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ASPECTOS DA IDENTIDADE AMERICANA
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A busca de uma identidade é vital para a formagfio 	 de

um pais. E nenhum pais pode ser considerado uma nagão 	 se

seu povo näo estiver de algum modo envolvido na avaliagiode

sua experiencia passada e coletiva e na procura da sinte-

se que se constituiri na identidade do pais	 sua afirma-

gfio interna e sua imagem externa.

A crise de identidade nacional a uma reagio, tipica

mente colonial, aos valores de seus paises de origem -- dos

quais os novos paises distanciam-se a medida que passa	 o

tempo, a medida que experiencias grupais singulares se de-
senvolvem e a medida que divergéncias econdmicas surgem 	 no
caminho.

Os EEUU nä° sac excegio.0 4 de julho, data nacional
da independencia dos EEUU, teve uma enorme importincia 	 em

sua histOria, mas foi apenas mais um passo, mais uma impor-

tante vitOria numa batalha interminivel pela afirmagio 	 de

um novo estado politico, social e cultural. Em termos bem

simples, politicamente o 4 de julho significou o rompimento

de relagees com a coroa britfinica e a criagio de uma confe-

deragäo (que mais tarde evoluiu para uma federagio) de esta

dos autonomamente interligados. Socialmente, entre outran

coisas, significou o desenvolvimento de uma democracia onde

todos tivessem oportunidades iguais Ipelo memos teoricamen-

te), em oposigio a traditional aristocracia da velha 	 Ingla
terra. Culturalmente, significou o desenvolvimento de 	 uma

nova conscifincia com relagio as artes. 2 com essa	 "nova

consciência" que vemos surgir nos EEUU a necessidade 	 de

criar uma arte que fosse sobretudo americana.	 Americana ti

nha de ser a literatura; americana tinha de ser a mUsica, a
arquitetura e a pintura.

Professor do Departamento de Lingua e Iiteratura Estrangei
ras da Universidade Federal de Santa. Catarina.
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Meio seculo havia se passado e o pais ainda nao 	 sabia

definir o que era afinal de contas "americana". Nao havia al

go como uma literature que se pudesse chamar de "americana".

Literature Americana certamente nao era aquela se escrevia 

nos EEUU. Este criteria geografico tinha mais a ver com ci-

dadania do que com nacionalidade, e nao satisfazia as 	 novas

geragaes. 0 que se desejava e necessitava era de uma litera

tura e de uma arte que respondessem a estimulos locais, aos

desejos da nacao, aos seus sucessos, fracassos, sofrimentos

a sua interacao social. Mas, a Unica maneira de se chegar

a uma tal literature era atraves do rompimento definitivocom

passado. 0 "repUdio pelo conhecimento acumulado no passa-

do" tinha de ser a resposta. E este repUdio, que em 	 geral

reveste-se de anti-intelectualismo, atingiu seu ponto 	 mais

alto com os escritores do saculo XIX. Nesta lista podemos in

cluir, entre outros, escritores como Emerson, Thoreau, Whit-

man, Melville, Hawthorne, Twain, Poe e Crane. Tentarei mos

trar brevemente como estes escritores reagiram ao problema

da busca de uma identidade para a nova nacao e como e 	 onde

eles diferem um do outro.

Para tornar simples uma coisa complexa, devemos 	 agru-

par as varies tendancias intelectuais em pelo menos 	 tras

principals postures, tomando o DIRECIONAMENTO dos escritos

como critario. Decidi chamar estas posturas de:

anti-livresca

anti-puritana

3. anti-aristocratica

0 movimento anti-livresco foi desenvolvido especial e

explicitamente por Emerson, Thoreau, Twain e Whitman.	 Des-

tes, Emerson e Thoreau sao, sem dtivida, os mais radicals dos

ras. Em sua introducao a "Nature" (Natureza) Emerson 	 fala

muito claramente sobre o direito e o dever de cada geracao

de criar sua prOpria história, seus prOprios valores:

