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Resumo

Na literatura ocidental do sec. XIX se afirma a tradi~io do duplo nos
contos de diferentes autores, como Poe e Gogol, citados neste trabalho. Machado
de Assis, autor brasileiro, mas cujos conhecimentos literarios 0 colocam entre os
outros autores ocidentais em geral, tambem faz do duplo uma caracteristica de
varios de seus contos. Urn deles, Capitulo dos Chapeus, pertencente i coletanea
Hist6rias sem Data, e objeto da analise contida neste trabalho, visando apro
fundar a importancia da descoberta do duplo na sua narrativa. Criticas sobre
Machado e suas obras, sao aqui consideradas para demonstrar a "inten~ao do
duplo" na constru~ao da trama e das personagens neste conto e em 0 Espelho.

As personagens femininas assumem uma importancia fundamental
no final desta analise, dentro da narrativa com a presen~a do duplo, abrindo 0

caminho para uma maior investiga~ao do papel das mulheres nas obras do autor
carioca do sec. XIX.

Palavras-Chave: Literatura do sec. XIX, duplo, conto, Machado de As
sis, inten~ao do autor, personagens femininas.

Abstract

In the occidental literature ofXIX Century, the tradition of the double
is affirmed by different authors, as Poe and Gogol, cited in this work. Machado
de Assis, Brazilian author, but whose literary knowledge places him between the
others occidental authors, also makes of the double a characteristic of several of
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his stories. One of them, Capitulo dos Chapeus, pertaining to the collectanea Hist6rias
sem Data, is the object of the analysis contained in this work, aiming at to deepen the
importance of the discovery of the double in its narrative. Critics on Machado and his
workmanships, are considered here to demonstrate the "intention of the double" in
the construction of the literary plot and in the personages of that short story and also
in 0 Espelho. The feminine personages assume a basic importance in the end of this
analysis, inside of the narrative with the presence of the double, opening the way for
a great inquiry of the rule of the women in the workmanships of the Carioca author of
XIX Century.

Keywords: XIX Century Literature, double, short story, Machado de Assis,
author's intentions, feminine personages.

o presente artigo trata a questao do duplo nos contos de Machado de Assis,
analisada, sob esta perspectiva, a partir da leitura critica de Capitulo dos chapeus, per
tencente acoletanea Hist6rias sem Datas, publicada em 1884. Aduplicidade presente
neste conto vai tambem ser observada aluz dos comentarios criticos de Antonio Can
dido, Eugenio Gomes e L. Augusto Fischer.

As provaveis influencias do duplo em alguns dos contos de Machado de Assis
se encontram nos contos da literatura ocidental do sec. XIX como William Wilson de
Poe, e 0 capote e 0 nariz de Gogo!.

Capitulo dos chapeus leva adescoberta da duplicidade nas atitudes e nas
essencias dos seus protagonistas, provocada peIo efeito p6stumo de Machado, afetando
todo leitor que procura os significados e as inten~6es despercebidas em uma primeira
leitura do conto. Ea genialidade criadora de Machado, capaz de provocar em cada urn
de nos urn processo de autodescobrimento de varios outros e outras.

Candido l
, em seu ensaio Esquema de Machado de Assis, fala de urn Machado

"enigmatico e bifronte, [... ] escondendo urn mundo estranho e original sob a neutrali
dade aparente das suas historias 'que todos podiam ler.'" Continuando, 0 define como
"rapaz alegre e mais tarde comedido", sob 0 qual "funcionava urn escritor poderoso e
atormentado". Os seus livros tinham uma aparencia de "respeito humano e boas ma
neiras" para poder, debaixo dela, "desmascarar, investigar, experimentar, descobrir 0

mundo da alma, rir da sociedade, expor algumas das componentes mais esquisitas da
personalidade". Especialmente quando chegou amaturidade, ou seja, aos quarenta anos,
o autor alcan~ou urn estilo que Candido define refinado, e ironia fina, e "timbrava nos
subentendidos, nas alus6es, nos eufemismos, escrevendo contos e romances que nao
chocavam as exigencias da moral familiar". Tudo isso enquanto 0 naturalismo em yoga
se preocupava com "a descri~ao minuciosa da vida fisiologica"2. 0 crhico ressalta que so
no decenio 1930 vai aparecer uma nova maneira, que pode ser chamada psicologica, de

