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Resumo 

Este trabalho a respeito da obra O Homem Duplicado, de 
Jose Saramago, tern coma objetivo responder a seguinte pergunta 
investigativa: "De que maneira a desconstrucao e a recriacao 
da identidade pessoal de Tertuliano Maximo Afonso, 
protagonista do romance O Homem Duplicado, de Jose 
Saramago, entrelacam-se e explicam a sua psique?" 

Primeiramente foi realizada a leitura da obra com um olhar 
analitico, sendo que todas as conclusoes a que se chegaram 
foram pessoais. Terminada essa parte, foi feita a pesquisa de 
material e opinioes extra~, apoiada em dissertac;oes e em uma 
obra do fil6sofo ingles John Locke, para o enriquecimento do 
trabalho. 0 pai da psicanalise moderna, Sigmund Freud, tambem 
trouxe importantes contribui96es para o trabalho em seus ensaios 
sabre a neurose do duple. Em seguida, foi feita a sele9ao de 
citac;oes na obra que corroboram o que esta sendo discutido. Par 
ultimo, foi realizado o planejamento do trabalho, dividindo-o em 
etapas, descritas a seguir. 

lnicialmente e feita uma breve analise das personagens. Em 
seguida, o tema identidade e separado em dais diferentes focos: a 
perda da identidade do protagonista e a cria9ao de uma 
identidade de forma a livrar-se dos compromissos e deveres do 
mundo real. Par fim, conclui-se que os dais aspectos da 
identidade tratados nesse trabalho sao fundamentais na analise 
da psique da personagem principal, e, que ambos possuem uma 
rela9ao entre si, a perda da identidade instiga a cria9ao de outra, e 
vice-versa. 

N° de palavras: 236 
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1) lntroducao 

Um dos principais temas do romanceje a perda da identidade 
pessoal. A critica do autor direcionada a esse recorrente tema, 
presente na obra assim come em nossas vidas, pode ser entendida 
de diferentes modes. Neste trabalho, dais aspectos assumidos pela 
identidade serao discutidos. Pretende-se analisar o papel da 
identidade no romance e come ela serve para retratar e criticar a 
sociedade ea realidade em que vivemos. Esta monografia tern come 
objetivo responder a seguinte pergunta investigativa: "De que 
maneira a desconstru~ao ea recria~ao da identidade pessoal de 
Tertuliano Maximo Afonso, protagonista do romance 9 Homem 
Qup.licado, de Jose Saramago, entrela~am-se e explicam a sua 
psique?" 

O primeiro ponto discutido e a perda da individualidade do 
protagonista, Tertuliano Maximo Afonso, usada para criticar a 
massifica9ao da sociedade. 0 sistema no qual vivemos, em que 
cada ser humane e transformado em apenas mais um componente 
igual a todos os outros, responsavel per preencher e camper a 
sociedade, e o alvo de Jose Saramago e O Homem Duplicado, sua 
arm a. 

Uma segunda interpreta9ao possfvel do enredo e a cria9ao do 
duple usada come um meio de fuga da realidade na qual Tertuliano 
vive, uma forma de escapismo. Tertuliano inserir-se-ia em um mundo 
de sonhos e de aventuras ao fabricar esse duple, assim podendo 
excluir-se de uma vida comum, mon6tona e repleta de 
responsabilidades. 

Jose Saramago afirma que "e do inanimal 1 que viemos e e 
para o inanimal que nos encaminhamos." provocando uma reflexao 
existencialista no leitor. Nao apenas sem um prop6sito, come diz 
Sartre2

, chegamos a Terra tambem sem identidade, cuja fun9ao e 
diferenciar-nos de todos os outros e tornar-nos um indivfduo. 
Contudo, o que nos da, de fate, a caracterfstica de individuo? Jose 
Saramago trata da questao da identidade e de come ela se encaixa 
na sociedade, habitada per sete bilh5es de seres humanos e 
redefinindo as fronteiras tecnol6gicas a cada dia. 

