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Tendo como rcferancia 0 pensamento de Ernst Bloch, analisaremos 0 signifi

cado da filosofia marxiana a partir das Tesessobre Feuerbach. Em tais Teses
 
podem ser observados elementos importantes para a compreensilo dos pressu

pastos marxianos de filosofia, como 0 conceito [homeml, a rela~o teoria

pratica, 0 conceito de trabalho e. fundamentalmente, a posi~o relativa a Filo

sofia da praxis, repondo empauta0 problema dohumanismo reale concreto.
 

Ernst Bloch (1885-1977) pode, juntamente com Luckaes,
 
Gramsci, entre outros, ser apontado como urn renovador do mar

xismo. Em um momenta em que se houve falar na "morte do mar

xismo" em virtude da crise dos "socialismos reais", vale a pena
 
retomarmos a esse pensador cuja reflexao nao se enquadrava nos
 
estreitos limites do marxismo ortodoxo. Entendemos que Bloch
 
visava a revigorar 0 marxismo contemporaneo ao analisar temas
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ate entio relegados ao ambito das filosofias idealistas, como a 
"consciencia antecipante", 0 "sonho", a ''utopia'', 0 conceito de 
"Reine da Liberdade", 0 "futuro", etc. Segundo ele, a utopia con
creta, Dio sendo identificada em qualquer sentido negativo, tal 
como sonho irrealizavel, leva os homens a realizarem 0 melhor 
possivel, amedida que se engajam em sua construcso'.: 

Em sua obra principal, 0 Principio Esperance', Ernst 
Bloch realiza, entre outros temas, uma radical interpretacao das 11 
Teses sobre Feuerbadi. Apoiando-nos na abordagem blochiana, 
versaremos sobre0 significado da filosofia marxiana a partirdestas 
Teses, pois nelas podem ser observados elementos importantes 
para a compreensao dos pressupostos marxianos de filosofia, 
como 0 conceito "homem", a relacso teoria-pratica, 0 conceito de 
trabalho e, fundamentalmente, a posi~ao relativa a Filosofia da 
praxis. 

'A analise que Bloch faz das Teses sobre Feuerbach, ex
plicitando 0 sentido de "transformaeao do mundo", problematiza a 
rela~o possibilidade-materia, a fim de que a manifesta~io do ain
da-nao-ser se de em totalidade. Bloch concentra as 11 Teses em 
quatro grupos diferentes, tendo como referencia a tematica filoso
fica e do a ordem numerica, 0 primeiro grupo reline as teses re
lativas a teoria do conhecimento, concemindo a intui~io e a 
atividade (teses 5, 1, 3); 0 segundo, as teses antropol6gico
hist6ricas, concernindo aalienacao e ao materialismo real e verda
deiro (teses 4,6, 7, 9, 10); no terceiro, estio as teses relativas ao 
problema teoria-pratica (teses 2, 8); finalmente, 0 quarto grupo 
resume-se apalavra de ordem sobre a possibilidade da existencia 
da filosofia (tese 11). 

No primeiro grupo (5, 1, 3), estio as teses pelas quais 
Marx supera as epistemologias do idealismo e do materialismo 
anterior, as quais se fundam, respeetivamente, na contemplacao ou 
no ativismo. Marx fundamenta a teoria do conhecimento no cam
po da praxis. Essa praxis so pode ser 0 trabalho realizado pelo 
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homem livre. Toma-se necessaria uma pratica revolucionaria que 
modifique as estruturas opressoras da sociedade que alienam 0 

homem (segundo grupo: 4. 6. 7. 9. 10). Todavia, a praxis revolu
cionaria estaria fadada ao teorismo ou ao ativismo, caso um dos 
elementos. a teoria ou a pratica, fosse unico determinante desse 
processo; a revolucao justifica-se, portanto, porque teoria e prati
ca estio dialeticamente interligadas (terceiro grupo: 2, 8). A Ulti
ma tese (quarto grupo: 11) vern demonstrar que a filosofia e 
necessaria para manter 0 marxismo na exigencia da verdade. Se
gundo Bloch, 0 conjunto das 11 Teses proclama: 

E a humantdade socialtzada, em alianca com a natureza 
mediada com ela, que permite a transforma¢o do mun
do, em vista de nele fazer t) seu lar (Heimat), isto e, 0 lugar 
.da identidade consigo mesmo e com as coisas (PE. I, 344-5). 

A analise blochiana das Teses sobre Feuerbach resume. e 
fundamenta a sua concepcao de utopia concreta, de antecipaeao, 
de esperanea, pois 0 problema da transformacao penneia a pr6pria 
situ~ao do homem no mundo. Nesse sentido, tais Teses oferecem 
subsidios para diversas questoea polemicas, como a rel~o mate
rialismo cientifico - materialismo vulgar, a rela~ao teoria - pratica 
e, principalmente, repoem em pauta 0 problema do humanismo 
real e concreto. Segundo essas teses, ea propria atividade do ho
mem que vern humaniza-Io; a atividade pratica confunde-se com 0 

trabalho, estando, pois, a historia da libertaeao ligada apr6pria 
libert~io do trabalho. . 