1 Candido. Antonio. Varios escritos. Sao Paulo: Duas Cidades, 1970, pp. 7 eli!.

2 Idem, p. 19.
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interpreta~ao literaria. Nascia entao para a critica a no~ao "de que era preciso ler Mach·
ado, nao com os olhos convencionais, nao com argucia academica, mas com 0 senso do
desproporcionado e mesmo 0 anormal". Especialmente foi Lucia Miguel-Pereira, segun
do Candido, a chamar a aten~ao "para os fenomenos de ambigiiidade que pululam na
sua fic~ao, obrigando a uma leitura mais exigente"3. No seu centenario do nascimento,
em 1939, Machado era, portanto, visto em uma nova dimensao, como 0 "criador de urn
mundo paradoxal, 0 experimentador, 0 desolado cronista do absurdo"4.

Capitulos dos chapeus pertence ao livro Hist6rias sem data e, assim como
os outros contos da coletanea, edatado. Este especificamente e abril de 1879. Provavel·
mente existe uma liga~ao importante entre a data que Machado escolheu para a sua
hist6ria e a hist6ria do Brasil, como a presen~a dos ingleses, que chamavam a aten~ao

das mulheres do nosso conto. Pesquisando urn pouco mais sobre os homens ingleses na
cidade pode-se facilmente descobrir que, apartir do ana 1871, uma empresa inglesa esta
tentando a dificil constru~ao da Estrada de Ferro Madeira Mamore, obra sem hito pelas
enormes dificuldades que a regiao (Rondonia) apresentava5. Mas estas informa~6es es
tao longe de poder ajudar 0 leitor, por exemplo, a conhecer como a sociedade carioca
da epoca de Machado se referia aos ingleses em suas satiras ou charges, e as leituras que
podemos fazer desse conto, e do resto de suas obras, serao sempre atraves das lentes
da posteridade que, se por urn lado parecem uns empecilhos para uma completa com·
preensao, por outro lado consagram a grandeza de Machado de Assis todas as vezes que
nasce uma nova interpreta~ao de urn seu conto e de urn seu romance, feita por leitores
de gera~6es posteriores a dele.

Mariana e Sofia sao as duas personagens femininas que marcam 0 conto,
sendo Mariana a principal. Segundo a classifica~ao de 1. Augusto Fischer Capitulo dos
chapeus e urn conto psicol6gico ou estetico. Caracterizados por uma composi~ao que
vai "alem dos standard romanticos e para alem das facilidades realistas" os contos este
ticos pertencem, segundo este autor, aprodu~ao madura de Machado de Assis6

. Outras
caracteristicas sao: 0 narrador muito presente, que intervem na cena, e personagens
muito fortes, alem da utiliza~ao de uma forma literaria inventiva. Os outros contos de
Machado sao classificados por Fischer como pertencentes ao canto moral, ou conto-teo
ria, no qual 0 narrador e quase ausente, mudo, os personagens sao mais caricaturas, e
apresenta-se em formas literarias ja consagradas, como: fabula, parabola, dialogo, lenda,
ap610go. Eugenio Gomes ja tinha feito a divisao dos contos machadianos de boa quali.
dade em dois grupos, urn de fei~ao psicol6gica e outro de fei~ao moral. 0 trabalho de
Fischer se destaca por detectar esta diferen~a a partir da posi~ao e do desempenho do
narrador7

.

Eugenio Gomes reconhecia uma duplicidade ja na pessoa de Machado de
Assis, a guisa de urn Dr. ]eckill e Mr. Hide. Ou seja, de urn lado 0 "padfico burgues" e
do outro "a mascara do artista", utilizada pelo primeiro para denunciar de forma ironica

3 Idem, p. 20.
4 Idem, p. 23
5 < http://www.rondonia.ro.gov.br/secretarias/secellestradajerro_%20primeiros_estudos.htm> acesso em 10 ago.

