
LUKACS: TRABALHO, OBJETIVAQAO, ALIENAQAO 

Sergio LESSA 1 

• RESUMO: 0 artigo busca esclarecer a distinr;:ao fundamental entre a positividade ontol6gica da objetivar;:ao 
e da a1ienar;:ao segundo Gyorgy Lukacs e a negatividade intrinseca a estes conceitos entre uma enorme 

gama de pensadores. Para tanto, 0 artigo toma por eixo as diferenr;:as entre 0 fil6sofo hungaro e Hegel, que 
postulou de forma classica a negatividade dos momentos da a1ienar;:ao e da objetivar;:ao . 

• UNITERMOS : Trabalho ; alienar;:ao ; objetivar;:ao ; Lukacs ; Hegel . 

o complexo problematico composto pelas categorias do trabalho, alienac;ao , 
objetivac;ao e estranhamento foi tratado por Lukacs de uma forma distinta daquela 
utilizada pela enorme maioria dos pensadores contemporaneos .  Neste artigo , longe 
de esgotarmos a riqueza e a complexidade do tratamento de Lukacs a estas quest6es , 
procuraremos delirnitar urn trac;o que nos parece central e peculiar do modo como 
Lukacs tratou desta problematica : a positividade inerente ao complexo objetiva
c;ao/alienac;ao . Isto nos obrigara a incurs6es nas categorias do trabalho e do estranha
mento . Todavia, e muito mais em relac;ao a segunda que a primeira, estas incurs6es 
serao meramente indicativas de alguns elementos imprescindiveis ao desvelamento 
do carater de positividade da objetivagao e da alienagao em Lukacs . 

Segundo Lukacs , a categoria do trabalho e a categoria fundante do ser social . 2  
No  contexte da  ontologia luk8.csiana, 3  isto significa que, por urn lado, a genese da 
categoria do trabalho corresponde a genese de uma nova esfera do ser, de uma nova 

1. Professor da Universidade Federal de AJagoas. Doutorando no Departamento de Ciencias Sociais da UNICAMP. 

2. Luckacs, G. Per una ontoiogia dell'essere sociaJe, Roma: Riuniti , 1976�81 ,  v. 1 ,  p. 256 ss. , v. 2 ,  p. 8 1 .  
3 . 0 emprego d a  expressao "ontologia lukacsiana" nao conta com a unanirnidade das opini6es entre os estudiosos 

de Lukacs. Jose Paulo Netto, por exemplo, afirma que ha uma ontologia marxista do ser social, e que 0 esfon;:o 
do fil6sofo resultou em desenvolve-la e explicita-la. Nao temos certeza de podermos concordar com estas opini6es; 
todavia nao e nosso objetivo discuti-las aqui, ja que envolveria uma disputa acerca da obra de Marx que nao cabe 
no escopo pretendido a este trabalho. Deste modo, a expressao ontologia lukacsiana designara, neste projeto, 
especificamente 0 fato de que estaremos nos referindo a pesquisa de Lukacs enquanto tal, deixando para urn 
outro momenta 0 confronto entre ela e os escritos de Marx. 

TranslForm/At;ao, Sao Paulo, 1 5 :  39-51 ,  1992 39 



substancialidade, radicalmente distinta do ser apenas natural 4 E ,  pOI outro lado, que 
o trabalho fomece a protofOIma, 0 modele generico , da praxis humano-social . 

Detenhamo-nos sobre cada urn desses aspectos. 

Genese do trabalho e genese do ser social 

Segundo Lukacs, 0 ser e fundamentalmente hist6rico . A esfera inorganica se 
constituiu em base para 0 desenvolvimento posterior da vida, e esta se desdobrou 
como patamar ineliminavel do ser social . Entre as tres esferas do ser - a inorganica, 
a bio16gica e a social - M, segundo Lukacs , uma continuidade que se estende do 
desenvolvimento das primeiras formas materiais , simples e pouco articuladas , as mais 
ricas e capazes de desenvolver uma dinamica reprodutiva muito complexa. 

Argumenta 0 fil6sofo hungaro, todavia, que est a linha de continuidade nElD deve 
velar 0 fato de que entre as distintas esferas onto16gicas se interp6em tra<;:os de 
descontinuidade bastante acentuados . Tais descontinuidades sao fundamentais no 
surgimento e posterior desenvolvimento da legalidade especifica a cada uma das esferas . 

