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UMA VOLfA IMPOsslvEL EM LucioLA
DE JOSE DE ALENCAR

Rim FlUx Fortes (UNlOESTElFAClMAR)

No Brasil colonial a base de estrutwll social e familiar centrava-se
no sistema patriarcalista. Neste sistema. 0 patriarca, alem de gerir os
heg6cios da familia, era 0 imico elo entre 0 mundo exterior, tipicamente
Dl88Culino, C 0 esp890 interior, a casa C a senzala, onde a mulher, apesar
de nIo ter poder de decislo em quesUSes mais mas, tinha certa area de
8910. Enquanto a sociedade era eminentemente rural, as muJheres ainda
tinbam mobilidade em tomo das casas das fazendas. Com 0 crescimento
da socicdade urbana, boa parte dos senhores rurais mudam-se para as ci
clades e passam a morar nos sobrados onde as muJheres.inicialmente, fi
cavam confinadas. As transfOfDl89lSes sociais, advindas do crescimento e
sofistic~lIo das cidades. mais abertas do que as fazendas as infiumcias
estrangeiras. foram gradativamente abrindo-lhes certos~s. Alem da
igreja, area de cireu1a\110 prepondenmtemente feminina, tambem os bailes
e teatros passam a ser freq1lentados por mulheres. Ocorre. entretanto. que
este acesso se da atravCs do homem que devera sempre acompanha-Ia.

Segundo Simone Beauvoir: A mulher nlJo tem ptUsodo, nlJo tem
hi&toria nem religilJo propria... vive di&persQ entre os homens. ligodapelo
habitat, 0 trabalho, os interesses econ8micos e condiflJo social Q certos
homens-pai ou marido.1 .

No romance Luciola, Jose de Alenear trata do conflito psicol6gico
da mulher que vive a dialetica de ftmostrar_seft diante da sociedade ou
ftpreservar_seft no interior de seu fntimo. LUcia ftvivcft dilacerada entre wn
.papel social· de mulher mundana c os sentimentos interiores de neg~1o
os quais, enquanto prostituta, eIa se entrega para sobreviver. Esta duali
dade entre um mundo interior e a realidade foi uma caracterfstica de mui
tos romances de Alenear. 0 romance do seculo XIX, segundo Georg
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Lukacs cria uma rela9io de inade~A<> entre a alma e a realidade. Este
dilaceramento entre 0 eu e 0 mundo eresultante: da alma ser mais ampla
do que todos os destinos que a vida the pOOe ofereeer.2

Se a alma emais ampla do que a vida, inevitavelmente havenl um
confronto entre 0 social, controlado pelas nOImas de convivmcia, e 0 seu
interior ou alma que nAo se satisfaz em viver somente segundo as nonnas,
suplantado os sentimentos interiores. Lucia euma personagem que se en
quadra neste dilaceramento caracterlstico do romance do seculo XIX. A
sociedadee

um mundo em que a eonvenflJo reina como grande se
nhora, e a propria encarnQflJo do conceito de segunda
natureza, um eonjunto de regras e de leis alheias a
qualquer signijieaflJo no seio das quais nlJo se poderia en
contrar nenhuma relaflJo com a alma. Mas, por isso
mesmo, nlJo hd nenhuma objetiv(lflJo da vida social que nlJo
perea tOOa a sua importdnciapara a alma.3

A inadequa9io do "interior" com 0 meio social em que se
movimenta e a paixio por Paulo, desencadeiam em LUcia um processo de
transfonna9io para a mudan~a de esp~, um processo lento, mas grada
tivo, da passagem da personagem de um esp~ eminentemente aberto e
publico, condizente com sua condi~Ao de prostituta, para um espa~ cada
vez. mais fechado e particular. Este processo dA-se na medida em que ela
mergulha em si mesma tentando fazer emergir um outro lado de sua per
sonalidade que teria, apesar de 100a sua viv8ncia, continuado casto e pu
dico. A personagem e apresentada em duas facetas bem delimitadas:
Lucia, a prostituta, e Maria da G16ria, a casta. Apesar de, em boa parte do
romance, ela aparecer como LUcia e de 0 proprio narrador assim de
nomina-Ia, 0 que ela tenta fazer e recuperar Maria da Gl6ria, a donzela
ing8nua. Ao agir dessa fonna, ela transgride as nonnas sociais, querendo
inserir-se num espa~ que the edefinitivamente vetado.

