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"0 CAPITAo MENDONCA":

UM CONTO FANTAsTICO DE
MACHADO DE ASSIS

A leitma do volumc intitulado CoDto.f~ de Machado de
A8III, organizado por Raimundo Magalbles JUnior, nos revelou a narra
tiva machadiana de cunho fantAstico, fi1Io pouco cxplorado pelos estudos
consagrados aobra do autor.

Esta constat89lo fez com que nos ocupissemos do canto "0
capitlo Mendon94", publicado pela primeira vez em 1870 no "Jamal das
Famflias"c inclufdo, posterionnente, por MagaJhIes JUnior no CoDtoi
reeolhldOi (1956) c no CODtoi ' .....UCOl de Ma£hado de AI... (1973).

o texto liter8rio em questIo sera enfocado enquanto uma nmativa
que se vinCtJla ao discurso fantastico entendido segundo Tzvctan To
dorov:

o fant6:ltico. como vimos. dura apenas 0 tempo de uma
huitat;lJo: hesitat;llo com"", ao leitor e apersonagem. que
devem theidir se aquilo que percebem se deve ou nIJo aFe

alidade, tal qual em existe para a opinillo comum.}

No conto "0 capitlo MendoJ19a" temos 0 desenvolvimento de duas
narrativas independentes. A bist6ria englobantc - Amaral vai ao teatro
onde adormece, tern um pesadelo e ao acordar insulta-se - e a histOria
englobada que narra 0 pesadelo de Amaral - no teatro cle encontra 0

capitIo Mendon9&. vai a casa deste onde conhece sua bela filha de nome
Augusta. Amaral apaixona-se e deseja casar com a mQ94 mesmo sabendo
que ele euma criac;Io de laboratOrio do capitlo Mendon94. A flDl de tor
nar-se digno de tal matrim6nio, Amaral clevc submeter-se a uma oper89io
que tem JXX' objctivo transformA-Io em genio. Assustado, Amaral tenia es
quivar-se da openl9Io, pois a considera "wn puro e simples assassinato",
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porem nIo consegue. No momeoto em que a opeI89Io Ie Ie8liza. Amaral
desperta pondo tim 80 pesadelo com uma bmsca volta avigilia. .

sao virios os procedimentos utilizados por Macllado de Assis a
• fun de produzir. no texto. 0 efeito fantatico. Oprimeiro que observlDlOS

<liz respeito 80 "fazer-crer"2. isto e. se 0 leib' percebesse logo de iDicio
que est! diante do pesadelo de Amaral 0 efeito sobrenatural nIo scria al
can9&do. dai a necessidade do autor (enWlciador) "fazer-cn:r" ao leitor
(destinatArio) que este nIo est! diante de mn ~lo. mas sim da reali
dade. Este efeito e alcan98do pela anooragem do texto a fatos e objetos
concretos como par exemplo: "rna da Guuda VeJba,,4. "ediflcio da
c8mara dos deputados" (p.191) e ainda a sucesslo temporal noitc-dia. COOl

a forte presen~ do sol. Este fazer enganador eref~ por ex:pteSSties
como: "Nllo tardou que fosse delpertado" (p.183). "A.rt 01 oIhoI"
(p.183). "Foi-me impossivel condOai' 0 lOBO" (p.191). "Nio donal"
(p.191). "No dia.eguJnte saudei 0 101" (p.191) (grifos DOSSOS). e muitas
outras que fazem parte dos recursos narrativos utilizados pelo aut« a fim
de levar 0 leitor a crer que Amaral est! acordado quando, na realidade,
est! donnindo.

A narrativa do canto e construida na primeira pessoa atraves da
utilize9&> da debreagem enunciativa5

. A Jl8lI'89io em primeira pessoa fa
cilita a identifiC89iO do leitor com a personagem cen1ral que conta a sua
hist6ria. Amaral e um bomem comum em que quase todo 0 leitor pode se
reconhecer. Os acontecimentos inexplicaveis. que tern lugar na nmativa.
sAo contados por um homem cuja palavra e dip de confian~ e.e esta
confi.an9a que faz com que 0 leitor creia. a principio, nos aodntccimentos
sobrenalurais que ai tan lugar.

