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Resumo

Novalis e conhecido como leitor direto de Kant e, em especial, Fichte.
Contudo, percebemos que seu ponto de partida e, a grosso modo, a ideia rous
seauniana da felicidade plena em contato com a Natureza. Nessa linha estao di
versos textos (por exemplo, Heinrich von Ofterdingen e Die Lehrlinge zu Sais)
imbuidos da Sehnsucht por urn passado de harmonia e paz entre os homens.
Ao contcirio de Rousseau, porem, Novalis nao ve urn homem vivendo isolado
e sem consciencia de si mesmo, mas acredita em urn contato primordial com a
Natureza aliado aplenitude espiritual e artistica. Arte, religiao e arnor, portanto,
sao elementos essenciais para 0 aperfei~oarnento do individuo e alicer~arn a es
peran~a pdo retorno aEra Dourada.

Palavras-chave: Novalis, Os discipulos em Sai's, Jean-Jaques Rousseau,
Natureza,

Abstract

Novalis is usually known as reader of Kant and specially Fichte. None
theless his works show also a clear incorporation ofa notion established by Rous
seau: the idea of true and absolute happiness brought about by contact with
nature. Many texts written by Novalis (such as Heinrich of Ofterdingen and The
Novices of Sais) are filled with longing (Sehnsucht) for a past in which mankind
experienced harmony and freedom. Nevertheless, Novalis doesn't follow Rous
seau's vision of man living lonely e without consciousness ofhimself In Novalis'
point of view, Nature such as experienced by mankind in ancient times means
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spiritual and artistic wholeness. Art, religion and love are so crucial for the individual on
his way to enhancement and for the yearning to return to the Golden Age of long ago.

Keywords: Novalis, The Novices of Sa'is, Jean-Jaques Rousseau, Nature

Novalis, ou Friedrich von Hardenberg (1772-1801), e conhecido como leitor
direto de Kant e, em especial, de Fichte. Alias, 0 grupo dos primeiros romanticos alemaes
(sediados na cidade de lena) teve como fator de aglutina~ao justamente 0 intuito de ler
e discutir em conjunto a Wissenschaftslehre, ou Doutrina da ciencia, que J. G. Fichte
havia publicado em 1794.

o interesse do gcupo pelas ideias filosoficas, no entanto, nao se restringe aos
pensadores alemaes. Aobra do genebrino Jean-Jacques Rousseau foi, igualmente, uma
fundamental helice apropelir a reflexao de romanticos como Novalis, Friedrich Schlegel,
E. T. A. Hoffmann, Adelbert von Chamisso, etc.

Nesse sentido, 0 presente texto busca explorar alguns aspectos da obra de
Novalis que dialogam com tea~os do pensamento de Rousseau. Para come~ar, nao ape
nas Novalis, mas todo 0 Romantismo alemao acalentou a ideia de uma "Idade de Ouro"
em que os homens teriam tido acesso a uma vida mais plena e feliz. Contudo, se para
Rousseau 0 estado de natureza implica em exclusao da Razao, da linguagem, do convivio
social e da consciencia da propria individualidade, para os romanticos de lena, a ldade
de Ouro teria possibilitado 0 desenvolvimento irrestrito das aspira~6es individuais, a
dedica~o integral ao aprofundamento da sensibilidade e aconvivencia harmonica entre
o artlstico e 0 pratico. AIdade de Ouro estaria, alem disso, despida das conven~6es so
ciais (como a moral burguesa) que limitam as condi~6es para a realiza~ao pessoal, e das
imposi~6es (como casamento tradicional, teabalho com fins praticos e lucrativos) que
afastam 0 individuo da dedica~ao aarte e ao pensamento. Para os primeiros romanticos,
uma vida intensa e completa so e POSSlvel em uma situa~ao liberta de obriga~6es que
refreiam seu desenvolvimento pessoal.

Como se ve, Rousseau entende a felicidade como urn estado imposslvel de
ser alcan~ado denteo da sociedade - qualquer sociedade. 0 homem feliz e aquele com
desejos simples (ligados asatisfa~ao das necessidades basicas, como alimento, repouso,
etc.), os quais podem ser saciados imediatamente, pois, vivendo em ambiente natural,
o homem encontea at com facilidade e rapidez tudo 0 que precisa. Rousseau, portanto,
concebe a felicidade humana dentro de uma situa~ao que desliga do homem os tra~os

que 0 distinguem dos animais: racionalidade, imagina~ao, sociabilidade.
Para 0 romantico, ao contd.rio, a perspectiva se desloca: 0 grande empecilho

para a felicidade nao e a sociedade como tal, mas a sociedade burguesa - que regula e
predetermina 0 trabalho (que deve ser sistematico e util do ponto de vista da rentabili
dade) e as rela~6es de convivencia (casamento, amizade). Alem disso, agrande preocu
pa~o do romantico e com a situa~o do artista e da propria arte, cuja essencia espedfica
o burgues muitas vezes nao consegue captar ou valorizar conforme seria a expectativa
do romantico.

