  a  harmonia  procurada  por  
Sophia  Andresen.    

Os   valores   socioeconômicos   expressos   nos   contos   andresenianos  
não   perpassam   somente   o   plano   da   temática,   mas   sofrem   uma  
interiorização,   como   explica   Antonio   Candido   (2014,   p.   23),   no   plano  
estético   das   obras,   isto   é,   associam-‐‑se   aos   valores   fundamentais  
trabalhados   pela   autora   no   desenvolvimento   do   seu   itinerário   literário.  
Assumindo  a  busca  pela   justiça,   a  harmonia  e  a   relação  com  o   real,   sua  
prosa  demonstra-‐‑se  eficaz  em  expressar  o  caráter  desigual  e  exploratório  
da   sociedade   de   classes,   indicando   o   egoísmo,   o   individualismo   e  
artificialidade   da   camada   favorecida   em   detrimento   da   vida   dos   mais  
pobres  conforme  a  mundividência  da  autora.  Se,  para  ela,  a  poesia  é  uma  
moral,   como   explica   em   “Poesia   e   Realidade”,   uma   vez   que   suscita   a  
relação  justa  entre  o  homem  e  seu  mundo,  seus  contos  apontam  para  esse  
elemento  por  meio  da  denúncia  da  injustiça  e  do  desequilíbrio,  mostrando  
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uma   fissura   da   realidade,   controlada   pelo   desejo   de   poder   que   gera  
consequências  contra  aqueles  que  são  silenciados  e  humilhados.    

Desse  modo,   “[...]   temos   o   efeito   de   uma   determinada   visão   da  
sociedade  atuando  como  fator  estético  [...]”  (CANDIDO,  2014,  p.  23)  na  sua  
prosa.  O  seu  diálogo  com  valores  clássicos  e  o  humanismo  despertado  pela  
sua  formação  cristã  fazem  dos  fatores  sociais  presentes  em  seus  contos  não  
somente   um   conteúdo   de   denúncia,  mas,   sim,   formadores   da   estrutura  
desses   textos.   Como   afirma   o   crítico,   (CANDIDO,   2014,   p.   22),   são  
elementos  que   formam  a  “integridade  estética”  da  obra  de  Sophia,  uma  
vez   que,   para   ela,   a   poesia   –   e   a   sua   literatura   em   si   –   implica   e   está  
implicada  no  real.  A  sua  procura  por  uma  relação  justa  entre  o  homem,  os  
deuses   e   o   mundo   passam,   portanto,   pela   necessidade   de   expor   a  
desigualdade  e  a  exploração  presentes  na  sociedade  de  classes.  
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