1. Teses sobre a teoria do conhecimento	 - Teses 5, 1, 
3 (pE, I, 307-316) 

o defeito fundamental de todo materialismo anterior - in
clusive 0 de Feuerbach - esta em que so concebe 0 objeto, j 

a realidade, 0 mundo sensivel, sob a forma de objeto ou de I 
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peroepcao, mas nllo como atividade concreta, como pratica, 
nilo de modo subjetivo (Tese 1). 

o posicionamento do materialismo vulgar, inclusive 0 de 
Feuerbach, leva a uma concepcao puramente ativista da historia, 
pensando ser 0 homem exclusivamente produto das circunstincias 
e da educaeao, mas"esqueceque sao precisamente os homens que' 
modificam as circunstincias e que 0 educador tern ele proprio ne
cessidade de ser educado'". ' 

o primeiro conjunto de teses cumpre a fun~io de demons
trar que, segundo Marx, conhecer 0 mundo nio e afastar-se do 
real, mas, sublinhando-se a no~o de atividade subjetiva, apreende
10 e transtorma-lo atraves do trabalho. Vale ressaltarque uma das 
crfticas blochianas autopia abstrata residia no fato de nela haver 
urn desconhecimento da no~io de trabalho livre, 0 que acarretou, 
de urn lado, urn idealismo abstrato e de outro, urn niilismo derro
tista. A no~o de trabalho, tal como e apresentada em Marx, ja 
fora antecipada pelos materialistas anteriores a ele, inclusive por 
Feuerbach(pE,I,309); esse materialismo, porem,do se distancia
va da pura contemplacao, desconhecendo que hA "uma rel~o de 
oscila~o constante entre 0 sujeito e 0 obieto, que se chama traba
lho" (pE, I, 310). Essa no~io de trabalho permitea ultrapassagem 
da abstr~io: para conhecer; enecessario agir, e para agir, ene
cessario conhecer. Comisso, supera-se 0 sentido de alie~io que 
existe no trabalho. Pelo trabalho, 0 homem domina a natureza, 
objetivando-a; atraves desse processo, humaniza-se, pois, ao hu
manizar a natureza, liberta-se. Esse fato, segundo Marx e Engels, 
faz com que hajauma diferenea qualitativa entre os homens e ani
IDalS: 

Essa distinr;llo so comeca a existir quando os homens tntci
am a produr;llo dos seus meios de vida, passo em frente que 
e consequencta de sua organizar;llo corporal. Ao produzi
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rem os seus meios de existencia; os homens produzem indi
retamente a sua pr6priavida material. S 

A categoria ''trabalho'' oferece, portanto, a chave para a 
compreensio do desenvolvimento do homem, enquanto homem. 
o trabalho euma tarefa social, fonte criadora da sociedade (e, por 
degeneraeao, provoca a divisio da sociedade em classes; enquan
to por revolucjo, efonte de desenvolvimento da sociedade sem 
classes). Econhecida a famosa passagem do Prefacio aContribut
¢o acritica da Economia Politica, onde Marx: analisa as relaQCies 
entre consciencia e vida social, base economica e superestrutura. 

Na produyiio social de sua existencia, os homens estabele
cem relay{jes determinadas, necessdrias, independentes da 
sua vontade, relay{jes de produyiio que correspondem a um 
determinado graude desenvolvimento das forcas produtivas 
materials: 0 conjunto destas relay{jes de produyiio constitu: 
a estnaura economica da sociedade; a base concreta sobre 
a qual se eleva uma superestrutura juridica e polltica e a 
qual correspondem determinadas formas de consci~ncia 

social. 0 modo de produ¢o da vida material condicuma 0 

desenvolvimento da vida social, politica e intelectual em ge
ral. Nlio e a consotencia dos homens que determina 0 seu 
ser; e 0 ser social que, inversamente, determina a sua 
consctencia. 6 

Tendo em vista ser a consciencia urn produto social.vela 
tambem ehistorica; como ter consciencia significa conscientizar
se de alguma coisa, a consciencia ea rel~io com outra coisa que 
Ilio ela mesma, com a realidade social. Esse principio inaugural do 
materialismo historico supera 0 humanismo de Feuerbach. Uma 
das duvidas levantadas acerca desse principio liga-se ao pr6prio 
metodo dialetico, pois tem-se a impressio de haver urn predominio 
unilateral do principio "ser social" (vida social) sobre a conscien
cia. Como evitar urn tal tipo de interpretacao, precisamente contra : 
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os fundadores do materialismo dialetico? Engels, em uma carta a 
Joseph Bloch, responde a essa questao, afirmando que 0 fator de
terminante na hist6ria e a producao e a reproducao da vida real; 
mas 0 fator economico do e0 unico determinante, pois, embora 
seja a base de sociedade, existem diversos outros elementos da 
superestrutura ~ue exercem igualmente a sua a~ao no curso das 
lutas hist6ricas. 

E preciso tratar a' rel~ao "ser social e consciencia" com 
muito cuidado, pois dela depende a compreensao da ciencia mar
xista. Se for interpretada segundo parametres mecanicistas, che
gar-se-a il conclusao de que a consciencia sO existe em fun~ao do 
ser social; mudando-se esta, mudaria mecanicamente aquela. 
Alem disso, a rela~ao "base economica - superestrutura" seria de
terminada pelo primeiro elemento: mudando-se as condicoes eco
nomicas, todo 0 arcabouco juridico, politico, ideologico, 
automaticamente softeria mudancas, acompanhando a nova ordem 
economica, Uma interpretacao desse tipo nao da importancia il 
superestrutura, aos modos de consciencia social, admitindo-a ape
nas enquanto reflexo da base. Nao podemos esquecer que tal in
terpretaeao pode ser reforcada pela nao menos famosa passagem 
extraida de A Ideologia Alemd. 