No que se refere aNatureza, varia bastante entre os romanticos alemaes a im
portancia e 0 papel atribuidos a ela. Em geral, a Natureza enquanto ambiente natural e
bastante tematizada, especialmente sob forma da paisagem notuma, tendo em vista que
ela deixa margem para 0 misterio e para 0 fantastico. Quanto a Novalis, 0 romance ina-
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cabado Die Lehrlinge zu Sais, ou Os discipulos em Sais, e urn texto diretamente voltado
para adiscussao da Natureza, sendo que em carta de 23.02.1800, escrita em WeiBenfe1s e
dirigida a Ludwig Tieck, Novalis refere-se a esse romance como Naturroman ou roman
ce da Natureza (1999, v. 1, p. 732).

As primeiras anota~6es para Os disdpulos em Sais datam de 1798. Depois da
morte do autor em 1801, 0 fragmento veio a lume no ana seguinte, sendo composto de
duas partes: "0 aprendiz" e '~Natureza", totalizando cerca de 25 paginas. 0 texto nao
conta com urn enredo propriamente dito, apenas uma seqiiencia de digress6es, poucos
trechos narrativos, diaIogos.

Asitua~ao remonta aos antigos filosofos gregos: 0 narrador nao identificado
nem descrito e urn dos discipulos reunidos em Sai's para ouvir os ensinamentos do
mestre (do qual igualmente nao sabemos a identidade nem temos qualquer descri~ao).

otexto inicia com as palavras:

Os homens percorrem caminhos diferentes; quem se der a segui
los e a compara-Ios, vera surgir estranhas figuras; figuras, dir-se
a, que fazem parte daquela escrita dificil e caprichosa que em
todo 0 lado se encontra: nas asas, na casca dos ovos, nas nuvens,
na neve, nos cristais, na forma das rochas, na agua gelada, dentro
e fora das montanhas, das plantas, dos animais, dos homens, nos
resplendores do ceu, nas placas de video e de resina quando
sao esfregadas e as apalpamos; nas limalhas que aderem ao ima
e nas estranhas conjecturas da sorte ... pressente-se a chave e a
gramatica dessa escrita singular [...] (1989, p. 31)1

o homem e a Natureza fazem parte de uma entidade maior, de uma
esfera que envolve 0 palpave1 e 0 impalpavel, 0 cognoscivel e 0 misterioso, 0 que esci a
mao e 0 que e inalcan~avel. Essa esfera e ilimitada, infinita. Diante desse infinito inatin
give1 resta ao romantico a interminave1 busca, 0 anseio nunca satisfeito, 0 ideal nunca
concretizado. Amarca da incompletude esci atre1ada em Novalis apropria concep~ao

de filosofia que, conforme percebemos em urn de seus aforismos, esci atrelada aideia
de insatisfa~ao: '~filosofia em realidade e saudade de casa, ou anseio de, em toda parte,
estar em casa" (minha tradu~aof Da mesma forma tambem e 0 aspecto fundamental da
Natureza, conforme lemos em outro aforismo:

"Somente 0 que e incompleto pode ser compreendido, pode
nos conduzir adiante. 0 que ecompleto pode apenas ser des
frutado. Se quisermos compreender a Natureza e necessario
que a vejamos como incompleta a fim de chegarmos a um item
de permuta desconhecido. Toda defini~ao erelativa,,3 (Novalis,

"Mannigfache Wege gehen die Menschen. Wer sie verfolgt und vergleicht, wird wunderliche Figuren entstehen sehen;
Figuren, die zu jener groBen Chiffernschrift zu gehiiren scheinen, die man iiberall, auf Fliigeln, Eierschalen, in Wol
ken, im Schnee, in Kristallen und in Steinbildungen, auf gefrierenden Wolssern, im Innern und AuBern der Gebirge,
der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, in den Uchtern des Himmels, auf beriihrten und gestrichenen Scheiben von
Pech und Glas, in den Feilspanen urn den Magnet her, und sonderbaren Konjunkturen des Zufalls erblickt. In ihnen
ahndet man den Schliissel dieser Wunderschrift [... ]"(Novalis, 1956, p. 29).