1 Termo inventado por Jose Saramago para se referir ao que nao esta vivo, as 
coisas. 
2 "A existencia precede a essencia." Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
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2) Desenvolvimento 

2.1) Analise das personagens 

Visando o melhor entendimento do tema da narrativa, e 
necessario que analisemos as personagens principais que a 
compoem. Antonio Candido, soci61ogo, literate e professor 
brasileiro, ressalta a importancia da personagem3 ao afirmar que 
ela e o que ha de mais vivo no romance par causa da ideia e dos 
valores que trans mite junta com o en redo. "[ ... ] que a /eitura deste 
(romance) dependa basicamente da aceita9ao da verdade da 
personagem par parte do /eitor." 4 De fate, ao mergulharmos no 
universe criado par Saramago, o case do homem duplicado 
mostra-se assombroso no primeiro instante. Ao longo da trama, 
porem, passamos a aceitar o ocorrido, pois em meio a tanta 
gente, surpreendente e nao haver duas pessoas iguais. 

S6 entenderemos o porque de Tertuliano recriar sua 
identidade na forma de um duple se analisarmos seus habitos e 
sua pessoa. A consciencia do protagonista, na obra chamada de 
Sense Comum, tambem merece ser estudada: Saramago, ao 
personifica-la, evidencia sua importancia na trama. 

As personagens femininas sao importantes peoes no 
romance, pois alavancam o conflito entre o protagonista e o duple. 
Seus names, Maria da Paz e Helena, servem de prenuncio para o 
que esta par vir. Convem tambem analisar Antonio Claro, o duple, 
para compreendermos o motive de Tertuliano imaginar um s6sia 
de tal maneira. 

3 Candido, A. (2000). A personagem de jiq:iio. Sao Paulo, SP, Brasil: Perspectiva. 
4 Op. cit., p. 54 
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2.1.1) Tertuliano Maximo Afonso 

Desde o come90 da obra5
, o autor, ironicamente, deixa claro 

que tipo de pessoa e Tertuliano. As descri9oes de suas a9oes e 
de seu modo de viver sao importantissimas para a compreensao 
da trama, pois refletem a perda da individualidade e seu efeito na 
personagem, usada no texto como possivel microcosmo para 
representar o macrocosmo, a sociedade. Tertuliano e um ser 
perdido em seu meio social e representa o ser sufocado pela 
sociedade e que tern suas caracteristicas subtraidas por nao 
conseguir acompanhar o ritmo imposto por ela. 

Tertuliano e um homem inteligente e perspicaz, todavia mais 
evidente e sua personalidade reclusa, resignada e indiferente e 
seu gosto pela solidao e pela ordem. 0 professor desestimulado 
de Hist6ria do ensino secundario diz estar sempre aborrecido e 
com depressao. 

'1, . .] Tertuliano Maximo Afonso anda muito necessitado de 
estimulos que o distraiam, vive s6 e aborrece-se, ou, para falar 

com a exatidao c/inica que a atua/idade requer, rendeu-se a 
temporal fraqueza de animo ordinariamente conhecida por 

depressao." 6. 

A personalidade da personagem tern influencia direta em 
seu estilo de vida, caracterizado por ser met6dico e mon6tono. 0 
professor de hist6ria nao ve gra9a em nada e esta cansado ate do 
ensino da Hist6ria "[ .. .] ve-a ele desde ha muito tempo coma uma 
fadiga sem sentido e um comego sem fim." 7. 