Para Gaston Bachelard, as imagens que remetem aideia de espa~

sAo um terna recorrente na literatura porque integram as sensa~s primor
diais do ser humano. Elas slo, as vez.es, simbolos de seguran~a, de
solidA<>, de dilaceramento, mas tadas, remetem acondi9io do homem no
seu relacionamento com 0 mundo e a sua busea idilica de espa~s nos
quais ele se sinta segura e feliz. A dialetica interior/exterior, e urn tema re
corrente na Literatura.

o exterior e 0 interior formam uma dialetica de esquarte
jamento, e a geometria evidente dessa dialetica nos cega

62 Travessia N° 25 - 1992



-- ----------

tllo logo a introduzimos em tbnbito metafarico. Ela tem a
nitidez crucial da diaJetica do sim e do nllo, que tulio de~

cide. Fazemos dela, sem 0 perceber, uma base de imagens
que comandam todos os pensamentos do positivo e do ne
gativo (...) 0 jilOsojo com 0 interior e 0 exterior, pensa 0

ser e 0 1ioo ser.4

Jose de Alenear cons1r6i a personagem LUcia a partir do esquarte
jamento, de urn set e de urn nAo set.

Lucia debate-se entre a cortes! que nlio pode ser mulher "honesta"
e a mulher pura que nAo aceita ser mais cortesil. E 0 mundo exterior, im
pondo-se sobre wn mundo interior que se recusa a continuar submetido as
normas sociais. Por outro lado, nAo M urna maneira eficaz de negt-Ias. E
atravCs do arnor que Lucia tentanl a passagem: privilegiar a alma em de
trimento do mundo das conven~(5es.

Para Dante Moreira Leite, as personagens de Alencar nlio sAo a
priori individualmente hem defmidos e a unificafaO ou revelQfao do ser
interior de cada personagem depende do outro e, sobretudo, do outro que
ama. s

Esse "outro" de que fala 0 critico, no romance Lueiola, e Paulo.
Paralelamente, LUcia se transfonna, de urna mulher que freqtlenta e
afronta a sociedade, em urna mulher que se fooha no espaQ<> da casa e
cada vez mais, nega 0 lado-de-fora e tuoo que nlo venha de Paulo.

Paulo e apresentado a Lucia por Sa, conhecidocomwn, em urna
festa na igreja da Gl6ria. Ela esta em urn lugar publico, desacompanhada e
isto jli e0 suficiente para que aqueles que dominam as nonnas de compor
tamento da Corte, saibam que ela nio e urna "m~ de familia". Paulo,
provinciano recem~hegado acidade, confunde-a com urna senhora ho
nesta. Sua confusAo justifica-se por ele nAo codifiear os valores daquela
sociedade. Paulo acabara de chegar do Recife e sua impressAo a respeito
de Lucia eresultante da falta de conhecimento em relagAo as nonnas so
ciais do Rio de Janeiro, capital e centro cultural do Brasil da epoea.

Quem eesta senhora? Perguntei a sa. A respostafoi 0 sor
riso inexprimivel, mistura de sarcasmo, de bonomia e fatui
dade. que desperta nos elegantes da corte a ignordncia de
um amigo. profano na diflcil ciencia das banalidades so
ciais.
- Nao euma senhora, Paulo! Euma mulher bonita. Queres
conhece-la? .. Compreendi e corei de minha simplicidade
provinciana. que conjUndira a mthcara. SO entao notei que
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aquela mo~a estava so, e que a ausencia de um pai, de um
marido ou de um irmlJo, devia-me ler jeito suspeitar a ver•dade. (L. p.13)