Os pensamentos da classe dominante silo tambem, em todas 
as epocas, ospensamentos dominantes, ou seja, a classe que 
tem 0 poder material dominante numa dada sociedade e 
tambem a potencia dominante espiritual.8 

Tem-se a impressao de que ha uma certa incompatibilidade 
entre 0 homem que trabalha (sem deter, porem, os meios de pro
du~a(») e a estnitura da sociedade, sendo ele totalmente determi
nado pelas vicissitudes do sistema dominante. Segundo isso, 
parece que a mudanca possivel sO ocorrera quando a base econo
mica softer radical transformacac. Como algo pode mudar, sem 
que haja antes uma mudanea a nivel humano? Como e possivel 
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admitir admitir que a mudanea nas bases economicas swja do 
nada? Ou sera que ela se dA gradativamente? Por essas questoes, 
epossivel observarque nao etao facil considerar as relayoes "base 
economica - superestrutura", ''vida social - consciencia" de modo 
mecanico, sob cujo aspecto, na maioria das vezes, 0 pensamento 
marxiano einterpretado. Uma visao desse tipo levariaa conceber 
dois elementos estaticos, sem a real interdependencia, e nio de
pendeneia, entre ambos os poles. Alem do mais, a polemica afir
mayio "0 pensamento da classe dominante" poderia legitimar as 
fonnas dominantes, caso fosse feita urnainterpretacao mecanicista, 
pois, possuindo 0 poder material e espiritual, nio permitiria 0 sur
gimento de fonnas de pensamento diferentes. Nao haveria espaco 
para 0 novo, para 0 futuro. Certamente uma interpretaeao de tal 
quilate nio pode ser aplicada ao marxismo, pois desvirtua a pro
pria percepcao de interdependencia entre os diferentes fatores; 
como ressaltaEngels: 

Desde que nos /imitemos a focalizar as coisas como se fos
sem estattcas e inertes, contemplando-as isoladamente cada 
uma de per st, no tempo e no espaco, nlio descobriremos 
nestas coisas nenhuma contradiflio.9 

A abordagem da realidade como coisa estanque faz com 
que se tenha, no maximo, urnconhecimento parcial dessa realidade 
e nunca sua totalidade. Por isso, os elementos ''vida social - cons
ciencia", "base economica - superestrutura" interagem entre si:'·O 
que nio significa, contudo, que se negue certa predominancia do 
elemento economico na estrutura social. Nao emenos significativa 
a terceira tese, dirigida, segundo Bloch, "nio apenas contra Feuer
bach mas tambem contra os marxistas vulgares" (pE, I, 331). Essa 
tese fomece os esclarecimentos necessaries sobre a reciprocidade 
entre os elementos citados, superando, assim, 0 materialismo me
caniscista (0 que pensa ser 0 homem produto do meio). AD 
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abordar a questao do primado do ser sobre a consciencia, afinna 
Bloch: 

Sobre 0 plano da teoria do conhecimento, este primada se 
traduz pela existincia do mundo exterior, independente da 
consciencia humana; sobre 0 plano hist6rico, pelo primado 
da base material sobre 0 espirito (pE, I, 312). -

Ele reconhece, todavia, que existe mediacao entre 0 sujeito e 0 

o,bjeto, pois: 

A atividade humana e sua consctencia silo parte integrantes 
da natureza, e ali ocupam uma posifilo essencial; enquanto 
praxis subversiva; agindo na base mesmo do Ser material, 
que, por sua vez, condiciona, em primeiro lugar, a consci
incia da gera¢o seguinte. (PE, I, 314-5) 

Essas duas cita~oes de 0 Principio Esperanca corroboram 
a nossa interpretacao de que ha uma interdependencia entre 0 ho
mem que age sobre 0 objeto (trabalho) e a vida social. De outra 
forma, ao se admitir formas estanques de pensamento, nenhuma 
mudanca qualitativa seriapossivel. A praxis consiste, portanto, em 
atividade do homem que, conscientemente, transforma 0 mundo. 

2. Teses sobre antropologia fJ.losofica - teses 4, 6, 7, 
9, 10 (pE, I, 316-322) 

Ao analisar 0 grupo das teses antropol6gico-hist6ricas 
(teses4,6, 7, 9, 10), Blochdiscute 0 conceito de alienaejo, pondo 
em debate 0 "materialismo real e verdadeiro". Para ele, toda con
side~ao sobre 0 significado de humanidade, de homem, de seus 
valores, tern de ter como base 0 conceito de alienayio (pE, I, 
316). Assim sendo, 0 socialismo s6 everdadeiramente cientifico 
quandoecentrado sobre 0 homem, quando 'Visa, por meios con
cretos, Ii supressio real de sua alienaeao" (pE, I, 318). 0 marxis
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mo se constitui, portanto, como luta contra a desumanizacao 
existente no capitalismo, emrazio de seu impulso, "lutade classes, 
materia de seu objeto; 0 marxismo e sempre 'promocao da hu
manidade" (pE, ill, 482). 0 conceito de libertacao permeia todo 
o discurso marxiano, sem, contudo, haver a negayao de que a li
bert~ao se de na natureza. Nesse sentido, a hist6ria humana e a 
hist6ria natural sao explicitadas pela tese "da naturaliza~io do ho
mem e da naturalizacao da natureza" - tese essa constantemente 
mencionada por Bloch (pE, I, 247). Nos Manuscritos Economi
cose Filosoficos, assim se posicionava Marx: 