A ancoragem do texto a fatos e objetos concretos e 0 narrador re
presentado por mn homem comum cantrastam com os aoontecimentos so
brenaturais e fazem surgir a hcsita9lo, esta ecompartilhada entre 0 leitar,
que fica confuso, e a personagem central, que nllo sabe ate que ponto cn::r
no que presencia. A hesita9lo 6, tamb6m. introduzida na nanativaora peIa
voz do narrador, ora pela voz da personagem oentral.

Estaria eu ainda no mundo dos vivos, ON comefarajd a en
trar na regUlo dos sonhos e do de:rconhecido?

Como conciliar aquela evidlncia com aquela increduli
dade? (p.J9I)

Seriam dois Ioucoa? Oil andaria eIl1lllm mtmdo de fantlll
mlU? (p.2oo)
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A hcsita9lo aparente no texto depende, tambCm. de dois procedi-
mentos veIbais. Todorovaponta asl~modalizantes que oonsistem:

.•. em usar cerItU locu~s introdutivas que, 8em mudar 0
8entido da fra:re modiftcam a reltlfllo entre 0 8ujeito da
entmeitlfllo e 0 enrI11CiadO.

6

Todorov aponta Binda 0 USO do imperl'eito que tem um sentido Be

meJhante ao primeiro e ambos indicam a inoerteza em que se encontra a
pessoa que fala. 0 texto em questIo traz alguns exemplos desses proces
80S 1II8n:8dos pela repeti9lO dos veIbos "parecer" e "suspeitar" que do
muito significativos pela sua freqtlencia:

..• ptlHCeo corredordo mJmw. (p.184)

.•• ...pei1lfi que 0 capitllo e8tive88e doido... (p.184)

... ptII'f!d6Ia acompanhar tod08 08 movimento8 que a gente
fazia. (p.18?)

.•. ptlNCUI ter uma ideiafixa. .. (p.188)

(grifo8 no$30s)

Estes recursos. de ordem veri>al, utilizados na enunci~ e no
enunciado instalam a hesitaylo e com esta oorrobora 0 aspecto tem8tico
que sera focalizado J:Dais adiante.

Ccmo ja observamos 0 texto comporta uma histOria dentro de outra
histOria Esta interoa18/t1O e proporoionada pela presen98 do pesade10, a
histOria englobante se passa no nivel real (vigilia), enquanto a englobada
se passa no imagjnmo (pesadelo).

Na vigilia surge 0 programa D8Il1ltivo de base7: "passar 0 tempo",
ao passo que as perip6cias em que se envolve Amaral durante 0 pesadelo
fazcm surgir um outro programa D8Il1ltivo de base: "casar com Augusta".

A manipula9lo' para a realiza910 do programa narrativo: "passar 0
tempo" eefetuada pelo pt>prio estado de espirito de Amaral que, "arm
fado" com a namorada resolve, a tim de distrair-se, ir so teatro.

Ja para a realiza910 do programa de base: "casar com Augusta",
desenvolvido no decorrer do pesadelo, Amaral sofreri uma forte manipu
1a9IO. Esta manipul89fo eexeroida poe Augusta e pelo ~tloMendon98
que proplSem umas6rie de programas D8Il1ltivos de uso9 os quais Amaral
nIo sente desejo de cumprir, mas impulsionado pela curiosidade desper-
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tada pela singularidade da figura do capitIo Mc:ndon9a e influenciado peJa
repentina paixIo que Ihe desperta a heleza de Augusta. elevado a cumprir
11m roteiro que somam tr& dias consecutivos.

A maui~ que a princfpio e efetuada pelo fazer cogoitivo
(Divel das idCias) no momento~ 8Iltecede a oper89Io 6 substitufda pclo
fazer prlIgIIl8tico (Divel das~). isto e. Mendon9a utiliza a fOI9& brota
privando Amaral de sua liberdade.