No campo das emo9oes, conseguimos perceber que 
Tertuliano nao possui muita experiencia ao lidar com elas. E um 
homem divorciado por ter perdido o interesse em sua ex-mulher, 
"namoran Maria da Paz utilizando-a como um escape para sua 
luxuria antes de tudo. Ainda, reflete muito sabre sua fala antes de 
come9ar qualquer conversa e de realizar um ato, pois nunca sabe 
se o que esta prestes a dizer sera inteligivel ou relevante para o 
ouvinte, revelando-se um homem inseguro. 

ssaramago, J. (2013). 0 hom em duplicado. 11' ed. Sao Paulo: Companhia das 
Letras. 
6(SaramagoJ201 3, p. 9) 
7(0 p. cit., p. 9~10) 
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Outra notoria caracteristica de Tertuliano Maximo Afonso e 
sua renuncia aos avanc;os tecnologicos do inicio do seculo XXI. 
Ele nao possui um celular e muito menos um computador e redige 
textos ainda em sua velha maquina de escrever "{ .. ] tivesse 
ouvido o ruido martelado da maquina de escrever durante mais de 
uma hora." 8

. Ao longo da obra, tambem nao e dado nenhum 
indicio do uso de qualquer tipo de tecnologia mais recente. Esse 
abandono pode ser considerado uma critica justamente a esses 
avanc;os, a caracteristica uniformizadora que o uso da tecnologia 
proporciona. Ao afastar-se dela, Tertuliano passa a ser, de certa 
maneira, diferente do resto. 

Par ultimo, o proprio name do professor e peculiar. 
Tertuliano e um name incomum e complicado, que nao o agrada. 
"{ .. ] mas o Tertuliano pesa-lhe como uma lousa desde o primeiro 
dia em que percebeu que o malfadado nome dava para ser 
pronunciado com uma ironia que podia ser ofensiva" 9

. Ao ser 
nomeada Tertuliano, a personagem adquire mais um aspecto que 
busca torna-la singular, distingui-la dos outros. 

2.1.2) Antonio Claro. 

Antonio Claro, o duple de Tertuliano, e um simples ator 
coadjuvante. Nao e muito conhecido e tambem nao possui 
grandes dotes artisticos. Porem, e importante notar a ocupac;ao 
profissional que Saramago atribui ao sosia: ator. Em um romance 
que gira em torno do tema identidade, Antonio Claro ganha a vida 
passando-se par outras pessoas, perdendo momentaneamente a 
sua propria identidade. 

O duple do protagonista, apesar de ser fisicamente identico 
a ele, apresenta uma personalidade mais forte e uma vida mais 
bem estruturada. E casado, gosta do emprego e e confiante em si 
mesmo, caracteristicas que faltam ao nosso professor de historia. 
Esses poderiam ser motives para Tertuliano querer transportar-se 
para a vida do outro. 

(Qop. cit., p. 12af) 
~Op. cit., p. 9ID 
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2.1.3) Helena e Maria da Paz 

As duas personagens femininas principais possuem grande 
valor simbolico que ja podemos decifrar ao analisarmos seus 
nomes. 

Helena, mulher de Antonio Claro, remete a princesa 
espartana da mitologia grega. Seu rapto por parte do principe 
troiano, Paris, desencadeia uma guerra de dez anos de dura9ao 
entre Troia e diversas cidades gregas. Helena, nessa historia, e 
uma das principais causas do conflito. Na obra de Saramago, o 
proposito da personagem Helena nao difere muito da mitologia, 
que e gerar atrito. Helena, apos a descoberta da existencia de 
Tertuliano, come9a a enlouquecer pouco a pouco, aumentando a 
tensao entre Antonio e Tertuliano pelo primeiro achar que o 
estado da mulher e culpa do professor. 

O nome Maria da Paz, amante do protagonista, tambem nao 
condiz com o papel que sera desempenhado pela personagem. 
Em nenhum momento, sua presen9a restitui a paz. Sempre que 
encontra Tertuliano, ela o pressiona a respeito do assunto do 
casamento, amea9ando deixa-lo. Alem disso, Antonio Claro 
aproveita-se de sua for9a fisica para roubar Maria da Paz de 
Tertuliano e passar uma noite com ela, levando ao climax do 
conflito no final da trama. "Maria da Paz, e este o esperan<;oso e 
doce nome da mu/her que telefonou" 10

, afirma ironicamente o 
narrador. 