Um homem integrado naquela sociedade saberia que uma mulher
elegante e sozinha, em um espa90 publico, 56 se justifica quando ela eum
objeto de consumo, acessivel a todo 0 gropo masculino. 0 tdnsito da
mulher nesse esp~o publico, fora de casa, OIl se dA pela mle do homem
ou toma clara sua posi~o de marginal ao segmento "familiar". 0 fato de
ser marginal, enquanto prostituta, permite a Lucia usuftuir dessa condi~1o

social e viver a liberdade do nio enquadrar-se -as nOl'Dlas de compor
tamento impostas as mulheres "honestas", integradas na familia patriarcal.
Econvencionalmente esperado que ela aja com essa margem de liberdade,
s6 que isto veta a ela qualquer possibilidade de uma entrada no segmento
familiar da sociedade.

o encontro na festa da Gl6ria da-se em um esp~publico na qual
a sociedade interfere como mediadora das impressOes que Lucia provoca
em Paulo.

o primeiro encontro, do qual Paulo s6 se recorda posterionnente,
ocorre em uma rua deserta onde ambos estAo libertos dos condicionamen
los sociais. Naquele esp~o, limite entre 0 interior e 0 exterior, Paulo tem
uma impressilo oposta aquela que Sa, enquanto voz social, the impinge.
Nesse encontro, ele instintivamente percebe 0 interior de Lucia, ainda
imaculado socialmente. Se no encontro da resta da Gl6ria, Paulo confunde
Lucia com uma senhora, no primeiro encontro, Paulo a ve como uma
linda e pura menina. A menina do primeiro encontro, completamente des
vinculada de qualquer condicionamento social, transfonna-se em urna
senhora na festa da GI6ria, ja que esta ea forma de tratamento condizente
com uma mulher respeitAvel nos encontros sociais. - Que linda menina!
exc/amei para meu companheiro, que tambem admirava. Como deve ser
pura a alma que mora naquele rosto mimoso! (L., p.IS)

Lucia enquanto prostituta, nle tem que se adequar as nonnas so
ciais de bom comportamento. Ao contrano, eseu papel dilapidar fortunas
e expor seus amantes a situ~ constrangedoras. Sua condi~o toma-a
imune aos ataques sociais. Ela se toma wlneravel ao se apaixonar por
Paulo e ao querer reintegrar-se no sistema social. A partir desse momento,

* Neste estudo, utilizar-se-a a abreviatura L. para 0 romance Luciola,
correspondente a: ALENCAR, Jose de. Lue:lola. Atica, 1981.
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eia podera sec atingida pelas discrimina9<'SeS endereyadas a Paulo (que
acabarn por inteIferir no relacionarnento) e pelas perseguiQOes de que
passa a ser vitima por tentar realizar a passagem impossivel do bordel ao
lar. Ela quer perconer 0 caminho inverso, numa rua de milo Unica, pertur
bando, desta forma, a ordem do sistema.

A sociedade tolera a prostituta, cuja proflSSio fere tabus fortemente
enraizados, desde que eia nilo tente reintegrar-se Ii estrutura sacrossanta da
familia.

Lucia percebe que, do ponto de vista da sociedade, ela nilo tern di
reito a uma vida particular: a ela evetado 0 direito de uma exist&1cia inte
rior. E urn momento de profundo dilaceramento da personagem, porque
ha nela urn grande desejo, urna forte necessidade de se recoIher em si
mesma, de se refazer para viver seu arnor por Paulo. As convenQOes so
ciais, ao contrmo, exigem que ela volte Ii vida mundana sob pena de
Paulo ser classificado de explorador de muIheres. Ela, enquanto in
dividuo, precisa mergu1har cada vez mais no seu interior, ao passo que,

. enquanto ser social, ela tem que retornar Ii sua condi9ilo exterior de prosti
tuta.

Lucia, a partir do oIhar do outro, no caso Paulo, vai tentar suplan
tar 0 mundo exterior e, com ele seu papel social de prostituta, porque, para
ela, Paulo vislurnbrara soo interior Maria da G16ria, e isto faz com que ela
procure transformar a "interioridade em universo plenamente autonomo"6
reassumindo, em carater definitivo, a Maria da Gl6ria que encontra no
esp890 interior sua area de manifest89ilo.