o comunismo como um naturalismo plenamente desenvolvi
do ehumanismo e como humanismo plenamente desenvolvt
do e naturalismo. Eresolufiio definitiva do amagonismo 
entre 0 homem e a natureza e entre 0 homem e seu seme
lhante. Ea verdadeira solufiio do conj1ito entre existenoia 
e essencia; entre objetivayiio e auto-afinnaf/io, entre tiber
dade e necessidade, entre indivlduo e especie. 10 

Aqui elevantada uma questao, frequentemente escamotea
da pelos marxistas positivistas, a saber, 0 humanismo concreto, 
que defende a ideiade que 0 conceito revolucionario esta a service 
da construcao da verdadeira sociedade socialista. E bastante di
fundida a tese althusseriana dos "cortes epistemol6gicos" no pen
samento marxiano; tese que pretende separar 0 que ea produeao 
intelectual do jovem Marx, do que foi produzido peloMarx madu
roo Na primeira fase, encontrar-se-iam escritosfilos6ficos de cunho 
humanista; essa seria superada pela fase de maturidade, caraeteri
zada por uma analise estritamente cientifica da realidade social, 
abandonando os ranees filosoficos". Essa posi~ao defende a ideia 
de que 0 humanismo marxiano sO seria admitido como uma das 
fases do desenvolvimento do pensamento de Marx, a dajuventude; 
rejeita que no periodo maduro houvesse qualquer tentativa de fun
damentar umafilosofia humanista. Segundo Bloch, lui, porem, uma I 
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mistific~o da obra marxiana ao querer-se privilegiar uma epoca 
sobre a outra; 0 humanismo marxista nao e apenas uma fase da 
juventude, posteriormente descartada. A propria humanidade e 
inimiga da desumanizaejo; assim sendo, 0 marxismo nao e, senao, 
luta contra a desumanizacao, que culmina no capitalismo ate 0 seu 
completo desaparecimento. 

o marxismo autentico. e por razllo de seu impulso - luta de 
classes, materia de seu objetivo - nllo e outra coisa; nllo 
pode ser outra cotsa senllo promofllo da humanidade. (...j 
Este "imperativo categonco" material nllo esta limitado, de 
forma alguma, como ajirmam os secionadores de Marx, aos 
trabalhos de juventude de Marx; de nenhuma maneira este 
imperativo e prejudicado pelo fato de que Marx tronspos a 
conoepcao matertalista da historia 0 que ele anteriormente 
tinha chamado de "humanismo real". (PE. Ill, 482). 

o humanismo concreto" pode ser sintetizado como sendo 
a re~io de uma comunidade autenticamente humana, que sO e 
conseguida quando todos os homens estio livresl3

• Bloch fomece 
mais elementos para a discussio sobre 0 humanismo concreto ao 
analisar 0 conjunto de teses antropologico-historicas. 0 conceito 
de "alienaeao" e a chave para a compreensao do humanum. 0 ge
nero humano nao euma abstraeao, inerente a cada individuo isola
damente, considerado fora do contexto social e hist6rico. Afirma 
Marx na tese 6 que "a essencia humana nio e algo abstrato ineren
te a cada individuo. E, em realidade, 0 conjunto das rela~oes 80

ciais". Comentando esta passagem, Bloch destaca: 

Nllo existe 0 ser generico ftxo "homem", com propriedades 
esuuicas sobre as quais poder-se-ia fundar um direito natu
ral; toda historta mostra, ao contrarto, uma transformafllo 
continua da natureza humana. (...j Para 0 marxismo, 0 

humanum tem um valor de um jim historico e nllo de um 
principio de dedufllo a priori.14 
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Bloch demonstra que 0 humanum e 0 mundo hurnanizado 
sO serio conseguidos na experiencia do futuro; nio haveria senti
do em que a naturaliza~ao do homem consistisse, apenas, em urn 
"mens sana in corpore sano"; em contrapartida, a humanizaejo da 
natureza nio consistira em domestica-la, 0 que seria uma 
"chatice". Assim sendo, pensa Bloch, 0 socialismo cientifico e de
finido por sua luta pela supressao real da ali~o do homem (pE, 
L 318). No capitulo 55 do Principio Esperanca, "Karl Marx e a 
humanidade", Bloch tece comentarios sobre a rel~io entra de 
teoria de Marx e 0 humanismo, abordando 0 conteudo da materia 
da esperanea (pE, III, 477-501). 0 humanismo 000 e uma fase do 
pensamento marxiano, se entendido por humanizaejo nio uma 
essencia abstrata, mas "rosto humano em rea1iza~io" (pE, ill, 
483). 0 Reino da liberdade, nesse aspecto, consiste na realiza~ao 
plena do humanum, "canon e medida de justica" (pE, III, 483). 0 
Reino daLiberdade nio e, segundo Bloch, uma aspir~ quimeri
ca ou urn "ceu sobre a terra", mas a mudanea do mundo a partir 
dele mesmo, "metamorfose do mundo alem da opressio" (pE, L 
322). Bloch cita Marx a fim de precisar 0 conceito de "Reino da 
Liberdade", 0 qual s6 sera totalmente atingido com 0 homem so
cializado. 

o reino da liberdade so comeca de fato quando termina 0 

trabalho imposto pela necessidade e pela coaflio dos fins 
externos; permanece, pois, conforme a natureza das coisas, 
mas alem da orblta da verdadeira produflio material. IS, . 