2005
6 Fischer, Luis Augusto. Contos de Machado: da ctica it estctica. In: Machado de Assis, uma revisao. Rio de Janeiro:

In·Folio, 1998, p. 155.
7 Idem, p. 155.
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"as experiencias do homem social"s. No ensaio 0 artista ea sociedade, Gomes faz outra
observa<;ao de grande relevancia para este trabalho, ou seja, que Machado era 0 escritor
brasileiro do seu tempo que mais se preocupava com 0 que Balzac chamava a metafisica
das coisas, especialmente com as coisas relacionadas a toilette. Preocupa<;ao que erel- .
evada, continua Gomes, em alguns titulos das suas obras, como Capitulo dos Chapeus. A
prova da presen<;a dessa filosofia na obra de Machado esta no romance Quincas Borbas
onde 0 narrador diz que "as reflex6es de parceria entre os homens e as coisas comp6em
urn dos mais interessantes fenomenos da terra"9. Gledson e mais urn cdtico que destaca
como depois da chamada crise dos quarenta "0 poder da prosa de Machado ganha uma
intensidade e uma conflan<;a ineditas". E segundo ele a prosa machadiana "se tarna
multidimensional, em grande parte por conta do humor" e, neste processo, se destaca a
dimensao hist6rica espedfica, locapo .

Capitulo dos chapeus contem uma interse<;ao de duplicidades que parecem
tomar vida uma da outra. 0 sarcasmo com 0 qual 0 mestre Machado se prende jogo
dos leitores produz uma narrativa capaz de agradar seja aqueles a favor das atitudes e
das escolbas dos personagens seja aqueles contra as mesmas. Na literatura ocidental
p6s-medieval nasceu uma subtradi<;ao que trata do duplo, do sosia. 0 indivfduo e urn
ente fraturado desdobrando-se no outro, projetando-se no outro. 0 outro pode ser
uma proje<;ao-pessoa, em uma gradativa constitui<;ao do s6sia, como no conto William
Wilson de Poe, e pode tambem se desdobrar em urn objeto, em 0 capote e 0 nariz de
Gogo!. Estas e outras literaturas influenciaram provavelmente a narrativa de Machado
de Assis, e no Capitulo dos chapeus a ambigiiidade da protagonista Mariana e tambem
determinada pdo olbar, levada quase aos e:xtremos, banalizada, deixando 0 leitor com a
ambigua sensa<;ao de nao saber se, ao final, existe ou nao.

Aduplicidade de Mariana come<;a pelo nome, composto por Maria e Ana.
A1em disso, a mo<;a tinha subido uma brusca mudan<;a em sua vida, sendo que de solteira
teve "vida de andarilba", enquanto de casada era de "habitos quietas" e s6 estava bern
em casa, tinha amor de mae a m6veis, cortinas, ornatos. "Concordancia da pessoa com
o meio", Mariana apresentava os mesmos habitos mentais, simbolizados, entre outros,
pelas leituras as quais se dedicava. Ela sempre Iia os mesmos livros, repetidas vezes, 0
desejo de ascensao social, muito bern satirizado em 0 nariz de Gogol, no qual 0 assessor
Kovali6v acorda urn dia e, olhando-se no espelho, urn elemento caractedstico na Iitera
tura do duplo, descobre que esta sem nariz, e que sem ele nao pode ser 0 que aspira
ser, pode ser encontrado em outra chave no conto de Machado. Aqui nao temos 0 olhar
em urn espelbo, mas 0 olbar de Mariana nos objetos da casa que sao as coisas as quais
ela aspira. Se no primeiro esta presente uma redu<;ao historico-social russa, no segundo
temos uma da sociedade burguesa de Rio de Janeiro.