2.1.4) O Senso Comum. 

O senso comum, na trama, nao e apenas a consciencia de 
Tertuliano ou o narrador da historia, podemos classifica-lo como 
uma personagem muitas vezes. Seu conceito puramente abstrato 
transforma-se em algo concreto, personifica-se. 0 Senso 
Comum11 e o que faz Tertuliano olhar para si mesmo e perguntar: 
"quern sou?" A fun9ao desempenhada pelo Senso Comum e 
significativa tanto para a obra, quanto para o leitor. 

10 (Op. cit., p. 62) 
11 Senso Com um ( escrito com letra maiuscula) refere-se a personagem. 
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Durante todo o enredo, o Sense Comum adverte Tertuliano 
a nao iniciar e nem continuar sua busca pelo duple, resultando em 
diversos confrontos entre os pensamentos do protagonista e o que 
diz o Sense Comum. Sao esses embates subconscientes que 
propulsionam a busca par uma identidade. "O senso comum, 
perdoa-me que to diga, e conservador, aventuro-me mesmo a 
afirmar que e reaccionario." 12 

Alem disso, o Sense Comum tambem e responsavel par 
mudar o foco da hist6ria principal. As digressoes feitas pelo Sense 
Comum sao acompanhadas, na maioria das vezes, de material 
filos6fico que provoca reflexoes no leitor. Como faz ao ponderar a 
respeito da rela9ao que temos com as palavras em que apenas 
aparentamos seguran9a do significado de cada uma delas 
quando, na verdade, compreendemos muito pouco a seu respeito. 
"[. . .] sao pouquissimas aque/as (palavras) sabre cujas 
significar;oes, acepr;oes e sentidos nao teriamos nenhumas 
duvidas se a/gum dia nos perguntassemos seriamente se as 
temos." 13 

12 (Op. cit., p. 58) 
13 (Op. cit., p. 87) 
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2.2) A desconstru9ao da identidade 

No romance saramaguiano, a personagem Tertuliano fica 
totalmente abalada ao descobrir uma c6pia exata sua vivendo na 
mesma cidade, ambos tern o mesmo rosto, corpo e voz. 0 autor 
da um grande destaque ao cheque da perda da identidade 
decorrente da descoberta do s6sia, revelando a situa9ao na qual 
se encontra o protagonista: um estado de total desamparo. 
Tertuliano sente repulsa ao espelho quando se depara com a sua 
imagem e ve o rosto do outro impresso no vidro. Jose Saramago 
nomeia o impacto que sentiu de "desmoronamento ffsico e moral", 
coma vemos em: 

"{ . .] depois da revela9ao tremebunda que foi para e/e a existencia, 
talvez nesta mesma cidade, de um homem que, a ava/iar pela 
cara e pela figura em geral, e o seu vivo retrato. [. . .] Tertuliano 

Maximo Afonso deixou-se cair no sofa, nao na cadeira, onde nao 
haveria espa90 bastante para amparar o desmoronamento ffsico e 

moral do seu corpo." 14 

Tertuliano chega a tal ponto na obra em que apenas 
consegue sentir-se ele mesmo ao esconder seu rosto atras de um 
disfarce. Quando adquire a fei9ao de outro, sente-se tornado par 
uma sensa9ao de extase e de restaura9ao de sua identidade. 

"[. . .] como se, finalmente, tivesse acabado de encontrar-se com a 
sua pr6pria e autentica identidade. Era como se, por aparecer 

diferente, se tivesse tornado mais ele mesmo. Tao intensa foi a 
impressao do choque, tao extrema a sensa9ao de for9a que dele 

se apoderou, tao exaltada a incompreensfvel alegria que o invadiu 
{. .. ]" 15 

Afinal de contas, o que forma um individuo? Par que e que a 
reprodu9ao da imagem de Tertuliano e tao impactante, reduzindo-