3. Grupo de teses relativas ateoria - pratia - teses 2 
e 8 (pE, I, 322-330) 

Bloch ressalta 0 problema da rela~ao entre teoria e pratica 
em sua analise das teses 2 e 8. Marx afirma na tese 2: 
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A questiJo de se saber se 0 pensamentohumanocorresponde 
uma verdade objetiva niJo e uma questiJo teorica, mas sim 
prdtkll. Ena pratica que 0 homem deve demonstrar a ver
dade, isto e, a realidadee a jorfa, 0 carater terreno de seu 
pensamento. A discussso sobre a realidadeou a irrealidade 
do pensamento, tsolado da pratica, e um problema pura
mente escolastico. 

Na tese 8, anuncia: 

A vida social e essencialmentepratica. Todos os misterios 
que levama teoriapara 0 misticismoencontram sua solUfllo 
racional na pratica humana e na compreensao dessa pratt

16 ca. 

Nesse conjunto de teses, Marx defende a teoria de que 0 

pensameato Ilio pode estar perdido em generalidades e abstracoes, 
mas sim Iigado a uma pratica. Desse modo, "a consciencia nunca 
pode sermais do que 0 Ser consciente; e 0 Serdos homens e0 seu 
processo da vida real".17 A rela~ao teoria - pratica e criadora e 
inovadora, pois somente quando se percebe a reaJidade como mo
vimento, eque se compreende que a teoria do conhecimento nio 
se esgotanem numateoria pura da a~ao - "que nio se apoia sobre 
qualquer teoria economica elaborada e que nio seguiria 0 itinera
rio de umatendencia dialeticamente compreendida" (pE, I, 327) 
nem muito menos, em divagacces "escolasticas". 0 objetivo de 
Bloch, quando discute0 tema"teoria e pratica, efundamentar uma 
valo~io teleologica" para a a~io do homem. Assim, a teoria 
orientaa praticae epor esta retificada. 

4. A Filosofia marxista - tese 11 (pE, I, 330-338) 

Dar uma resposta para 0 sentido da praxis consiste em 
compreender a filosofia como tarefa, nio apenas admissivel, mas 
necessaria. Bloch considera que a tese 11 ea mais importante de 
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todas elas, pois, contrariamente ao que se supee aprimeira vista. 
nessa tese estio afirmadas a permanencia e a importincia da filo
sofia como instrumento de transformacao e revolucao, Econheci
da a tese 11: "os fil6sofos nada mais fizeram que interpretar 0 

mundo de diferentes maneiras; trata-se, antes de transforma-lo" .19 

Algumas versoes introduzem a conjun~ao "mas" entre os 
verbos "interpretar" e "transformar", dando a impressao de serem 
termos antagonicos. Todavia, Bloch, numa analise filol6gica, re
ferindo-se ao texto original, mostra que ali tal conjun~ Ilio se 
encontra'", sendo, portanto, acrescimo que pode ser atribuido a 
Engels. quando da publicaeao, em 1888, das Teses sobre Feuer
bach, como apendice a seu Ludwig Feuerbach e 0 jim ria filosofia 
alemil: 

A conjunfllo mas (aber) introduzida aqui, nllopor contradi
fllo, mas p6r alargamento da primeiraparte da frase, nllo 
se encontrava no texto originalde Marx (PE. I, 334). 

Com esta ressalva, Bloch visa mostrar que a critica de 
Marx afilosofia consistiu em ser fundada em uma ontologia do Ser 
que foi ate agora, e Ilio sobre 0 que Ilio e ainda, do que nio e 
ainda, do que esta, sem cessar, a re-fundar 0 ser. Assim sendo, 
alerta Bloch: 

o queMarx repreende nosfilosofos ate essedia, ou melhor, 
o que ele denuncia neles como sendo uma barreira de clas
ses, e 0 fato de que somente interpretaram 0 mundo de dife
rentesmaneiras - nllo que eles tivessem filosofado (PE. I, 
334). 