As geracdes que nos precederam enfrentavam Deus
e a natureza face a face; nos, atraves de seus
olhos. Por que nao deveriamos ncis tambem gozar
de uma relacao original com o universo?(1962:10021
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Este moviMento anti-livresco nio tinha a intengio 	 de
ser dirigido contra livros em geral, mas, principalmente,con
tra a literatura europeia existente, a qual os americans,
ate antic), sentiam-se inextricavelmente presos. Em segundo
lugar, este pensamento Emersoniano dirigia-se contra uma ati
tude, um. modo de vida, uma forma de aprendizagem. Emerson a-
greditava goo: havia chegado a hora de-os americans criarem
os seus•pr6prios valoraa	 prOprio modo de vida, e,	 para
alcangilo era aconSelhiveLe necessirio nio olhar para	 o
passado mas:para o futuro. 2Ortanto, enquanto ele reconhece
em "The American Scholar" que "hi naturalmente uma 	 certa
guantidade de leitura indispensivel para ser um homein

. . Emerson chama a nossa atencio para o perigo de nos tornarmos
"ratos de biblioteca, emendadores e bibliomaniacos de	 toda
a especie, esquecendo-nos que a riqueza da linguagem e 	 do
intelecto este na riqueza da experiencia do indivfduo. Emer-
son vai ao ponto de declarar que:

Cada epoca 	  deve escrever seus preprios
vros; ou melhor, cada gerac5o para a próxima go-
radio subseqUente.	 Os livros de um period° macs
remoto nio se adaptario a este. (1962:1039)

	

0 que estas palavras significam mal necessita de 	 uma
explicagio. 0 rep6dio ao passado esti ruidosamente expres-
so. E o passado significa a Europa, a Inglaterra, o	 bergo
da nagio americana.

Mas, as palavras de Emerson estio, repito, igualmente
dirigidas a um segundo ponto, i.e., a uma nova forma de	 a-
prendizagem. Emerson nio apenas destaca o perigo de permane
cermos presos ao passado, mas sugere uma nova abordagem 	 na
preparacio do futuro e do nosso aperfeigoamento pessoal:

Os livros sio para os momentos de laser do	 in
telectual. Quando ele pole ler Deus diretamei
te, a hora a preciosa demais para ser desperdica
da com transcrigees que outros homens fazem	 de
suas leituras. (1962:1041)

A aprendizagem pela experiincia direta é, portanto, pa
ra Emerson, o aspecto que deve ser enfatizado. A leitura de-
ve ficar para as horas de lazer. Ela nio deve, sob hipetese
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alguma, torna-se a principal fonte do nosso aprendizado.	 A

natureza fala a linguagem de Deus, que, segundo. Emerson,	 é

decisivamente melhor, mais perfeita e clara do que 	 qualquer

tipo de transcricio humana.

Thoreau assume posture semelhante com a sua ida 	 a

Walden ou natureza. 0 que Thoreau queria com a sua experi-

.incia de viver sozinho junto a natureza virgem durante dois

longos anos era demonstrar o quanto as potencialidades huma-

nas podem se desenvolver e o quanta o homem pode	 aprender

com o contato direto com a natureza. Ao invis de irmos aos

livros, vamos a naturezall 	 esta i a mensagem que Thoreau

enfatiza.	 -

A busca do novo homem americano -- um homes que extras

do solo americano a culture e o conhecimento da nacio -- con

tinua com Thoreau e adquire um significado bastante abrangen

te. Desta vez, distinguindo-se de Emerson, o escritor nio

apenas escreve sobre a volta a natureza	 ele o faz pessoal
e fisicamente comp aliis fizera anteriormente no tocante 	 as

sues posivies politicas quanto a guerra de secessio, consa-
grando-o como pai da desobediincia civil nos EEUU.* E para

torni-lo ainda mais significativo, Thoreau vai a Walden 	 no

dia 4 de julho	 o dia que passou a simbolizar a verdadeira

independencia em areas que ji nio eram apenas politicas e e-

conOmicas, mas tambim culturais.

Walden, o livro de Thoreau sobre a sua experiincia jun

to ao Lego Walden, esti repleto de passagens anti-livrescas.