Nao podemos esquecer de fato que a literatura, como Candido afirma na
Diatetica da malandragem, representa uma redu<;ao social dos dados externos, e uma

8 Gomes, Eugenio. Machado de Assis, Rio de Janeiro: Sao Jose, 1958, p. 61,
9 Idem, p. 69.
10 GLEDSON, John. Os contos de Machado de Assis: 0 Machete e 0 Violoncelo, In: Contos, uma

antologia. Gledson (arg.). Sao Paulo: Companhia das letras: 1998, pp. 30 e 31.
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fonnalizac;ao da realidadell. Schwarz poe 0 acento na importancia da fonna como "sin
tese profunda do movimento historico, em oposic;ao arelativa superficialidade da re
produc;ao documentaria". E ainda diz que "leitura estetica e globalizac;ao historica sao
parentes"12, ou seja, como coloca no mesmo trabalho, "a junc;ao de romance e sociedade
se faz atraves da fonna" e "antes de intuida pelo romancista, a fonna que 0 cdtico estuda
foi produzida pelo processo social" e segundo ele "tambem 0 real e visto sob 0 signo
dela", isto e, da fonna l3• As obras de Machado, longe de pertencerem ao realismo-natu
ralismo que, aliis, foi chamado por ele de poetica do inventdrio em sentido pejorativo
(ver sua cdtica aoPrimo Basilio de Ec;a de Queiroz)14, deixam 0 leitor com a sensac;ao de
estar penetrando nas sutilezas das relac;oes sociais do Brasil do final do sec. XIX, guiadas
pelo sarcasmo e pela ironia deste autor.

Adiferenc;a da literatura brasileira romantica que buscava suas farmas na
tradic;ao francesa, Machado procura seus modelos em outro lugar, tentando encaixar
as fonnas satiricas e de romance sem temporalidade historica na realidade brasileira.
Os ingleses foram importantes na visao de Eugenio Gomes, que fez urn estudo sobre
os autores que influenciaram Machado com menor ou maior intensidade, e cita entre
eles Shakespeare, Swift, Fielding, Sterne, Lamb, Thackeraye Dickens, dos quais 0 autor
brasileiro teria aprendido a fazer humorismo (1949, p. 14).

De sarcasmo e ironia esti repleto 0 conto Capitulo dos chapeus, no qual
se narra a historia de uma mulher de elasse media de Rio de Janeiro, casada com a
advogado Conrado que, a causa de uma discussao com seu marido por urn chapeu que
ele usa, decide de fazer urn passeio com uma sua velha amiga no centro da cidade. E
importante dizer que Mariana, desde quando estava casada, ficava sempre em casa e so
saia com Conrado. Aespecie de revolta interior que faz Mariana querer mudar sua vida
rotineira nasce do fato que ela percebe e se ofende pelo sarcasmo com que 0 marido
lhe faz 0 seu "discurso metafisico", contudo nao entenda, aparentemente e veremas 0

porque, 0 significado das suas palavras.

- A escolha do chapeu nao uma a~ao indiferente, como voce
pode supor;e regida por urn principio metafisico. Nao cuide que
quem compra urn chapeu exerce uma a~ao voluntaria e livre;
a verdade e que obedece a urn determinismo obscuro. [...J 0
prindpio metafisico e este: -0 chapeu e a integra~ao do homem,
urn prolongamento da cabe~a, urn complemento decretado ab
aeterno; 15

Afalta de compreensao de sua ironia era, provavelmente, 0 que acontecia
com a maioria dos leitores de Machado de sua epoca, e 0 escritor era consciente disso.
Tanto e assim que 0 discurso de Coorado e rico em reflexoes importantes, e passa quase

11 Candido, Antonio. "Dialetica da Malandragem". In: 0 discurso e a cidade, Sao Paulo: Duas
Cidades, 1993 p. 33.

12 Schwarz, Roberto. Que horas sao? (Ensaios). Sao Paulo: Companhia das Letras, 1987 p. 135.
13 Idem, p. 141.
14 <http://www,cce,ufsc,brj-nupill/literaturalBT4522147,htrnl#(21)%20E<;A%20DE%20QUEIROS:%200%20PRI·