Em outras palavras , 0 salto qualitativo representado pela passagem do inorga
nico a vida tern urn duplo efeito .  Por urn lado , assinala a genese de uma nova esfera 
de ser, qualitativamente distinta da anterior. Por outro lado, instaura na natureza uma 
processualidade cuja continuidade e dada por urn processo reprodutivo que apenas 
pode se efetivar tendo por base a natureza inorganica. Neste sentido , se ha uma 
irredutibilidade onto16gica das leis da vida as da esfera inorganica, nao menos 
verdadeiro e que a esfera pode surgir e se reproduzir tendo por base 0 mundo 
inorganico . 

Mutatis mutandis, algo analogo po de ser apontado em rela<;:ao ao ser social . It 
indispensavel uma base bio16gico-natural para permitir 0 aparecimento da categoria 
trabalho . Todavia, a legalidade social e ontologicamente distinta da natureza s 

4. "0 devir do homem e, como processo global, a mesma coisa do constituir-se do ser social enquanto especie 
particular de ser . "  Lukacs, op. cit . ,  v .  2, p .  570. 

5. Neste sentido, Lukacs faz duras criticas a Engels que, no Capitulo XlII da Parte I do Anti-Diihring, afirma que 
tanto a transfarma<;:ao de uma montanha em vale, como de uma semente em planta, ou de uma monarquia numa 
repUblica, exibem a mesma processuaJidade dialetica da nega<;:ao. Para 0 filosofo hungaro, este procedimento de 
Engels nada mais faz que colocar sob uma mesma categoria abstratamente generica - a negac;:ao -
processuaJidades ontologicamente distintas, velando as estruturas de ser nelas operantes. Brevemente, argumenta 
Lukacs que a nega<;:ao e uma categoria apenas presente no ser social, pois so nesta esfera temos processuaJidades 
que destr6em, no sentido ontol6gico do termo, algo preexistente, criando algo ontologicamente novo. Oeste modo, 
enquanto 0 desenvolvimento da semente para a planta se mantem no interior de uma mesma legaJidade ontol6gica, 
algo radicalmente oposto ocone com a destrui<;:ao de uma arvare para a fabrica<;:ao de papel. Em primeiro lugar, 
este apenas pode vir a ser atraves de urn ate teleologicamente posto, portanto, urn ate humano-social ; e ,  em 
segundo lugar, a legalidade operante na historia concreta deste papel , fabricado em dad as situa<;:6es 
historico-sociais, nada tern de natural. Isto se evidencia, par exemplo, se 0 papel for uma mercadoria. Cf. Lukacs, 
op. cit . ,  v . l ,  p . 1 96 ss. 
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Assinala Lukacs que a compreensao adequada da complexa problematica do 
saIto ontol6gico que marca a passagem da esfera inorg€mica a vida, e desta ao ser 
social ,  requer a considerac;ao da atuac;ao do momenta predominante (uebergreifendes 

Moment) nesse tipo de processualidade. Lembra ele que 0 momenta predominante e 
uma inovac;ao de Marx em relac;ao a dialetica hegeliana. 6 Enquanto em Hegel as 
determinac;6es reflexivas se moviam, eram impulsionadas , pela pura contraditorieda
de, para Lukacs - ap6s Marx -, a mera contraditoriedade nao poderia senao conduzir 
a urn equilibrio estatico entre os p610s contradit6rios . 7  "/ .  . .1 se queremos dar uma 
expressao conceitual a dinamica viva do ser, ao seu desenvolvimento, devemos 
elucidar qual seria, na interac;ao da qual se trata, 0 momenta predominante. E esta, 
com efeito, - nao simplesmente a sua ac;ao , mas tambem as resistencias contra a qual 
se choca, que ele pr6prio desencadeia etc . - que da uma direc;ao , uma linha de 
desenvolvimento, a interac;ao que, nao obstante todo seu movimento parcial , seria de 
outro modo estatica. "8 

No saIto da esfera inorganica para a esfera biol6gica, 0 momenta predominante 
e exercido pelas novas categorias pertencentes a esfera da vida. A categoria da 
reproduc;ao, por exemplo, ja esta presente nas primeiras formas de vida, pois , caso 
contrario, estas formas sequer poderiam ser bio16gicas.  Analogamente, no salta da 
vida meramente biol6gica a vida social , a direc;ao do movimento e dada pelas 
categorias do novo ser. E este vir-a-ser e, ao mesmo tempo , resultado do processo 
evolutivo e conteudo concreto do salto qualitativo . 