-o a nada? Para compreendermos isso, temos que deixar claro o 
conceito de individuo. A pr6pria palavra individuo ja nos diz que 
se trata de alga, ou alguem, que nao pode ser dividido. Em outras 
palavras, o individuo e um ser possuidor de caracteristicas (micas 
e exclusivas, nao havendo em lugar algum qualquer outro ser que 
seja exatamente igual a esse individuo. A esses atributos 

14 (Saramago 2013, p. 27) 
15 (Op. cit., p. 164) 
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singulares e pessoais que compoem cada um de n6s dames o 
name de identidade pessoal. A partir do momenta em que 
perdemos nossa identidade, perdemos tambem nosso aspecto da 
indivisibilidade, sem o qual nao conseguimos viver. 

John Locke, importante fil6sofo ingles, traz um pensamento 
revolucionario ao distinguir consistentemente o ser humane dos 
outros seres vivas e nao-vivos. 16 Dado que as nossas· 
caracterrsticas fisicas estao em constante mudam;a ao longo de 
nossas vidas, ha de ter alga que nos fa9a ser os mesmos: a 
identidade pessoal. Locke aponta a consciencia coma o nosso 
atributo singular, nossa identidade pessoal. 

"Nao e somente a ideia de um ser pensante ou racional que 
constitui a ideia de um homem para a maioria das pessoas e para 

o seu entendimento; mas a ideia de um corpo desta e daque/a 
forma agregado a mesma e, se essa for a ideia de um homem, o 
mesmo corpo sucessivo, nao alterado de imediato, bem como o 
mesmo espf rito imaterial, tern de ir ao encontro da construgao do 

mesmo homem" 17 

A rea9ao, absolutamente natural, de Tertuliano na escola 
ap6s haver descoberto o seu duple e de esconder, mascarar o 
ocorrido, nao quer deixar transparecer o acontecido e as suas 
verdadeiras inten9oes. Tertuliano, por exemplo, uma hara e 
professor, outra e namorado e para isso utiliza diferentes 
mascaras. E ar que Jose Saramago toca em outro delicado 
assunto presente na sociedade: as mascaras. Todos as usamos, 
inclusive atores coma Antonio Claro, para diferentes finalidades, 
na maioria das vezes para engrandecermos nossa pessoa em 
encontros sociais, por exemplo, mas no fim servem para cobrir 
nossa pr6pria vacuidade. 

As mascaras servem para rotular as pessoas, imprimem 
uma personalidade na pessoa que nao e a dela pr6pria. De 
acordo com a jornalista Eliane Brum, "As mascaras tern sua 
fungao, desde que nao nos apeguemos a e/as a ponto de fazer da 
mais confortave/ um rosto que agrada a todos - menos a n6s 

16 Locke, J. a)i'd Soveral, E. (1999). Ensaia sabre a entendimenta humana. Lisboa: 
Fundac;ao Calouste Gulbenkian. 
11 Locke, J., Ensaia sabre ... , I, capJCXVII, §10, p.442. 
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mesmos" 18
. De fato, a vida em sociedade requer, muitas vezes, 

que usemos mascaras. Entretanto, nao podemos esquecer-nos de 
nossa verdadeira identidade. 

'1. . .] Tertuliano Maximo Afonso, que o espera, tinge, com fa/sa 
naturalidade, rever os exercfcios que trouxe na pasta. Um 

observador atento talvez nao levasse muito tempo a aperceber-se 
da simula<;ao {. .. r 19 

Se quisermos ver atraves das mascaras das pessoas, 
precisamos ficar atentos ao que o autor chama de 11subgestos". 
Sua filosofia dos "subgestos" afirma que seguido do gesto, ha um 
"subgesto", essencial para compreendermos integralmente a 
verdadeira inten9ao de cada um. 