MO'> acesso em 20 de ago, 2005

15 De Assis, Machado, Historias sem data. Sao Paulo: Editora Atica, 2003, p. 59,
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despercebido em uma leitura rapida de Capitulo dos Cbapeus. Nele se fala em "ilusao
de liberdade" dos compradores de chapeus, ilusao alimentada pelos chapeleiros. Fala-se
tambem do chapeu como integra~ao do homem, prolongamento da cabe~a. Concluindo
a suposi~ao que "0 homem seja 0 complemento do chapeu"16. Urn pouco como acon
tece em 0 capote de Gogol, no qual a perda da vestimenta que 0 funcionario publico
mandou costurar com muito sacrificio corresponde aanula~ao do Eu do mesmo. Gomes
lembra as palavras de Oscar Wilde "as verdades da metafisica sao as verdades das mas
caras"17. Podemos entao concluir que "as coisas relacionadas avida social" estao direta
mente relacionadas com as mascaras que as pessoas utilizam representando a comedia
humana que e a vida. Mas estes pensamentos nao pertenciam ao mundo de Mariana,
e assim Conrado e suas teorias saem de cena para deixar espa~o ao 6dio da esposa por
aquele chapeu "torpe e ordinario" e, portanto, por Comado como seu complemento.
Daqui em diante os chapeus substituiriio homens e mulheres na linguagem utilizada
pelo narrador, coisas da toilette como sfmbolo da mascara vestida pelo ser social, mas
caras em lugar de pessoas, portanto chapeus em vez das pessoas.

Segunda personagem que em uma primeira leitura parece tambem dupla e
Sofia, motivo a expressao "honesta, mas namoradeira" com a qual e definida, e 0 cos
tume dela de ter "olbos para todos os ingleses". E ainda 0 narrador a descreve como
"0 troco miudo do amor, que ela distribufa a todos os pobres... "18 e que namorava por
uma necessidade natural, por urn costume de solteira. Mas nas leituras posteriores a
sensa~ao que cafmos em uma interpreta~ao errada de Sofia e muito grande. Aamiga de
Mariana nao e dupla, e uma figura central, no sentido duplo porque vive no centro da
vida mundana de Rio de Janeiro, e e bem centrada em suas opini6es, nem urn pouco
vacilantes, como 0 sao, ao contrario, aquelas de Mariana ao longo do dia, 0 tempo no
qual a hist6ria se desenvolve.

Ao dentista, lugar onde as amigas chegam ap6s urn passeio na Rua do Ou
vidor, elas encontram 0 Vi~oso, primeiro namorado de Mariana, que ficou confusa,
"desorientada com a presen~a de urn homem que conhecera em especiais circunstan
ciaS"19.)a no passeio na rua do Ouvidor, cheia de chapeus masculinos e femininos que
encantavam Sofia, Mariana tivera repulsao por des. Nesse ponto da leitura percebemos a
presen~a de algo que Machado de Assis ja nos apresentou no conto 0 Espelho de Papeis
Avulsos, coleunea por ele publicada em 1882, dois anos antes de Hist6rias sem data.
No Espelho 0 narradorJacobina, tambem protagonista da hist6ria, fala sobre a existencia
de duas almas "uma que olha de dentro para fora, outra que olba de fora para dentro"20 e
para comprova-Ia conta de quando, ainda muito jovem, se tomou alferes e, indo avisitar
uma tia que morava em urn sitio isolado, aconteceu uma transforma~ao nde. Sua tia 0

chamava sempre de senhor alferes, obrigando os escravos a fazer 0 mesmo, ate que a
alma interior de Jacobina cedeu 0 espa~o aalma exterior, 0 alferes, ou seja, de se tomou
outro. Por ironia da sorte urn dia ele se achou completamente s6, ap6s a tia ter viajado
para visitar urn familiar doente e os escravos aproveitar da situa~ao para fugir. Depois