Durante 0 pesadelo a peISOD&geID cen1ral do conto eexposta a 11m

forte jogo irOnico proporoionado pela multiplicidade de vozes que lev8ll
tam uma serle de pontos de vista diferentes: 0 do cientista, 0 do natura
lists. 0 do fil6sofo e outros. Este jogo de opiDiOCs confundem tanto 0

leitor quanto Amaral. deixando-o • mecca de Augusta e do capitlo.

- NIJo. lenho a/gum amor Q ciblc;a. mas e um amor
platOnico. Traba/ho para m03trar que 8ei e pono mar.
Quanto 008 OUtro8 home1l8 importa-me pouco, que 8aibam
ou nlJo. Chamar-me-lJo egouta, eu digo que 80U jilO80jO
(p.196)

A forte m8Dipul891o a que e submetido eo jogo de opiniOCs a que
eexposto fazem com que Amaral se tome 11m joguete nas mIos de Men
don9a e Augusta. Esta posi91o de joguete ocupada pela persooagem Cell

1Ial fez parte dos recursos utilizados pelo autor. pois se Amaral DIo fosae
privado de sua libeIdade poderia simplesmente negar-se a n:tomar acasa
do capitlo. palco dos acontecimento sobrenatunUs.

No tratamento da tematica encontramos alguns temas reoorrentes
na litecatura fantastica. 0 primeiro e 0 lema do aut&nsta. cujo papel
tematico e assmnido poe Augusta qUe e animada e possuidora de uma
temfvel independencia. Este tema etratado em algumas obns fantasticas
como: Frankenstein de Mary Shelley. "La Venus d'llle" de MerimeC e "0
homem da &reia" de Hoflin8lln.

Com este Ultimo a semelh8D98 emarc8llte. A penonagem Augusta
nos parece uma par6dia sofisticada da personagem Olfmpia de Hoflin8lln
e eesta par6dia que possibilita a Machado de Assis tecer ironicamente al
gumas crlticas so cientificismo exacerbado da 6poca.lembremos que esta
mos em 1870 sob forte infI.uencia do cientificismo positivista de A.
Comte.

Outro tema por nos levantado e 0 do desejo sexual excessivo e
proibido. No conto em questlo a mulher amada (Augusta) pode tel' 0

principio de sua vida ligacio ao diabo que. para Todorov. nIo esenIo uma
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palavra para designar a libido. Isto exp1icaria a "f~1o vertiginosa"
que escravisa Amaral e da qual ele nIo consegue fugir. nem mesmo ao
perceher' que COIre risco de vida.

A ambig1lidade do texto deve-se em grande parte ao "grande segre
do" em que 0 capitlo mantem 0 principio da vida de Augusta que pode set
atribuido a um pacta demoniaco que 0 texto sugere. mas 010 com.prova.

- Tem razlJo; tilda, nlJo; porque 0 grande segredo comiste
em lima descoberta que ell ftz e comtitui por auinl dizer 0

principio do vida. Isto eque lui de morrer comigo. (p.194)

Com a anAlise do texto pudemos detectar tres isotopias figurati
vas10 a da rela9lo pai/filha, a da rel89lo autor/oln e a da criador/criatura.
Estas isotopias figurativas remetem a uma isotopia tematica11

, ada cria
910. No primeiro caso a cria9Io edivina e natural, no segundo caso 6 00
mana e artistica e no terceiro caso temos a permanl:ncia da dUvida, pois
constata-se que a cri8910 ecientffica e, talvez, diabOlica onde 0 "principio
da vida" seria possibilitado por um pacta demoniaco feito pelo capitlo
MendoI198. 0 texto nIo ofereee resposta concreta sendo que 0 prOprio lei
tor deve buscar uma explica9lo racional ou sobrenatural para 0 "principio
da vida" de Augusta.

A colocaylo dessas tres isotopias corroboram a ambigoidade do
texto. pois uma 010 eJimina·a outra, elas pemumecem ate 0 final do pesa
delo e possibilitam que 0 autor f89a sua crftica aigreja, areligilo e acil:n
cia, pois nIo delega a ne:ohuma delas a verdade.

o silbito despertar de Amaral pOe tim 80 seu pesadelo e as suas
fantUticas aventuras, devolvendo-o 80 teatro donde 010 safra.