'1. . .] a verdade inteira, se realmente a quisermos conhecer, se nao 
nos contentarmos com as letras gordas da comunicagao, reclama 
que estejamos atentos a cintila<;ao mu/tip/a dos subgestos que vao 

atras do gesto coma a poeira c6smica vai atras da cauda do 
come ta, [. . .] sao coma as letrinh~ pequenas do contra to, que dao 

trabalho a decifrar, mas estao la." 20 

Afinal, quern e o agente responsavel por originar tamanha 
desestrutura9ao moral na personagem principal? Diretamente 
podemos afirmar que Antonio Claro, o duple de Tertuliano, e o 
principal "culpado" na trama toda, no entanto, indiretamente, a 
sociedade coma um todo ea responsavel. 0 duple ea sociedade 
contribuem para a desconstru9ao integral da identidade do 
protagonista. 

No come90 do romance, o duple rouba aparentemente 
apenas a identidade fisica do outro, originando um caos na vida 
do professor, que passa noites em claro devido ao assunto. No 
desenrolar da obra, descobrimos que Tertuliano e de fato 
exatamente igual no aspecto fisico a Antonio Claro, os dais 
partilham ate as cicatrizes. Se dividirmos a identidade em duas, 
composta pela aparencia fisica e pela personalidade, e possivel 

18 Brum, E. (2014). Revista Epoca - Quando a mascara vira rosto - notfcias em 
Sociedade. [ online] Revistaepoca.globo.com. Dispon{ve l em: / ,· 
http:/ /revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/ 2011/10 /quando-mascara-
vira-rosto.html [Acessado 26 Nov. 2014]. 
19 (Saram ago 2013, p. 38) 
20 (Op. cit., p. 47) 
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dizer que o sos1a do protagonista ja roubou metade. Diriamos 
entao, erroneamente, que Tertuliano preserva ao menos sua 
personalidade, quando na verdade essa parte vem sendo 
massacrada pela sociedade. 

A sociedade global "[..] em sua ansia uniformizadora, 
dissolve as singularidades numa cultura pretensamente 
universal." 21 

. Em uma epoca na qual reina o consumismo 
desenfreado e a supera9ao de barreiras tecnol6gicas a cada 
minuto proporcionados por um sistema economico capitalista que 
encoraja e se baseia no lucre, a sociedade sofre uma 
massifica9ao global. 0 resultado ea perda total de sua identidade, 
e por conseguinte a perda da identidade das pessoas que a 
integram. 0 homem passa de irreduUvel a removivel. As 
caracteristicas depressivas atribuidas a Tertuliano, seu mon6tono 
jeito de viver e a desordem em sua vida sao os efeitos dessa 
sociedade usurpadora. 0 caos se instala na vida do professor de 
tal maneira que nao e mais possfvel livrar-se dele, o desfecho 
tragico e o (mica imaginavel. 

Retomando a fala de Locke, a de que o homem e formado 
pelas suas caracteristicas fisicas (ser humano) e sua identidade 
pessoal (ser pessoa), podemos concluir que a sociedade e o 
duple roubam de fato a identidade de Tertuliano. Segundo Locke, 
nossas caracterfsticas exteriores, nossas qualidades fisicas nao 
possuem grande influencia na forma9ao da nossa personalidade. 
Porem, Antonio Claro rouba integralmente a identidade pessoal do 
protagonista ao possuir a mesma aparencia fisica do professor e, 
alem disso, ter uma consciencia diferente dele. Assim, temos dais 
seres humanos identicos, portanto, um unico ser humano, 
contudo, esse ser humano adquire duas consciencias distintas. 
Consequentemente, dais seres pessoas emergem de um ser 
humane e s6 um podera ocupar o mesmo espa90-tempo, de 
acordo com Locke. 

Ao mesmo tempo que a identidade de Tertuliano e 
desconstruida, ela o encoraja a descobrir quern e e, ao passar por 
todo esse processo, a personagem evolui. 0 professor resolve ir 
atras do duple a todo custo e, assim, descobre-se a si mesmo 
cada vez mais. Vingativo e decidido sao adjetivos que nem 
poderiamos atribuir inicialmente a Tertuliano, mas ao final da obra, 

21 (Op. cit.1 Orelha) 
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eles o definem. 0 protagonista torna-se mais seguro e maduro, 
completamente distinto daquele do inicio. 