As yeses, entretanto, considerando-se as citacies que Thoreau

faz	 dos mais diferentes tipos de escritores e, consideran

do certos trechos do livro, nos nos perguntamos se nio 	 hi

uma contradigio entre seus atos e suas palavras. Mas, consi

deremos primeiro este citacio de seu livro Walden:

*
Conta-se que Thoreau foi preso por recusar-se a pager impos
tos durante a Guerra de Secessio, por ser contra a mesma,
que Emerson ao visits-lo na prisio perguntou-lhe: "o que es
tis fazendo of dentro?" A que Thoreau respondeu: sb que esZ
tis fazendo of fora?"
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"Mas, diz um deles, "voce nio quer dizer que os
estudantes devem trabalhar com as suas mice em
vez de trabalharem com as suas cabegas7" 	 Nio
quero dizer exatamente, isto, mas, quero
que eles nio devem brincar de viver ou meramente
estudar a vida, enquanto a comunidade os 	 susten
to neste jogo dispendioso, mas que eles	 devem
honestamente vivi-la do principio ao fim "(1963:
37).

Viver a vida muito mais enriquecedor do que 	 estudi-

la em livros. A experiéncia de primeira mao jamais 	 poderi

ser adequadamente substituida ou compensada por experiincias

de segunda ou terceira mao.

Nesta mesma diregio de pensamento; Thoreau 	 continua

alertando para o "perigo de esquecermos a linguagem que	 to-

das as coisas e eventos falam sem metiforas" (Sons),	 PcmIve
tendemos a nos confinarmos em livros e a negligenciarmos o

fato de que "a terra a poesia viva como as folhas de	 uma
irvore que precedem as flores e os frutos" (Primaveri).

Antes de destacarmos as possiveis contradigies	 em

Thoreau, e.necessirio dizer uma vez mais que sua posture 	 an

ti-livresca esti essencialmente voltada a criagio de uma
dentidade nacional. Ji foi assinalado que sua atitude priti

ca de partir para Walden no dia 4 de julho tinha a nitida in

tengio de marcar a necessidade americana de um homers 	 capaz

de criar uma nagio de dentro para fora, uma nagio que nio co

please a Europa.

Embora encontremos este impetdosa posture anti-livres-

ca em Thoreau - como pessoa e como escritor, nio podemos	 es

quecer que ele demonstra alguma apreciagio por grandee 	 li-

vros:

"Os trabalhos dos grandee poetas nio foram lidos
pela humanidade, pois apenas grandee poetas 	 sa-
bem /fi-los" (1963:78).

ou ainda:

Nio i de admirai que Alexandre carregou 	 cons4o
a Iliada em sues expedigees, em um precioso bau.
Uma palavra escrita é a Male seleta das	 reli-
quias (1963:76).
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Pelo menos aparentemente, estas citacees contradizem
aspreviamente apresentadas. Nio e dificil de concluir entre-

tanto que a mensagem de Thoreau e que a menos que saibamos

COMO ler, a leitura a inetil, pois somente aqueles que	 tem
uma idéia sobre o que trata um poema podem verdadeiramente

compreende-lo. Ler bem significa ter tido boas experiéncias
pretties. Portanto, o que Thoreau est& na verdade criticando

e a leitura ficil da sociedade americana -- que faz dos	 li-
vros a sua principal fonte de aprendizado. Considerando 	 (pu-
b= duke entretanto, fica claro que Thoreau coloca um va-

lor muito maior nos livros do que Emerson -- um detalhe diff

cil de entender tendo em mente a abordagem pritica de Thcaedu

c	 comparando-o com Emerson que era mais um bomem de pale
vras do que de age°.

A atitude anti-livresca de Walt Whitman pode ser cris-

talinamente evidenciada em seu famoso poema "Song of Myself".

Neste poema vemos o novo Adio do paraiso americano como um

homem capaz de produzir conhecimento atraves de sues experi
incias diretas e singulares:

deo mais tomaris as coisas em segunda mao, nem
olharis com os olhos dos mortos, nem alimentares
os espectros dos livros,
Nem olharis com os meus olhos, nem receberas de
mim as coisas,
Dares ouvidos a todas as versees e to mesmo as
filtraris (1967:38).

0 Ada° americano deve produzir e nio apenas reproduzir.

Novamente, ser contririo aos livros significa ser contririo

ao passado t aos mortos. A atitude também implica em valori

zar a experiSncia direta, a informacio colhida em primeira

mio. Portanto, "suspendamos credos e escolas", clama Whitman
eta gusts) cantos do universo, para que possamos crier 	 uma
experiencia Unica e genuine	 totalmente nova e nossa, 	 sem

quaisquer interferencias do peso do passado e do p6 dos li-
vros.