. Nesse aspecto, Bloch mostra que 0 termo "interpretar' s6 e 
crititicavel na filosofia quando for dissociado da transforma~o. 

bem como 0 termo "transformar" e criticavel quando nio estiver 
ligado ateoria. Epreciso, portanto, eliminar as possiveis interpre
~oes pragmatistas da l l", tese, a fun de destacar como a filosofia I 

da revolueao se realiza. Bloch faz uma critica ferrenha contra 0 I 
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pragmatismo quee0 "Ultimo agnosticismo de uma sociedade des
provida de toda vontade de verdade". Somente urn desconheci
mento da "imensa riqueza da teoria marxista" permite a "cruel 
falsifi~o da 11a• tese, ao evocar 0 pragmatismo por seu meto
do". Lembrando Marx, continua Bloch, ''urn pensamento Ilio e 
verdadeiro porque eutil, mas eutil porque everdadeiro" (pE, I, 
333). Interpretar a Ll", tese, como se ela contivesse urn certo 
pragmatismo, limitarla toda a riqueza da teoria marxiana; a praxis 
se' constitui no problema tipico da filosofia. Nesse campo, situa-se 
a consciencia ia de futuro, como dimensio da propria praxis. Ao 
refutar-se a identificacao pragmatica do verdadeiro com 0 util, 
identificado com0 presente dado, ha a possibilidade de urna aber
tura para0 presente (tema da utopiaconcreta), permitindo-se uma 
vido mais ampla dapropria realidade, nilo mais identificada com0 

simples factual. A novidade do marxismo, como filosofia, consiste 
na madanca radical do proprio fundamento fllosofico, Ilio mais 
voltado paraa contemplaeao doja existente. Segundo Bloch, . 

omarxismo niIo seriaumatransformafiIo no sentido verda
deiro do termo se nao reconhecesse, antes dela e nela, 0 

primado teonco-priuico da verdtuJeirajilosojia (pE, 1, 337). 
(...) A transformafiIo fllos6flca se efetuaessenoialmente no 
honzonte do devir totalmente fechado a comemplacao, a 
interpretacao, sendomelhorinteligivel grafDS ao marxismo 
(pE, I, 338). 

A filosofia ereal instrumento revolucionario quando nilo se 
esgota em atividades e transformacoes imediatas; contribui, por
tanto, para que 0 futuro nilo seja apenas urn ideal abstrato, mas 
esteja carregado de esperanca concreta, realizando 0 possivel dia
letico. Eoportuno ressaltar que 0 problema da super~io da filo
sofia constitui a realiz~io da "filosofia da revolueao, isto e da 
filosofia da transfonnafao, no sentido do Bern", 0 qual, 
"finalmente nio aparece senio no horizonte do devir e em si coma 
ciencia do Novo e a forca necessaria para a dirigir" (pE, I, 340). 
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Nesse sentido, a filosofia converte-se em praxis revolucionaria, 
fundamento da utopia concreta. Ao caracterizar a filosofia marxia
na dessa forma, Bloch deve investigar as bases te6ricas e praticas 
da propria revolucao. Ele entende que 0 trabalhador constitui na 
unica classe social que tern condi~es de superar as contradicoes 
teorico-praticas. 

o trabalhador, doravante, nlJotem mais 0 direito de buscar, 
de ensaiar outra coisa, senao a que se encontra ser possivel, 
que nlJo se trata, por sua vez, senao do passo seguime. A 
isto corresponde no ato revolucionario, 0 saber que 0 traba
lhador assalariado oprimido vai uti/izar. 21 

Seguindo a formula marxiana, Bloch tenta demonstrar que 
existe uma alianca entre a filosofia e 0 proletarlado. Para ele, a 
filosofia Ilio pode ser realizada efetivamente sem a supressao do 
proletariado e 0 proletariado Ilio pode se suprimir sem a supressao 
efetiva da filosofia (pE, I, 388). Essa aboli~io e 0 ultimo ato do 
comunismo. 0 processo de revolucao parte do principio de que 0 

presente dever ser melhorado, 0 que Ilio significaria, porem, uma 
neg~ do passado (0 passado Ilio e urn museu para 0 marxis
mo). No entanto, tratar 0 marxismo, Ilio apenas como metodo de . 
analise do presente, mas antes de tudo dirigido para 0 futuro, pa
rece contradizer a concepcso de que Marx quase nada dedicou a 
analise do futuro; antes, permaneceu em uma critica esmagadora 
do sistema capitalista. Lenin, nessa linha de raciocinio, afi.rma:' '. 

o comunismo nasce do capitalismo por via do desenvolvi
mento historico, que eobra da forfa social engentlrada pe/o 
capita/ismo. Marx nlio se deixa seduzir pe/a utopia, nlio 
procura inutilmente adivinhar 0 que nlJose pode saber.22 

Esta afi.rma~io de Lenin so pode ser interpretada em fun~io do 
engajamento com seus companheiros que buscavam minar as bases 
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do sistema czarista (contrariando as suas pr6prias palavras de que 
o socialismo s6 se desenvolveria onde as formas capitalistas ja 
estivessem suficientemente desenvolvidas). Lenin, tipico politico 
revolucionario, precisava fazer com que a revolucao pennaneces
se; nio esperou que as condicoes hist6rico-materiais estivessem 
maduras para tal, ou seja, para a revolucao acontecercomo uma 
necessidade fatal. 

Lentn nOo esperou que as condifDes na Russia dessem per
missOo para 0 socialismo no tempo /onginquo e c6modo de 
seus netos. Lenin ultrapassou as condicoes, ou melhor, aju
dou 0 seu amadurecimento por objetivos concreto
antecipadores, situados a/em de/as, obfetivos que sOo parte 
tambem do amadurecimento (pE, Il, 148). 