A morte de Antonio Claro pode significar a resolu9ao da 
questao da identidade por parte de Tertuliano. 0 duple, 
juntamente com a sociedade, rouba a identidade e instiga o 
professor a compreender melhor sua pr6pria personalidade. No 
memento em que o duple morre, Tertuliano entende que havia se 
despersonalizado e consegue, assim, restaurar o seu pr6prio "eu 11

• 

O duple faz com que Tertuliano desperte de seu marasmo para 
embarcar em uma intensa jornada psicol6gica e encontrar a si 
mesmo. 

11 
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2.3) A recria9ao da identidade 

Nessa fic9ao saramaguiana, diversas portas sao abertas 
com rela9ao a questao da identidade. 0 leitor formula diferentes 
perguntas como: t<quem e este duplo?" e t<sera que tudo nao passa 
de um sonho?". 0 romance abre espa90 para diversas 
interpreta9oes, entre elas a do delfrio do protagonista. Por se 
tratar de um caso singular, assombroso e, acima de tudo, irreal, 
poderia ser visto como uma ilusao de Tertuliano. 0 protagonista 
inventaria toda a hist6ria do homem duplicado, inserindo-se assim 
em um mundo de aventuras e sonhos. 0 caso do homem 
duplicado passaria a ser uma fuga para o mundo do duplo, no 
entanto, fugir de que e com que finalidade? 

O cotidiano de Tertuliano no mundo real e sempre descrito 
de forma a deixar a impressao de um estilo de vida mon6tono, 
vazio e dominado pela fastidiosa rotina do dia a dia. Tudo e 
indiferente ao personagem, que deixa o destino encarregado ate 
da decisao do que deve comer no cafe da manha ou no jantar. 

"{. .. ] tanto quanta posso saber nao estou doente, o que sucede e 
que tudo me cansa e aborrece, esta maldita rotina, esta repeti9ao, 

este ma rear passo. n 
22 

Nao s6 de monotonia, a vida do historiador esta atulhada 
tambem de responsabilidades, como alias a de qualquer um de 
n6s. Tertuliano tern que se decidir a respeito da rela9ao amorosa 
que leva com Maria da Paz, se dara o pr6ximo passo ou nao. 
Alem disso, Tertuliano ocupa um cargo modesto para sua 
qualifica9ao e, em certo ponto, seu colega de trabalho diz a ele 
que poderia estar em um cargo superior se quisesse, o de diretor, 
por exemplo. 

"[.. .] andamos a por o tempera de sempre nos pratos do costume, 
nada muda" 23 

E interessante notar tambem o local onde se passa a 
hist6ria de Tertuliano. 0 protagonista vive em uma cidade de cinco 
milhoes de habitantes e a cidade e sempre um ambiente 
conhecido por ser ca6tico e estressante, da mesma forma e um 

22 (Op. cit., p. 13) 
23 (Op. cit., p. 83) 
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ambiente desigual e selvagem em que a lei do mais forte e muito 
presente. 

"{ . .] Tertuliano Maximo Afonso e um dos cinco mi/hoes e pico de 
seres humano que, com diferen9as importantes de bem-estar e 

outras sem a menor possibilidade de mutuas compara9oes, vivem 
na gigantesca metr6pole [ . .] 0 instinto de sobrevivencia, tambem 

disso se trata quando da cidade fa/a mos [ .. ]" 24 

Freud, em Hist6ria de uma neurose infantil e outros 
trabalhos (1917-1919), destaca que "uma pessoa pode ser 
acometida por essa esquizofrenia numa ma forma9ao da libido, 
em particular na infancia, por causa de uma ausencia paterna ou 
masculina para construir a identidade. lsso resulta numa 
imaturidade afetiva, incapacitando o individuo de interagir 
socialmente ou de se relacionar com alguem por um longo periodo 
e, nos casos mais adiantados, provocando alucina9oes ao ponto 
de fazer enxergar nos outros a identidade ausente." 25 Freud toca 
no aspecto da projegao, em que o ser humane por nao apresentar 
uma identidade, idealiza-a em outra pessoa, tornando a 
interpretagao do delirio e do sonho, proposta nesse capftulo do 
trabalho, perfeitamente plausfvel. 