Mark Twain expressa a atitude anti-livresca especial-
mente em seu livro As Aventuras de Huckleberry Finn. Os	 di-
versos contrastes satfricos que sio feitos com re/aceo a Tom
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Sawyer e Huck Finn nos soam decisivamente favoriveis a 	 es-

te. Assim, a comum ver as crlticas a Tom Sawyer vinculadas

aos livros, pois Tom age de acordo com o que neles esta es-

crito e nä° segundo os ditames da realidade circundante:

Todos disseram que era um bonito juramento,

	

perguntaram a Tom se ele tinha tirado tudo 	 de
sua prdpria cabeca. Ele disse, que parte sim,mas
que o resto tinha sido tirado de livros de pira-
tes e ladrdes, e que toda "gang" que se prezasse
o fazia assim (1967:273).

A ridicularizacio do mundo desvinculado da realidade es

ti mais do que evidente no contexto das ponderacies de Huck.

Os livros, em especial os rominticos, nio pertencem a reali-
dade mas a um mundo faz-de-conta. Assim sendo, o	 prOprio

Huck expressa a sua antipatia por livros quando diz:

No inicio eu detestava a escola, mas, com o tem
po, ate que consegui aturi-la (1967:278).

Huck nunca expressou qualquer tipo de simpatia pela es

cola. Ele a capaz de aturi-la mas jamais de ama-la. E se ele

a amasse, tornar-se-ia Tom Sawyer, um garoto 	 pertencente

ao mundo dos livros e nio a vida propriamente dita. 	 Porten-

to, nio é de estranhar que Huck se sinta tio bem em circa de

sua jangada e longe dos livros:

Era uma vida descansada a feliz, ficar deitado

	

o dia todo, fumando a pescando, a nada de	 li-
vros, nada de estudo (1967:285).

	

Da felicidade de Huck longe dos livros pode-se	 deter

miner quio mal ele se sentia perto deles. Eram uma chatice.

Eram cansativos de fazer dormir.

	

Mas, a atitude anti-livresca de Mark Twain vai 	 mais

longe. Niko podemos esquecer, por exemplo, que a sociedade em

que Huck vive esti sendo orientada por um livro (a biblia )

que, para espanto de Huck, foi escrito por pessoas que ji as

tio mortas. A vidva Douglas, um tipo ridiculo que 	 pretende

"sivilizar" Huck, busca toda a sua filosofia de vida na bi-

blia, um livro que para Huck nio diz coisa com coisa e que

faz com que tenha certeza de que o inferno, a nio o ciu,

que a um lugar verdadeiramente habitivel. Tambem deveriamos
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ainda considerar as criticas que Pap, o pai de Huck, faz con

tra o "aprender a ler" e a educac&o. 0 velho bêbado 6 um ele
mento significativo de ponderacão sobre temas como o esnobis

mo, o status social, a religi5o e a justice. Mas, este j5 6

outro assunto.

O anti-puritanismo 6 a segunda grande manifestac5o in-

telectual do seculo XIX. Os principais representantes 	 deste

grupo sdo Hawthorne, Melville, Emerson e Twain.

Os puritanos norte-americans tendiam a encarar a lite

ratura como tendo ou um prop6sito religioso ou educacional.

Tudo tinha de lever a Deus. Se n5o o fizesse, tinha de ser

banido. Os puritanos jamais aceitaram a arte pela arte.	 Um

escritor que n5o estivesse seriamente engajado na	 pregag&o,

de uma forma ou outra, do evangelho ou de uma licio de moral

muito facilmente recebla o ratulo apropriado: degenerado.Foi

contra esta estreiteza que Hawthorne reagia ao escrever 	 em

seu "The Customs-House":

"0 que 6 que ele faz?" murmura uma sombra cinzen
to de meus antepassados a outra. "Um escritor de
livros de estdrias! Que tipo de atividade na vi-
da	 que modo de glorificar a Deus, ou de	 ser
serservical a humanidade em seus dias e em	 sua
gerac5o	 pode ser tal coisa? Nossa, o degenera
do bem que podia ser violinista!" (1972:41)

Hawthorne preocupa-se com este espirito castrador das

artes. E a sua preocupacão se insere em outra mais ample 	 —

a preocupacio com a renovagio dos valotes da comunidade purl

tana como um todo:

A natureza humana não floresceri mais que 	 uma
batata, se for plantada e replantada, 	 durante
muitas gerac6es, no mesmo solo desgastado. Meus
filhos... h5o de lancer sues raizes em solo desa
costumado	 (1976:43).