A partir do contato com Paulo, Maria da Gl6ria tentara reassumir
de forma defmitiva 0 esp890 que ate entio era ocupado por Lucia. Recu
perar a donzela seria retomar do bordel ao lar. Este retorno e impossivel
porque nilo ocorre uma eliminac;lo da prostituta e sim uma inversio de
polaridade. Lucia, que se manifesta quando Maria da Gl6ria se oculta,
transforma-se no ser oculto e Maria da Gl6ria, no ser manifesto. Mas, a
qualquer momento, a prostituta podera se manifestar rompendo este frAgi}
equilfbrio. 0 ser que se esconde, 0 ser que "entra em sua concha"
prepara "uma saMa".Isto e verdadeiro em toda a esca/a de met4foras,
(...) as mais dindmicas evas/Jes ocorrem a partir do ser comprimido.

Partindo da afirmac;lo de Bachelard, podemos dizer que a prosti
tuta comprimira, durante muito tempo, a donzela que agora se manifesta.
86 que a manifesta9Ao desta implicara na compressito daquela, 0 que
inevitavelmente provocara urna nova manifesta~Ao. Chegara urn momento
no qual prostituta (LUcia) e donzela (Maria da Gl6ria) chegarilo a urna si-
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tuayio inconciliavel: a de manifestarem-se ao mesmo tempo. rompendo a
barreira que separa interior/exterior.

A ruptura deste fn\gil equilibrio do qual "vive" Maria da Gloria
ocone. primeiro. atraves dos julgamentos sociais quando a fragil segu
ran~a do seu abrigo interior e rompida. A dialetica entre 0 interior e 0 ex
terior n40 tem como se resolver porque 0 que LucialMaria da GlOria
deseja eliminar e uma parte significativa de sua existmcia e esta nova
condi~!o est! completamente wlneravel ao mundo exterior. A vida na
nova casinha por ela idealizada, e a de uma familia comum. Represema a
tentativa de habitar a cabana mftica: a de ter um canto ao abrigo de todos
os perigos do mundo. SO que esta casa n40 tem como abriga-la da so
ciedade: a presen~a de qualquer pessoa que a conheceu tara emergir a
lama assentada no fundo do J>09O. E 0 que acontece quando ela e reco
nhecida pelo Couto, 0 mesmo que a coagira a prostituir-se. Ele horroriza
se quando uma m~a "honesta" pega. das mIos de LUcia, um trabalho de
croche. Ecomo se Lucia contaminassc tudo Ii sua volta.

o grupo parou a alguma distdncia; eu reconheci 0 Couto
no momento em que se adiantava com um movimento de
espanto. Com para fazer Lucia retirar-se antes de vi-/o;
mas estava distante, e quando cheguei, jd a mais ve/ha das
mOfas se tmha aproximado, e a"ancando a pu/seira das
mallS de sua irma, atirou-a por cima da grade:

- Nao toques em coisa que pertence a esta mu/her! e uma
perdida! (L., p.118).

Esta ruptura de equilibrio da-se de fora para dentro: a sociedade faz
ressurgir a prostituta. A segunda ruptura da-se de dentro para fora, quando
toda a sensualidade de Lucia. a prostituta apaixonada, reprimida pela casta
Maria da G16ria, iIrompe momentaneamente com toda a sua viol8ncia.

De repente Lucia atirou-se a mim. Com uma O"ebatada
veem~ncia esmagou na minha boca os ldbios iUrgidos,
como se os prurisse fome de beijos que a devorava. Mas
desprendeu-se logo dos meus brafos, e jUgiu veloz, ardendo
em rubor, sorvendo num solufO 0 seu ultimo beijo. Fugiu,e
ao passar ftchou a porta que comunicava com 0 interior.
(L.,p.120)

A ruptura defmitiva do limite que separa interior/exterior ocone
quando Lucia constata que esta gravida. Esta gravidez anula qualquer pos
sibilidade de sePlll1l9!o entre esses dois espfl9OS. Quando a mulber, ern
busca de castidade, tern em seu ventre urn fIIho, registro inegavel de sua
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condi((10 de prostituta, nlo ha mais separa9l0: interior e exterior estlo em
um mesmo plano.