Por todos os motives citados, Tertuliano provavelmente 
sente uma forte necessidade de escapar, de fugir da realidade e 
da sociedade que o rodeia. Para tanto, o protagonista cria uma 
outra identidade para si, transportando-se para este outro mundo 
ilusorio. Encontraria, entao, uma vida mais reconfortante e 
idealizada, longe do marasmo da realidade. Antonio Claro seria 
Tertuliano nessa outra vida: um homem bem casado e com uma 
carreira em ascensao. 

As mortes de Antonio Claro e de Maria da Paz, ao final da 
obra, seriam apenas simbolicas. Talvez nao fosse mais possfvel, 
para Tertuliano, conciliar o real com a sua ilusao, logo foi obrigado 
a dar um fim ao seu outro "eu" para que pudesse seguir em frente 
com a sua vida. 0 mesmo fez com Maria da Paz, cuja morte 
metaforica poderia significar o fim de sua indecisao acerca do 
casamento com a companheira. 

24 (Op. cit., p. 71) 
2s Alves, F. e Freud, S. (n.d.). Um outro olhar sabre O Homem Duplicado. 
Universidade de Sao Paulo. 
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3) Concl usao 

Tendo em vista os argumentos desenvolvidos ao longo do 
trabalho, a pergunta investigativa: "De que maneira a 
desconstru~io e a recria~io da identidade pessoal de 
Tertuliano Maximo Afonso, protagonista do romance O 
Homem Duplicado, de Jose Saramago, entrela~am-se e 
explicam a sua psique?" e a pr6pria obra do autor portugues, 
podemos perceber que a identidade, o conjunto de caracteristicas 
fisicas e psicol6gicas, uma vez desconstruida e recriada, 
possibilita que entremos a fundo na psique da personagem 
principal. Assim, compreendemos o marasmo que permeia a vida 
do professor, seus motivos para fugir da realidade e sua situac;ao 
mental durante a trama. Sua psique encontra-se em um estado de 
instabilidade, que aos poucos vai se consolidando. 

Nos dois aspectos analisados, desconstruc;ao e recriac;ao, e 
importante notarmos que a investigac;ao partiu do mesmo ponto 
inicial, um Tertuliano ja desprovido de sua identidade, trilhou 
caminhos distintos e chegou a um mesmo resultado: o 
personagem descobrindo a si mesmo. Percebe-se que ha uma 
convergencia, existe uma relac;ao direta entre a perda da 
identidade e a sua recriac;ao, entrelac;ando-se. Tertuliano, ao ter 
sua identidade usurpada pela sociedade, sente a necessidade de 
preencher esse vazio e, assim, forjar uma nova identidade ilus6ria, 
como explica Freud. 0 mesmo vale ao contrario: o protagonista, 
ao escapar dos problemas e das suas responsabilidades, 
transporta-se a um outro mundo e la firma sua nova identidade, 
perdendo a do mundo real, que alias ja se encontrava em um 
lento processo de fragmentac;ao. 

Deste modo, Jose Saramago cita e ressalta a magnitude 
deste componente fundamental que e a nossa identidade pessoal. 
Tratando-a de diferentes maneiras em seu primeiro romance do 
seculo XX.I, chama a atenc;ao da sociedade toda para refletirmos 
acerca desta desconfortavel duvida presente em todos nos, 
"Quern somos?". Cabe a cada um trilhar este arduo, e talvez 
infinito, caminho para termos sequer uma ideia de guem sejamos, 
afinal "a vida irrefletida nao vale a pena ser vivida" 26

. 

26 (Socrates) 
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