A aparentecontradieao entre a necessidade de 0 socialismo 
surgir da derrocadado sistema capitalista e a revolucoes socialistas 
que se realizam em lugares onde ainda nao estavam totalmente 
desenvolvidas as contradicoes capitalistas, coloca em questio 0 

pr6prio sentido antecipador ao ainda-nao-ser, Se a consciencia 
fosse determinada pela vida social, ela nunca poderia lancar-se 
para 0 futuro, nem tao pouco planejar 0 amanhi concreto. De urn 
outro lado, se a vida social fosse determinada pela consciencia, ela 
tambem nao poderia construir antecipacoes concretas, pois the 
faltaria conteudomaterial. 

H8, porem, uma questao a ser ainda abordada, a saber: 
como 0 marxismo pode se constituir em condicao preparadora 
para 0 devir, sem, contudo, deixar de ser instrumento de critica 
concreta do presente? 0 conceito de revolucao, identificado pela 
busca do Novum, isto e, a realiza~ao do possivel dialetico, anima a 
classetrabalhadora por uma sociedade verdadeira. Nessa caminha
da, no entanto, alguns desvios podem ocorrer, como cair em urn 
ativismo ou em urn teorismo revolucionario. Bloch analisa esse 
problema do cap. 17 de 0 Principio Esperanca, destacando 0 que 
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denomina de "corrente fria" (elemento teorico-revolucionario) e 
"corrente quente" (elemento pratico-revolucionario), do marxis
mo. Querendo apressar as condicoes pratica de uma revolucao, 0 

revolucion8rio pode esquecer, ou deixar em plano secundluio, a 
propria ciencia dialetica marxista, sem reconhecer a dinimica in
terna do movimento revolucionario. 0 caminho seria 'esclarecido 
em fun~ do fun, e 0 fun toma substancia no caminho. Para 
Bloch, deve haver uma alianca entre a "corrente fria" e a "corrente 
quente" na antecipacao concreta, pois, caso contrario, 0 tim e 0 

caminho seriam duas coisas dissociadas, reificadas em seu isola
mento. 

Grafas acorrente fria, 0 materialismo marxista e, nlio so
mente uma ciencia de condiflJes, mas, ao mesmo tempo, a 
ciencia da luta e da 0posiftio a todos os entraves e as dissi
mulaflJes ideologicas das condiflJes de ultima instdncia; 
que slio sempre de natureza economica. Sobressaem, de 
outro lado, na corrente quente do marxismo, a intenflJo !i
bertadora e a tendencia real materialisticamente humana. 
humanamente materialista; no jim das quais todas essas 
desmistijicQflJes slJo empreendidas (FE, 1,253). ; 

Na rela~io dialetica entre "corrente fria' e "corrente quen
te", encontra-se a fundamentacao para a propria praxis revolucio
naria que, ao colocar urn fun explicito (0 reino da liberdade), tern 
de levar em conta 0 presente, sendo necessario, portanto, 0 seu 
real conhecimento, sem 0 qual todo e qualquer movimento cairia 
no utopismo, ao the faltarem bases concretas. A predominanciado 
elemento revolucionario-pratico-tatico sobre 0 politico-teorico
estrategico pode levar ao ativismo revolucionario. Apesar do ob
jetivo fundamental do socialismo ser eminentemente pratico - a 
libe~io do homem - nele estio contidos elementos teoricos, 
refeitos pela pratica, manifestando-se nas categorias de revolu~io 

politico-revolucionaria, A analise da rela~o dialetica entre as cor
rentes quente e fria do marxismo cumpre a fun~io de denunciar os I 

possiveis desvios dos militantes politicos que, ou se escondem na I 
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teoria pura, ou a negam em nome da pratica. 0 mote: "0 importan
te ea a~ concreta", usado por alguns militantes de partidos de 
esquerda, contem em si um grande perigo, pois sugere simples
mente a pratica pela pratica, num pragmatismo rudimentar; nega
se 0 valor da teoria para 0 futuro, pois ao aceitar-se a tese dogma
tica do ativismo, nega-se, tambem, a fun~ao transformadora do 
pensamento. 

(;onclusao 

Refletir sobre a filosofia marxiana e refletir sobre a propria 
possibilidade de 0 homem assumir-se enquanto construtor de urn 
futuro onde, nio existindo as desigualdades sociais (notadamente a 
economica), reinara a liberdade em sua completitude. A tarefa da 
filosofia eaqui evidente, pois faz com que 0 homem se dirija para 
o Sumo Bem (entendido Dio em sentido idealista ou religioso, mas 
sim historico). Para compreender que coisa e0 Sumo Bern, Bloch 
nega uma vi$lo historicista da historia (onde as engrenagens so
ciais fizessem com que 0 presente fosse determinado pelo passado 
e, p6r conseqnencia, determinante do futuro). A raiz para a com
preensao do materialismo historico, entendido como antecipacao 
concreta do ainda-nso-ser pode ser encontrada na no~lo de traba
lho, no conteudo do homem trabalhando. Pe10 trabalho, 0 homem 
se humaniza, atraves de sua pr6pria hist6ria e nela se desenvolve, 
com urn aperfeieoamento cada vez maior, "ate ao homem sem 
classe, que representa e resume a Ultima possibilidade disposta na 
hist6ria que se desenvolveu ate aqui" (pE, I, 287). Longe de des
conhecer a dinimica social da hist6ria, Bloch ne1a encontra os mo
tivos segundo os quais 0 homem, ao fazer a hist6ria, lanea-se no 
desconhecido; isso e motivado Dio pelo simples prazer de investi
ga~lo ou insatis~ quanto ao presente, mas porque ele se dirige 
para 0 Sumo Bem. 