16 Idem, p. 59.
17 Gomes, Eugenio. Machado De Assis.Rio de Janeiro: Sao Jose, 1958, p. 69.
18 De Assis. Hist6rias sem data. Sao Paulo: Editora Atka, 2003, p. 61.
19 Idem, p. 63.
20 De Assis, Machado. Papeis Avulsos. Rio de Janeiro: Livraria Gamier, 2000, p. 164.



lClia de Santa Catarina

alguns dias de solidao ele se toma nada, unico allvio era 0 sono, enquanto sonhava de
ser alferes, mas durante 0 dia era urn defunto. Ate que urn dia, passando na frente de
urn grande espelho que a tia tinha mandado a colocar no seu quarto, descobriu que,
vestindo a farda, a imagem reflexa era integral e nao a sombra que Ihe aparecia quando
se olhava sem ela. Afarda era a sua alma exterior, sem as pessoas que 0 reconheciam
como alferes e sem a farda ele nao podia ser 0 outro no qual tinha se transformado,
portanto era nada.

Tambem Mariana de Capitulo dos Chapeus tern duas almas, uma que Ihe per
tencia antes do casamento, e a outra que adquiriu ap6s 0 casamento. As duas almas tern
a caracteristica de serem exteriores, sendo que sao influenciadas pelos objetos e pelas
pessoas nos quais Mariana se espelha, que Mariana olha, ou seja, 0 ambiente movimen
tado da Rua do Ouvidor, repleta de chapeus que a perturbam e Ihe lembram a vida de
solteira, e 0 tranqiiilo ambiente domestico no qual gosta de viver como mulher casada.
Portanto Mariana, a diferen~a de Jacobina, tern dupla alma exterior e coloca toda a sua
for~a de vontade para escolher aquela que pertence aesposa fiel e boa dona de casa. A
alma exterior de Mariana casada precisava se espelhar nas coisas da sua casa, para nao
deixar espa~o a alma exterior da Mariana solteira, assim como Jacobina precisava se
olhar no espelho vestindo a farda para se reconhecer 0 alferes no qual tinha se trans
formado. Mas enquanto Jacobina se nao era alferes nao era nada, Mariana se nao era a
virtuosa mulher casada tomava a ser a mulher solteira que ja fora.

a olhar e urn elemento fundamental da duplicidade, presente em outros
contos do seculo XIX que enfrentam esta questao. Mas se Mariana tern duas almas ex
teriores, sera que falta daquela interior? E sera que ela nunca teve uma interior? Algo
nos indica que Mariana tern a consciencia da importancia do olhar na forma~ao da sua
identidade ou alma exterior, que depois nao e se nao uma mascara. Esta sua consciencia
lhe permite de poder escolher qual delas queira ser, de dominar a situa~ao. No conto 0
espelho outra figura feminina parece saber dominar a importancia do olhar e das coisas
para a forma~ao da alma exterior, a tia de Jacobina, que nao acidentalmente provoca a
transforma~ao no sobrinho dela, mas, ao contrario, parece saber muito bern 0 que esta
fazendo. De fato e ela quem domina os elementos provocadores da duplicidade: espe·
lho, farda, titulo de alferes.

sera entao que Machado de Assis, enquanto utiliza os seus personagens mas
culinos como descobridores de novas verdades, nos mostra as mulheres como velhas
conhecedoras das mesmas verdades, tanto que nao s6 nao parecem intrigadas por dis
cursos filos6ficos, mas dominam tao bern a situa~ao a ponto de saber dirigi-Ia a seu
favor? De fato Mariana, quando finalmente consegue se livrar da amiga e voltar para seu
lar tranqiiilizador, aparece preocupadissima em ver 0 marido Coorado voltar com urn
chapeu novo e, prontamente, diz para ele: "bota fora esse; antes 0 outro." Outro que
novamente assume urn sentido duplo, representa 0 outro chapeu, 0 antigo de Coorado,
e 0 outro Conrado, que gostava do velho chapeu.