Em Luciola h8 uma dialetica entre 0 universo interior (0 eu, a
alma), e 0 exterior (a sociedade). Essa condi9l0 dilacerada leva Lucia a
tentar reassumir sua identidade anterior, buscando-se transformar em Ma
ria da Gl6ria, ao privilegiar 0 universo interior a despeito do meio social.
Gradativamente, a personagem vai passando da condi((10 de estar para a
condi((10 de ser. Lucia vai se modificando na medida em que se modifi
cam os esp890s nos quais ela se insere. Se ela esta nos espa9Qs fechados,
sobre os quais tern. algum controle, ela nlo age mais como prostituta, ao
contr8rio, ela se comporta como uma donzela. Embora socialmente ela
continue prostituta, para si mesma, no universo da casa, ela volta a ser
Maria da Gl6ria.

A elev~40 da interioridade em universo plenamente
autt5nomo nat> eum simples fato psiquico, m03 um juizo de
va/or decisivo incidindo sobre a realidade: essa autarquia
da subjetividade e a mais desesperada de SU03 defes03 fi
nais, a qua/quer /uta para se rea/izar fora dela no mundo,
luta antecipadamente consideroda como sem salda e de
gradante.8

Esta autonomia da interioridade, de que fala Lukacs, (op.cit.) em
Luciola, e muito fragil e podera vir de fora para dentro sempre que a so
ciedade se fIzer presente marcando hem a condi9l0 da prostituta. Ruinl
sempre que a sensualidade de Lucia aflorar porque, para Maria da G16ria,
este e um atributo da prostitui91o que ela quer suplantar. Mas 0 conflito
verdadeiramente intransponivel9 advCm do fato de Maria da Glma estar
gravida. Ate entlo, havia uma barreira separando a prostituta, sfmbolo da
coI11lp91o exterior, da mQ9a casta, sfmbolo de inteireza interior. 0 conflito
da personagem baseia-se neste dilaceramento. Mas quando LucialMaria
da Gl6ria constata que esta gravida ela destr6i a delimit8((10 que havia, ate
entio, entre interior e exterior. Com esta roptura, ficam no mesmo plano e
no mesmo universo, dois seres inconciliaveis. Ha uma fusilo de seres in
compativeis. 0 oculto se transforma em manifesto e Maria da Gl6ria esta
prenhe das vivatlcias da prostituta Lucia. Esta, por sua vez, esta com
primida em Maria da Gl6ria.

Um fIlho e a interioriza((io na "donzela" das marcas da cortesi. A
ap~cia transforma-se em essatlcia atraves deste fllho, criando uma si
tua((ilo insustentavel. Nio ha como a casta Maria da Gl6ria ter um filho da
prostituta Lucia, porque quem se quer virgem tomar-se-ia a mle. A Unica
possibilidade de ftlho para Maria da Gl6ria seria no casamento, 0 que tam-
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hem eimpossivel porque para a sociedade ela eum p8ria para quem nlo
hIi possibilidade de reintegraQlo. Este ftlho rompe a barreira que separa
Lucia de Maria da Gl6ria, e do hA como conciliar a virgem e a prostituta,
dois seres de natureza inconciliaveis. A partir da gravidez, Lucia se en
contra em uma situa9Ao na qual "espa~ eapenas um horrivel exterior-in
terior".lO

Quando 0 espirito perdeu qualquer esp890 ao qual possa abrigar-se
e 0 corpo esta repleto de tudo aquilo que 0 espirito quer negar, s6 resta
uma saida para a personagem que ea elimin8Qio do corpo para libertar 0

espirito. Esta liber8910 ea morte. E LUcia diz isto a Paulo. Ela nlo pode
continuar viva e levar adiante a gravidez. A Unica saida que the resta ea
morte.

Valeria de Marco afirma que, com a morte Lucia consome 0 corpo
prostitutdo e destroi a fonte de perturbaflJo da na"ativa e da ort/em so
cial. ll

A prostituta que ousara tentar voltar do bordel ao lar, e en
clausurada defmitivamente no titmulo.
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