. I 
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Se~do Bloch, 0 Sumo Bern e0 que edigno de ser dese
jado, 0 "Unico Necessario", orientando todas as utopias do ho
mem (pE, I, 26-7). 0 Sumo Bem e0 objetivo final antecipado (0 

Ultimum), realizado no "trabalho revolucionario concreto" (pE, I, 
378): a utopia do Sumo Bem identifica-se com a luta pela liberta
~o da humanidade (pE, I, 379). A discussio sobre 0 conteudo do 
Sumo Bern esta presente na hist6ria da filosofia, pois "a orientacao 
para 0 unico Necessario animou igualmente todas as filosofias an
teriores" (pE, I, 27). Todavia, embora 0 Sumo Bern seja identifi
cado com a libertacao da humanidade, tim Ultimo, sendo, portanto, 
fonte de satisfa~ao constante, "0 lugar onde se encontra a fonte 
esta escondido no insignificante, ern algo sernpre representativo" 
(pE, m, 435).0 conteudo do Sumo Bem permanece, portanto, no 
"fermento do inc6gnito" (pE, I, 367). ' 

A a~ao humana, ao dirigir-se para 0 Novum, orienta-se pelo 
Bern Supremo, 0 qual e identificado com a liberdade: 0 homem 
concreto, que vive uma situ~ao de opressao, dela conscientizan
do-se, visa a libertaeao. Torna-se necessario, porem, que ele per
ceba que tal situa~ao existe n80 apenas a nivel individual, mas 
coletivo: 0 seu conflito individual esta inserido no conflito de clas
ses. Assim, 0 homem somente adquire a capacidade de ultrapassar 
a aliena~o e a opressao quando percebe tal conflito. 0 homem 
toma consciencia de seu poder a partir da percepcao de que, atra
ves do trabalho, pode interferir no mundo, transformando-o. A 
esseacia da perfectibilidade nada mais edo que a aboli~io da alie
na~ no homem e na natureza (pE, I, 290), pois 0 homem e, sem 
cessar, transformado ern seu trabalho e por seu trabalho. Existe, 
portanto, urn aspeeto destruidor do Humanum na sociedade capi
talista: todas as atividades. dos trabalhadores existem em fun~io 

dessa producao. Ate mesmo donnindo ou em lazer., 0 trabalhador 
descansa para uma nova jornada, vivendo em fun~o da burguesia 
ao recuperar suas forcas para produzir melhor (pE, Ill., 491). No 
momento ern que 0 trabalhador toma em suas mios 0 processo de I 
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transforma~io social, abre caminho para 0 surgimento da nova 
sociedade, pois, ao tornar-se consciente de que Dio eobjeto, mas 
sujeito da hist6ria, assume diretamente esse processo. Implica, 
porem, que 0 trabalhador destrua a alien~io, tornando-se ser para 
si. Bloch, seguindo totalmente a analise que Marx faz sobre 0 tra
balbo alienado nos Manuscritos economicos e filosoftcos, afirma 
que 0 principio da desalienacao orienta 0 homem para a sua liber
ta~io. E sintomatica a Ultima frase com a qual Bloch conclui 0 
Pr:incipio Esperanca: 

A verdadeira ginese nllo se encontra no princfpio, IIUIS no 
final e comecara somente quando a sociedade e a exist8ncia 
se fa98ID radicais, isto e, quando ponham nUlo em sua raiz.. 
A raiz da hist6riae, porem, 0 homem que t:rabalha. quecria, 
que modifica e supera as circunst!ncias dadas" (PE, ill, 
501). 

A forca que 0 trabalhador tern em suas mios deve ser on
entada por ele mesmo como instrumento de real mudanca da so
ciedade. E necessario, porem, que ele se assuma como sujeito 
desse processo, sem, 0 qual Dio havera mudaneas qualitativas, 
havendo, no maximo, reformas que impedem que 0 trabalhador se 
perceba como sujeito, pois mantem a situa~io de aliena¢o. 0 ho
mem aspira, em suas lutas concretas, ao Sumo Bern, ao "Ultimo 
conteUdo desiderativo" (pE' ill, 432). Bloch, apoiando-se em 
Marx, assim formula 0 sentido dessa essencia de perfectibilidade: 

A essencia de perfectibilidade e, segundo a mais concreta 
das antecipaflJes, a de Marx, "a natura/izayiio .do homem, 
a humanizafiio do natureza. II Ea abolifiioda alienafiio no 
homem e na natureza, entrehomem e a natureza, ou ainda 0 

acordo do objeto niioreificado e do sujeito manifestado, do 
sujeito niioreiftcado e do objeto manifestado (PE, I, 290). 
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Explicita-se, aqui, a interdependencia entre 0 homem e a 
natureza; somente enquanto livre, 0 homem pode, de fato, ter 
amplo dominio sobre a natureza. A formula marxiana: "a naturali
za~o do homem e a humaniza~o da natureza" tem a forca de 
lembrar que 0 homem eum ser que transforma a natureza, bem 
como, que a natureza ea morada do homem. . 
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