Neste e noutros exemplos vemos que para Hawthorne o ho

mem nio 6 mau devido a uma perversão inata (innate depravity).
Pelo contririo, trata-se do resultado do solo, da	 interagio

social que permite que a natureza humana se desenvolva ou pe

reca. The Scarlet Letter e Young Goodman Brown sac) uma de-

monstrac5o clara de que o mal tem sues raizes no isolamento
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na alienagio. Dimmesdale	 sempre fechado em si mesmo —

Chillingworth	 por muito tempo longe da sociedade 	 sio

exemplos nitidos da perspective Hawthorniana que v6 no isola

mento o sinOnimo perfeito do mal e do pecado. Os puritanos

nio aceitavam tal ponto de vista. Para eles o homem era nas-

cido do pecado e naturalmente portador do pecado e somente

um ato de grace divine poderia salvi-lo. Neste sentido,

ponto de vista Hawthorniano a energicamente anti -puritano.Em
outras palavras, o que Hawthorne esti dizendo a que podemos
discordar dos valores da sociedade, mas isto nio significa

que devemos fugir dela e nos alienarmos, atitude que caracte

riza Young Goodman Brown -- o homem que se isolou, 	 falou

corn o diabo e perdeu a f6 na humanidade.

0 ponto de vista de Melville é muito semelhante ao de

Hawthorne. Ambos os autores consideram a alienagio como sing_

nimo do mal. Ahab, portanto, 6 semelhante a Chillingworth ,

Young Goddman Brown e Dimmesdale neste sentido. 0 isolamento

do capitio Ahab é forte a ponto de ter perdido a compreensio

comum do homem cornum.

Na cabin nio havia companhia; socialmente Ahab
era inacessfvel. Embora estivesse nominalmente
incluido no censo da cristandade, ele continuava
alheio a ela (1972:250).

Ahab na verdade adquire compreensio humane outra 	 vez

ao falar com Starbock e ao olhar em seus olhos. E este o

co momento em todo o livro em que Ahab ye a vide como alguim
que pertence ao mundo e a comunidade dos homens.

Vejo minha mulher e meu filho em taus olhos(1972:
652).

Pode, portanto, ser concluido que para Melville,	 tam-

b6m, o mal esti no isolamento -- um conceito que 6 profunda

mente diferente do dos puritanos que pregavam a "depravagio

inata".

Mas Melville parece perfeitamente consciente da comple

xidade do social.	 Ocupa-se das mail diferentes e esdrixulas

sociedades que compOem a humanidade, ora criticando ora admi

rando a composicio social -- os rituais religiosos, os mores
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e folkways gue caracterizam grupos especificos. (Verlibeel-

barrow"e 'Ramadan,. A critica de MeiVille dirige-se ferozmen

to as formas estreitas de julgamento de uma comunidade so-

bre a outra, sempre corn base em seus prdprios valores. Quee

queg literalmente zomba da ideia dos cristaos de 	 acharem

que a verdade esta com eles. Para mostrar a relatividade

os valores, Queequeg conta histOrias de cristaos que visi-

taram o seu pals e o seu povo e gue da mesma forma que ele

causaram rise e ridicule em sua comunidade. Mas, a ironia

de Melville com relagao a comunidade puritana torna-se ain-

da mais evidente nesta passagem de Mehl/ Dick:

Eu era um born cristao; nascido e criado no cora
gap da infalivel igreja presbiteriara Como pc):
dia eu entao unir-me a este idalatra selvagem
na adoragao de seu pedago de madeira (1972:147).

Ao tornar-se amigo de Queequeg, Ishmael admite a exis

tencia de outras religiaes e cultures alem da puritans 	 e

crista. Isto certamente implica numa critics nada sutil 	 a

certeza dos puritanos de que eles eram o povo escolhido por

Deus.