2 "Die Philosophie ist eigentlich Heimweh - Trieb iiberall zu Hause zu sein." (Novalis, 1956, p. 153)
3 "Nur das Unvollstandige kann begriffen werden, kann uns weiterfiihren. Das Vollstiindige wird nur genossen. Wollen

wir die Natur begreifen, so miissen wir sie a1s unvollstandig setzen, urn so zu einem unbekannten Wechselgliede zu
gelangen. AIle Bestimmung ist relativ." (Novalis, 1956, p. 156)
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1956, p. 156).

Em Os discipulos em Sais, por meio dos diaIogos e digress6es ali inseridos,
Novalis contrap6e varias formas de encarar a Natureza e lidar com ela. Basicamente te
mos duas posturas opostas: de urn Iado, a Natureza vista como algo sagrado; por outro,
a perspectiva que se guia pela experiencia mais imediata e concreta e que se destina a
fins utilitirios. Tal divisao nos e apresentada no texto como tendo ocorrido desde os
prim6rdios da humanidade:

Ja na infincia dos povos se encontravam almas graves, para
quem a Natureza era realmente a face de uma divindade, e co
ra~6es mais frivolos que s6 a recordavam pelas suas festas. 0 ar
sabia-lhes a bebida que embriaga; as estrelas pareciam archotes
das suas dan~as nocturnas; as plantas e os animais s6 eram ali
mentos preciosos; e a Natureza, em vez de sereno e maravilhoso
templo, transformara-se em cozinha e jovial despensa. (Novalis,
1989, p. 44)4

E quem sabe Iouvar a Natureza e reconhece-Ia como templo sagrado e 0

poeta, sempre pronto para revitaliza-la, a faze-la renascer. Em oposi~ao a ele, 0 cientista
ou homem de saber e aquele que investiga a Natureza, acreditando poder entende-Ia
sem perder nenhum detalhe. Nesse meticuloso processo de investiga~ao, no entanto,
a Natureza fica reduzida a peda~os sem vida, agitados apenas por alguns movimentos
convulsivos (Novalis, 1956, p. 33; Novalis, 1989, p. 42). Dai ser a poesia 0 meio mais ade
quado de conhecer a Natureza, uma vez que e em poemas que eia mais generosamente
deixa entrever sua verdadeira essencia (Novalis, 1989, p. 41; Novalis, 1956, p. 33).

Alem do disdpulo que fala de sua permanencia em Siis na primeira parte do
romance (intitulada "0 aprendiz"), na segunda parte (''A Natureza") outros personagens
aparecem n'Os discipulos em Sais. As falas desses outros disdpuIos, entretanto, apare
cern indistintamente, sem informa~6es sobre quem esta falando. Vma dessas vozes nao
identificadas pronuncia-se sobre a Natureza enquanto grande conselheira e guia daque
Ies que estiio dispostos a aprender com ela:

Quem pertencer a tal ra~a e tiver esta fe, quem quiser partici
par neste desbravar da natureza, deveci frequentar 0 esmdio
do artista, ouvir a insuspeitada poesia que se filtra por todas as
coisas, nunca se mostrar cansado de contemplar a Natureza nem
de manter com eia reia~6es, em todo 0 lado deveci seguir-lhe
os conselhos, nao se furtar a penosas caminhadas, quando ela 0

chamar, mesmo que seja for~oso transpor lamaceiros; por certo
encontrari tesouros indiziveis; no horizonte ja surge a lanterna
do mineiro. E quem sabeci dizer em quantos celestiais segredos
pode inicia-Io uma maravilhosa habitante dos reinos subtercl-

4 »Schon unter den kindlichen Volkem gab's solche ernste Gemiiter, denen die Natur das Antlitz einer Gottheit war,
indessen andre frohliche Herzen sich nur auf sie zu Tische baten; die Luft war ibnen ein erquickender Trank, die
Gestime Lichter zum nachtlichen Tanz, und Pl\anzen und Tiere nur kostliche Speisen, und so kam ibnen die Natur
nicht wie ein stiller wundervoller Tempel, sondem wie eine lustige Kiiche und Speisekammer vor." (Novalis, 1956, p.
34-35)
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neas? (Navalis, 1989, p. 46)5

Nesse trecho percebemos a Natureza como ilumina~ao, mestre e inspira~ao

do ser humano. Aobserva~ao do mundo concreto nao exclui, antes convida a experien
cia do magico e misterioso.