Mariana utiliza urn jogo sutil de palavras, que poderia demonstrar que a
mo~a estava sabendo muito bern 0 que acontecia com ela. Em uma conversa com a
amiga Sofia, em urn momenta em que se encontram a s6s, ela diz aamiga "que nao
lhe fizesse outra", referendo-se ao fata de te-la arrastada acamara dos deputados sem
o seu consenso, mas que poderia muito bern significar que nao queria que the jizesse a
outra si mesma. Esta segunda interpreta~ao poderia parecer arbitraria demais se nao se
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revelasse a mais adequada, na verdade, aresposta de Sofia, justificando-se dizendo que
"sua inten\ao era boa, era restituir-Ihe a posse de si mesma"21.

Urn sentimento de atra\ao e repulsa em rela\ao asociedade, e outro elemen
to presente em Mariana, representado no conto com a atra\ao e repulsa em rela\ao ao
centro da vida carioca onde, ao contrario, se acha muito bern Sofia. Aprimeira, amante
do sossego da sua casa, a segunda, do borbulhar dos chapeus na Rua do Ouvidor, tanto
que Sofia chega a comentar que Mariana "parece da ro\a"22. Aprosa literaria do tempo
no qual viveu tambem Machado de Assis, e uma das testemunhas, segundo Schwarz,
da impropriedade do pensamento brasileiro. 0 Brasil de fato era urn pais agrario e
independente dividido em latifUndios; a produ\ao dependia do trabalho escravo e do
mercado extemo; a Independencia fora feita em nome de idCias francesas, inglesas e
americanas e, finalmente, 0 seu conjunto ideol6gico "iria chocar-se contra a escravidao
e seus defensores, eo que e mais, viver com eles"23.

Voltemos aduplicidade em Capitulo dos Chapeus e a Mariana, que e sem
duvida a personagem principal da hist6ria, dupla e consciente da importancia que as
coisas tern em fazer apessoa. Aoutra personagem feminina, Sofia, poderia tambem ser
vista como 0 duplo de Mariana, enquanto Conrado e 0 Vi\oso sao urn 0 duplo do outro
no mundo de Mariana. 0 .primeiro e 0 marido que corre 0 risco de se transformar no
outro quando veste 0 chapeu novo, coisa que Mariana nao quer porque seria urn el
emento, dentro da sua casa e nao s6 na Rua do Ouvidor, que poderia fazer dela a outra
que nao quer mais ser. Uma interse\ao de duplos e suas interpreta~6es para descon
struir e reconstruir a gosto, como em urn personalizavel quebra-cabe\a.

Concluindo, podemos eleger Capitulo dos Chapeus como urn dos contos de
Machado de Assis mais ricamente composto de duplicidades, que estao longe, provavel.
mente, de ter sido inteiramente exploradas neste trabalho. Em uma analise como aquela
feita aqui, se percebe como 0 autor Machado de Assis constr6i com muito cuidado suas
tramas e personagens, escolhendo elementos lingiiisticos (nomes pr6prios, datas, ad
jetivos), cujo significado simb6lico tern uma liga\ao fundamental com a "inten\ao" de
sua obra. De fato, se falar da "inten\ao do autor" pode parecer fora de lugar segundo
a maior parte da critica literaria do sec. xx, 0 mesmo nao acontece com Machado. Por
tanto, alem das leituras multiplas que os multiplos leitores podem fazer de uma mesma
obra, as leituras deste conto de Machado, e provavelmente nao s6 deste, ja se apresen
tam multiplas na sua duplicidade criada, intencionalmente, pelo mesmo autor atraves
da sua narra\ao. Na duplicidade de Machado observada no conto Capitulo dos Chapeus,
objeto deste trabalho, e tambem em 0 Espelho, aqui citado, parecem assumir particular
importancia as personagens femininas dos dois contos, abrindo a possibilidade a uma
investiga\ao mais aprofundada, em pr6ximos trabalhos, sobre 0 papel feminino nos
contos de Machado de Assis.
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