Emerson foi quern mais veementemente desafiou as bases

das crengas puritanas. Sues divergincias doutrinarias com

os puritans podem, de modo muito resumido, ser apresenta-

das comp segue:

Emerson rejeitava a autoridade da igreja, da bi-

blia e o conceito antropomOrfico de Deus. Foi con

siderado um heretico pelos puritanos (Ver Self-re-

liance).

Emerson rejeitava a teologia dos primeiros habitan
tes da Nova Inglaterra e se recusava a crer 	 na

trindade e nos milagres. 0 Deus Emersioniano tende

a ser mais panteista, mais imanente, ma's no mundo

do que distante dale.

3. Emerson era enfaticamente contrario a anfase sobre
o pecado e a punigao pelo fogo.
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4 Emerson nio aceitava o ponto de vista puritano	 de

que apenas a misericirdia ou a grata divina pudes-

sem salvar o homem do mal, que para ele nio era ina

to. A crenca de Emerson era de que o homem a essen-
cialmente bom pots Deus esti nele. Ele deveria, por

tanto, confiar em sua natureza.	 (Ver "Nature" e es-

pecialmente "Self-Reliance"). Em outran	 palavras,

Emerson proclamava para todos o que os	 puritans

proclamavam para uma minoria de escolhidos	 pela

grata divina.

Mas, apesar destas divergincias,Emerson tambim era 	 um

puritano. Nio devemos esquecer, por exemplo, que o individua

limo é um elemento retumbantemente enfatizado pela 	 moral

puritan, como o sio tamban a inibigio com relagio ao lazer,

ao amor fisico e a infase sobre o amor espiritual. Finalmen
te, Emerson de modo semelhante ao puritan nio aceitava

conceito de "ars gratia artis". A arte, para Emerson, tambhm

tinha de ter um propdsito educacional 	 tinha de	 ensinar

alguma coisa util as nossas vidas. Para Emerson como	 vimos
a leitura era uma ocupacio frivola (Ver"American Scholar") a

menos que tivesse um objetivo nitidamente pedagiqico,	 como

os seus ensaios.

As tendincias anti-aristocriticas podem ser vistas com

mats clareza em autores como Whitman, Twain e Hawthorne, em-

bora tambem seja possiveI identifici-las em Edgar Allan Poe,

especialmente em seu conto "The Fall of the House of Usher "

em que uma antiga familia aristocritica entra em decadincia

atravis de um lento processo de endogenia.

Todo o poema "Song of Myself" (Canto de Mim Mesmo) de

Walt Whitman 6, na verdade, anti-aristocritico, uma vez	 que
para Whitman nio existe passado, nio existem pais, nio exis-

te Inglaterra. 0 novo Adio é um resultado da integracio do

corpo e da alma, e é fruto da inocincia. A negagio do passa-

do 6 ao mesmo tempo um repddio a todos os elementos a 	 ele

ligados -- inclusive a aristocracia e seus valores. 	 Whitman

6 essencialmente um poeta democritico:
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eu dou o sinal da democracia,
Por Deus! Jamais aceitarei qualquer coisa quern>
possa ser compartilhada por todos nos mesmos ter
mos (1967:55).

Aqui e em muitas outras ocasiees, Whitman e visivelmen

to Emersoniano. Ambos exigem os mesmos direitos para todos

o que alem de ser anti-puritano a um conceito claramente
anti-aristocritico.

A identidade de Whitman com todos os segmentos soci-

ais, indistintamente de classe, cor, raga, profissio, etc. é

o tema de sua poesia. E nio podia ser diferente porque "cada

itceo que me perteme, pertence tambem a ti." Para Litman realmente

nio importa quem ou o que voce e. 0 que importa e que eu e

voce somos uma e a mesma coisa, o que quer dizer que todos

nos devemos ter os mesmos direitos e oportunidades, pois 	 os

conflitos, os desiquilibrios que afetam a voce tambem afe-

tam a mim. A unidade na diversidade, ainda hoje lema da na-

ge() americana -- embora livremente usado para manter as desi

gualdades sociais do seu sistema capitalista, nacional e in-

ternacionalmente, era para Whitman uma nogio democritica e

tambem de justice.