Abri de tod~ os olhos; vi em frente de mini 11m mjeito des
conhecido; ell achava-me sentado numa cadeira no teatro
deS. Pedro.
-Ande, duse 0 mjeito, quero fechar as portiD.
- Pois 0 espetaeulo acabOIl.

- Hd dez minutos.
-E ell dormi esse tempo todo?
- Como uma pedra (p.202)

Com a volta areaJidade pae-se tim aopress!o sofrida por Amaral,
este esta livre da manipul8910 ex:ereida por Mendon98 e Augusta, porem
est8 preso 80 sistema de valores. ou seja, asupersti~o.
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ApeSQT de saber que 0 Mendonfo do reaJidade niJo era 0 do
sonho, desisli de 0 ir vi3itar. Be"em os praguenloJl, em
bora,- til es a rainha do mundo, 6 JlUpenliflJo. (p.103)

A expJica~ do 80brenatural pelo 80000, ou pesadelo possibilita,
segundo Todorov, classificar 0 conto como fantastico-estranho, nIo in
validando, porem, 0 efeito fantastico al~ado uma vez que este "dura
apenas. 0 tempo de urna hesitaQlo".12

Os nossos estudos dos contos macbadianos nos revelaram que 0

autor se ocupou com urna certa freqQ&cia dos temas fantasticos. A estn1
tura do conto "0 capitlo Mendon9A" e a utiliza910 de certos recursos que
levam 0 leitor ahesit89lo, 0 que carateriza 0 fantastico, foram observados
em pelo menos, mais tr8s contos do autor: "A cbinela turoa", "IJec.adancia
de dois grandes homens" e "A vida etema".

No conto "A chinela turoa" temos a preseI19A do sonho, mas nIo
temos 0 tema sobrenatural. 0~ est! presente na emineocia da morte
poe urn auto-envenenamento f~, ap6s 0 casamento; e nas
persegui¢es alucinadas que Duarte sofre durante sua fuga. 0 canto eDar

rado na terceira pessoa e 0 cJima de terror edesmanchado pela volta a
vigilia.

"Decad!ncia de dois grandes homens" ea narrativa, em primeira
pessoa,da hist6ria de Miranda que ap6s fumar urn charuto opinado, na
casa de urn amigo, tem alucin~ que vio do fantastico ao maraviJh09O.
Em seu sonho va a metamorfose do homem em rato e faz urn passeio ex
traord.in8rio pelas mas da cidade. Tudo the parece tiD real que sO tornari
COIl8Ci!ncia do pesadelo no dia seguinte ao reencontrar 0 amigo, que jul
gara fer sido engoJido poe urn gato, sentado amesa do restaurante.

No conto "A vida etema", tamb6m narrado na primeira pessoa, e
Camilo que, apOs uma farta ceia, tem um sonho ten1vel onde esacrificado
e esquartejado pelos seguidores de uma seita macabra. Qual nIo e sell

a1fvio ao acordar e perceber que ainda possuia bra9os, pemas e nariz.

Temos em comurn nesses contos as personagens centrais - Amaral,
Duarte, Miranda e Camilo - que, sob forte manipu1a9lO, tomam-se
joguetes nas mios de personagens singulares e originais, a exemplo do
capitlo Mendon9a. Temos tambem a presen9a do sonho aflitivo. on pc
sadelo que, segundo 0 grande escritor Jorge Luiz Borges. apresenta dois
elementos tfpicos: os episOdios de mal estar fisico e de persegui9lo e 0

elemento do horror, do sobrenatural.13
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Nio JRfcndemos. com estas breves observ~ exaurir 0 estudo
dos elementos fantUticos na obra machadiana. isto etarefa por cumprir.
pois a ohm macbacti8D8 lie oferece a mUltiplas leituras e muito hi ainda
par ser dito.

Nota
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