Dentre os personagens nao identificados que se fazem ouvir tambem hi urn
para quem aNatureza e uma for~a bruta: cega e cruel, ela e 0 anjo da morte, a origem da
destrui~ao, a fatalidade que se abate sobre 0 destino humano (Novalis, 1956, p. 36-37;
Novalis, 1989, p. 48-49). Quem efetivamente acompreendesse seria engolido pelas tre
vas da loucura e 0 proprio anseio por uma compreensao desse mecanismo monstruoso
ja arrebata 0 curiosa para urn turbilhao de vertigem. Dessa perspectiva, a Natureza equi
vale as trevas e ao aniquilamento da Razao humana. Aproximar-se dela - convivendo
com animais, vegetais, rochas e nuvens -leva a dissolu~ao do divino e humano e signi
fica entregar-se ao redemoinho avassalador do embrutecimento.

Os aspectos irracionais, portanto, estao representados n'Os discipulos em
Sai's com tra~os pesados e negativos. Aqui fica evidente talvez 0 momenta de maior
oposi~ao em rela~ao a Rousseau: enquanto este via na civiliza~ao a origem de todos os
males, para este personagem de Novalis a irracionalidade, a proximidade com 0 mundo
natural representa a destrui~ao daquilo que distingue 0 homem dos animais e define sua
rela~ao com 0 sagrado.

Contrapondo-se a essa perspectiva, porem, outras vozes se pronunciam e
uma delas pergunta: "Sera possivel que nao reconhe~am na Natureza a fiel copia de si
pr6prios?" (Novalis, 1989, p. 51; Novalis, 1956, p. 38). De acordo com 0 personagem,
"0 sentido do mundo e a Razao: por causa dela ele existe" (minha tradu~ao)6 e urn
dia 0 mundo sera palco da manifesta~ao de uma recem-desabrochada "Razao infantil",
servindo-Ihe de "imagem divina e cenario de uma verdadeira igreja" (Novalis, 1956, p.
38-39 - minha tradu~ao). Nesse ponto percebe-se que 0 texto atingiu seu cume em ter
mos de exposi~ao acerca das maneiras de encarar a Natureza. Tendo falado ja da Idade
do Ouro (passado), aqui 0 texto traz, nas palavras do personagem urn vaticinio sobre
o futuro papel do mundo e sua rela~ao com 0 sujeito. Este e pensante, racional - mas
nao segue 0 tipo de perspectiva do cientista que ahorda a Natureza com 0 bisturi em
maos? Sua otka, ao contrario e "infantil", ou seja, dotada de uma sensibilidade e capaz
de uma intui~ao que se irmanam com as do poeta e do verdadeiro amante da Natureza.
Essa Razao nao pretende despeda~ar aNatureza (para ver melhor sua constitui~ao), pois
reconhece nela a imagem simbolica, ou seja, 0 reflexo externo de si mesma. Essa Razao
comunga com a Natureza como uma parte dela propria.8

5 JVer dieses Stamms und dieses Glaubens ist und gern auch das seinige zu dieser Entwilderung der Natur beitragen
will, geht in den Werkstatten der Kiinstler umher, belauscht iiberall die unvermutet in allen Standen hervarbrechende
Dichtkunst, wird nimmer miide, die Natur zu betrachten und mit ihr urnzugehen, geht iiberall ihren Fingerzeigen
nach, verschmaht keinen miihseligen Gang, wenn sie ihm winkt, und sallte er auch durch Madergriifte gehen: er
findet sicher unsagliche Schatze, das Grubenlichtchen steht am Ende still, und wer weiB in welche himmlische Ge·
heirnnisse ihn dann eine reizende Bewahnerin des unterirdischen Reichs einweiht." (Navalis, 1956, p. 35-36)

6 "Der Sinn der Welt ist die Vernunft: urn derentwillen ist sie da" (Navalis, 1956, p. 38).
7 "mit scharfen Messerschnitten" (Navalis, 1956, p. 33).
8 "Der Sinn der Welt ist die Vernunft: urn derentwillen ist sie da, und wenn sie erst der Kampfplatz einer kindlichen,

aulbliihenden Vernunft ist, sa wird sie einst zum giittlichen Bilde ihrer Tiitigkeit, zum Schauplatz einer wahren Kirehe
werden." (Navalis, 1956, p. 38-39).
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As palavras finais do personagem sao eloquentes:

Quem portanto quiser alcan~ar 0 conhecimento da Natureza,
que cultive seu sentido moral, aja e modele conforme a essencia
nobre de seu intimo. Em decorrencia, a Natureza ira descortinar
se como por si mesma diante dele. Aa~ao moral e aquele grande
e linico ensaio no qual todos os enigmas dos mais variados feno
menos se resolvem. Quem 0 compreender e souber decompo·lo
em rfgidas seqiiencias logicas, sera um eterno mestre da Nature
za (minha tradu~aO)9

Essas considera~oes estao em consonancia com 0 fragmento 16 de P61en,
publicado na Atheniium em 1798:

Sonhamos com viagens atraves do todo cosmico: entao 0 uni
verso nao esta dentro de nos? As profundezas de nosso espirito
nos nao conhecemos.• Para dentro vai 0 misterioso caminho. Em
nos, ou em parte nenhuma, est:! aeternidade com seus mundos,
o passado e 0 futuro. (Novalis, 1988, p. 42 e 44)10

Esse "caminho para dentro" e trilhado em Os discipulos em Sai"s no pequeno
conto de fadas que urn disdpulo narra para outro que ouvira as considera~6es dos de
mais sobre a Natureza e agora se encontrava mergulhado em profundas reflexoes, soli
tario e confuso devido amultiplicidade de opinioes que presenciara. a recem-chegado
aproxima-se daquele mais sisudo e, a fim de convence-Io a reunir-se aos outros, conta a
historia de Hyazinth und Rosenbliitchen ou]acinto eRosinha.

Anarrativa remete a urn passado longinquo, provavelmente a Idade de Ouro,
e a situa~ao parece conter fortes ecos das ideias rousseaunianas. Como se vivesse em
urn paraiso perfeito, os personagens convivem em perfeita concordia e tranquilidade
nao apenas entre si, mas tambem com os seres e coisas da Natureza. as protagonistas,
Jacinto e Rosinha, conforme os proprfos nomes ja anunciam, sao humanos e flores; e\
as flores, frutas, animaizinhos e rochedos sao, por sua vez, tambem humanos. Tudo e
compartilhado igualmente por humanos, animais, vegetais e coisas: a fala, os folguedos,
o afeto generoso.

Aruptura dessa situa~ao paradisiaca e provocada pela chegada de urn homem
misterioso que da urn livro de presente a Jacinto. Como resultado, 0 rapaz se toma
sisudo, perde interesse pelos jogos dos companheiros e afasta-se de Rosinha, aquem es
tivera ligado por profundo afeto. Simbolo da cultura civilizada, da investiga~ao cientffica,
da ordena~o logica do conhecimento, 0 livro causa enorme perturba~ao em Jacinto e
introduz 0 estranhamento entre ele e os que 0 rodeiam. ANatureza continua ali, mas
Jacinto tornou-se incapaz de conviver com ela como ate entio.

9 Wer also zur Kenntnis der Natur gelangen will, tibe seinen sittlichen Sinn, bandle und bilde dem edlen Keme seines
Innem gemaB, und wie von selbst wird die Natur sich vor ibm iiffnen. Sittliches Handeln ist jener groge und einzige
Versuch, in welchem aile Riitsel der mannigfaltigsten Erscbeinungen sich IOsen. Wer ibn versteht und in strengen
Gedankenfolgen ibn zu zerlegen weiS, ist ewiger Meister der Natur." (Novalis, 1956, p. 39)

10 .Wir triiumen von Reisen durch das Welt all: ist denn das Weltall nicbt in uns? Die Tiefen unsers Geistes kennen wir

nicht. - Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ibren Welten, die Vergan·
genbeit und Zukunft." (Novalis, 1999, v. 2, p. 233).
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Quem indica 0 remedio para sua condi~ao e uma ancia que mora na flo
resta. Representante da intui~ao e sensibilidade intimista, ela lan~a 0 livro as chamas e
o aconselha a partir pelo mundo em busca da deusa Isis..Durante essa viagem, a paisa
gem e descrita mas em termos estilizados e seguindo um ritmo de transforma~ao que
acompanha simetricamente as mudan~as de espirito de Jacinto: ela vai se acalmando e,
ao mesmo tempo, 0 ambiente torna-se mais alegre e suave (tempestades e desertos sao
substituidos pelos verdes e agradaveis campinas).