Hawthorne, ao contririo de Whitman, reconhece a axis-

encia do passado. Mas, no que diz respei.to a aristocracia ,

tambem ale a pinta de forma pouco elogiosa. A velha Inglater

ra em Hawthorne e associada a expressees como "case decaden-

te", "pedra cinzenta", "fora de mode" e outras pertencentes

ao mesmo grupo semantico. Associando, portanto, 	 palavras

expressees como estas 5 coroa britinica, Hawthorne torna-
se mais uma forge do movimento anti-aristocritico. Este sen-

timento se torna ainda mais claro se lembrarmos a 	 evidente

intencio de Hawthorne em fazer, da pequena Pearl o novo he-

red/heroine democritico(a), a nova Eva. Que Hawthorne a via

como uma especie de Adio do sexo feminino esti dbvio no capi

tulo "Pearl" de sua obra the Scarlet letter . Hawthorne	 parece,
visivelmente preocupado com o novo homes americano,	 nascido

na America e que deveria ter o papal histdrico de ser	 um

substituto, possivelmente um substituto melhor, para as Hes-
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ters, Dimmesdales e Chillingworths, que estavam nos Estados

Unidos mas que nio podiam ser caracterizados como americans.

A abordagem anti-aristocritica de Twain pode ser vista

em praticamente todo o seu livro As Aventuras de Huckleberry 

Finn. Nele encontramos, entre outras coisas, dues families

aristocriticas que absurdamente lutam entre si ha varies ge-

ragóes sem nem mesmo sabenmerorque estio lutando.	 Também

néo devemos nos esquecer de mencionar o Duque e o Rei -

prOprio simbolo da decadencia do mundo aristocritico. No mun

do de Twain estas pessoas nio conseguem ser reais; elas tam

de ser uma farsa; e

Outra grande tendancia do intelectual americano do Se-

oul° passado foi a atitude anti-ciência. Este assunto 	 Da

verdade merece um estudo monogrifico e por isso nag) cabe nes

to trabalho. De qualquer modo, nio pode haver leitor de Roby 

Dick que nio se recorde da cena em que o Capitäo Ahab irrita

do com as informagOes restritas que o seu quadrante podia the

fornecer (ele so podia informar-the onde estava mas nio onde

estaria mais tarde), ele o joga ao cones e o faz em peda-

gos. Embora a simbologia posse nos lever a outran interpre

tagOes, a inegivel que Ahab esti se negando a ser guiado por

um dos principais instrumentos cientificos de navegacao 	 da

ipoca. Trata--se de uma critica is limitagaes implicitas

of:Oriole, sem dfivida. Semelhantemente, Emerson e Whitman 	 nito

aceitavam a ciência come possuidora da verdade final. 0 gran

de livro da sabedoria para eles era a natureza, a sue vide

e seus movimentos. A verdade final, portanto, Elio podia	 ser

fixada em simples versOes como pretendiam os enciclopedis-

tas. 0 intuitivo, para esta geragio de intelectuais 	 america

nos, fala decisivamente mais alto que o cientifico.

As alteragOes destas postures so surgem com a urbanize

gio da literature americana através do movimento realista/na

turalista	 especialmente com Stephen Crane e, depots,	 com

Theodore Dreiger e outros. Com a explosio demogrfifica em vi-

gor (Nova York passou de 60.000 habitantes no inicio do s'Ocu

lo para 600.000 ao terminar 0 século) ja nio basta mais	 di-
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zer que temos de escrever os nossos prOprios livros -- é pre

ciso escreve-los levando em conta as novas leis socials

econemicas que movem a sociedade americana. 2 assim que	 um
titulo como "Nature" e substituido per Magaie, a Girl of the

Strets	 uma verdadeira revolugeo conteudistica. 	 Tambem

ji /leo baste ser apenas anti-puritan e democretico -- e ne-

cessirio ver que moral social e que forges politico-econemi-

cas sio compativeis com a justice numa sociedade cada 	 vez

mais urbanizada e a qual Upton Sinclair chamaria de "Selva"

em seu livro -- The Jungle -- de 1906. Das transformagOes so

ciais, por bem ou por mal, nasceriam as transformagOes 	 da

literature que, se ate entio via na criagio da identidade a-

mericana o seu principal papel histOrico, teria que agora en

carer e requestionar o grande sonho democretico americano que

na Selva de Sinclair e na Traqedia Americana de Dreiser 	 vi-

rou pesadelo ji no crepiisculo do seculo que passou.
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