Apos recebcr instru~6es de uma nascentc de aguas e um grupo de flores
que encontrou pelo caminho, Jacinto chega ao templo da deusa Isis. Adormecendo ele
penetra no recinto e aproxima-se da deusa coberta por um veu. Ao ergue-Io, reconhece
as fei~6es de Rosinha, com quem se casa e tem muitos filhos.

Como se ve, a viagem de Jacinto termina com 0 encontro consigo mesmo.
Afelicidade e paz sao alcan~adas no recinto sagrado, cujo acesso nao se da no mundo
externo, mas no espa~o interno e onirico. E0 autoconhecimento e pre-requisito para 0

contato com 0 sagrado e com 0 amor. Ao fim, a Natureza paradisiaca e reencontrada.
Ao contrario de Rousseau - para quem 0 estado de natureza e irrecuperavel

-, em Novalis hi a perspectiva de um retorno aIdade de Ouro, afelicidade sem pertur
ba~6es, arealiza~ao plena do homem em contato com a Natureza. Tal perspectiva, alias,
ecoa no aforismo: "A Natureza e um ideal. 0 verdadeiro ideal e possivel, real e necessario
ao mesmo tempo."ll (Novalis, 1956, p. 159 -minha tradu~ao)

Na verdade, as peripecias de Jacinto - narradas a um disdpulo em Sals - re
tomam as palavras do preceptor no Emilio, quando ele se despede de seu disdpulo no
Livro Vdizendo:

Enquanto nao soubermos a que fazer, a sabedoria consiste em
permanecer inativo. [...] Buscar a felicidade sem saber onde ela
esti eexpor-se ao perigo de fugir dela e correr tantos riscos de
encontrar a oposto da felicidade quantos hi estradas nas quais
perder-se. Mas nao sao todos que sabem como refrear-se da
a~ao. Na ansiedade em que a desejo pelo bem-estar nos coloca,
nosso erro consiste mais em persegui-lo do que nao fazer nada
para alcan~i-lo; e, uma vez abandonado a lugar onde podemos
conhece-lo, nao sabemos mais como retomar para hi. (Rousseau,
1979, p. 442 -minha tradu~ao)

Ao deparar-se com 0 livro desconhecido, Jacinto entrou em contato com a
quilo que ultrapassava 0 drculo de sua experiencia. Afelicidade pareceu-Ihe entao estar
para alem das fronteiras que ate ali haviam delimitado sua vida. Seu estranhamento
frente as pessoas e seres ao seu redor equivalem ja a um afastamento, a um abandono
do lugar conhecido. Ao contrano do que lemos em Rousseau, entretanto, em Novalis 0

retorno foi possivel.
Para isso, uma sequencia de etapas criaram as condi~6es necessanas. Em

primeiro lugar, Jacinto visitou a ancia da floresta, que representa 0 polo feminino e
intuitivo em contraste com 0 homem do livro, estando ligada a for~as primordiais de
vida e cria~ao da Natureza (floresta, fogo). Por intermedio dela, Jacinto nao ira vaguear

11 "Die Natur is! das Ideal. Das wahre Ideal is! moglich, wirklich und notwendig zugleich." (Novalis, 1956, p. 159)
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ao acaso, pois sabe 0 destino que devera alcan<;ar para encontrar a cura de seu mal: a
morada da deusa Isis. Os conselhos da ancia, na verdade, nao impelemJacinto para fora
ou para longe, mas ensinam-lhe que sua viagem deve ser rumo a si mesmo, rumo ao seu
proprio interior.

Asegunda etapa consiste no encontro com a fonte e as flores, elementos da
Natureza que tambem simbolizam a vida e 0 renascimento (agua, primavera). Eles 0

instruem quanto adire<;ao espedfica que devera seguir. Na verdade, passado 0 periodo
de busca interior e de gradual apaziguamento da inquieta<;ao, Jacinto mostra-se pronto
para a revela<;ao final. Arevela<;ao - 0 levantar do veu - nao significa a de~coberta do
inusitado ou desconhecido, mas uma nova percep<;ao daquilo que ja se tinha amao.

Tanto em Rousseau como em Novalis, 0 ideal teria sido se a serenidade pri
mordial e a inocencia nunca tivessem sido perdidas. Uma vez acontecido isso, porem, a
busca torna-se imprescindivel em Novalis, enquanto Rousseau recomenda a inatividade.
Nesse ponto, Rousseau mostra-se "conservador" e oposto aos romanticos, que sempre
aspiram ao distante horizonte azul.
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