Alerta Lukacs que, certamente, este quadro generico nao resolve todos os 
problemas relativos as formas concretas , as mediac;6es reais, aos momentos de ruptura 
etc . ,  desta complexa processualidade que consubstancia a passagem da natureza ao 
ser social . Estes apenas podem ser determinados pela pesquisa cientifica, e nao por 
urn estudo de carater ontol6gico , geral . Todavia, ja este nivel de generalidade 
ontol6gica permite a " verificac;ao/ . .  .I [deste 1 fato : a reproduc;ao biol6gica da vida forma 
a base de todas as manifestac;6es vitais do ser social , a primeira sem a segunda e 
possivel , 0 contrario, nao " .9 A humanidade , para continuar a existir e a se reproduzir 

6. Sobre 0 momenta predominante em Marx, ct. Introduction gr'meraie a 1a critique de J 'economie politique, C.  de la 
Pleiade, aos cuidados de M.  Rubel, Paris : Gallimard, 1 965, v .  Economie I ,  p .  247. 

7 .  Lukacs, G.  Os principios onto16gicos fundamentais de Marx, Sao Paulo : Ci€mcias Humanas, 1979, p .  70 ss. 
8 .  Lukacs, G.  Per una onto1ogia delJ'essere sociaie, v. 2 ,  Roma : Riuniti , 1 981 . p .229. 
9. Idem, p .  234. Estas palavras de Lukacs sao uma indicaCao precisa do quae frontalmente ele se op6e ao 

GesellschaItszentrismus, ao "sociocentrisrno" ,  da Escola de Frankfurt, como a deducibilidade da legalidade social 
a partir da natureza, como faz 0 marxismo vulgar. Entre a dissoluCao de todo 0 ser no mundo dos homens e a 
reduCao do ser social a natureza, 0 fil6sofo hungaro buscou urn tertium daWr: 0 ser social e ontologicarnente 
distinto e ontologicamente conexo a natureza. 0 elo desta articulaCao - processual, hist6rica - e o  trabalho. Nesse 
sentido, tern razao Nicolas Tertuliam quando argumenta ter a ontologia de Lukacs urn carater de philosophia 
universalis, urn carater de ontologia geral - ainda que seu objetivo privilegiado seja 0 mundo dos homens. Sobre 
estas colocac6es de Tertuliarn, cf. "Teologia e causalita in Luckacs" ,  in Critica marxista, Rorna : Riuniti, n .5 ,  1 989 
- ainda que nao concordemos com suas considerac6es acerca da categoria da ess€mcia em Lukacs, nos tiltimos 
paragrafos do artigo. 
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enquanto tal, deve ser capaz de levar a cabo com sucesso as exigencias postas pela 
sua pr6pria reprodu<;ao bio16gica .  

Todavia, esta ineliminavel liga<;ao entre a natureza e a categoria do trabalho, 
entre a reprodu<;ao bio16gica e a reprodu<;ao social, apenas esclarece urn aspecto do 
problema aqui envolvido . A ineliminavel conexao do ser social com sua base bio16gica 
nos permite entrever a prioridade onto16gica da reprodu<;ao material da vida na 
processualidade social . Mas nao permite 0 desvelamento das categorias especificas 
do mundo dos homens . 

o que distingue 0 ser social da natureza nao e 0 fato de ter como exigencia 
primeira a reprodu<;ao da sua pr6pria forma de vida . Muito pelo contrario , is to e 0 que 
aproxima a reprodu<;ao social da reprodu<;ao natural , num plano de elevada abstra
<;ao . lO 0 que as distingue radicalmente e a formall  do desdobramento concreto do 
processo reprodutivo nas duas esferas . A determina<;ao do ser-precisamente-assim 
da reprodu<;ao biol6gica e dada por seu momenta predominante, isto e, pelas 
categorias biol6gicas ; a mesma determinayao, no mundo dos homens , e dada pela 
categoria do trabalho . 

o que possibilita a categoria do trabalho ser fundamento da especificidade 
ontol6gica da reprodu<;ao social? 

E a sua peculiar constitui<;ao interna . Como 0 exame desta sua constitui<;ao sera 
feita no pr6ximo item, aqui apenas indicaremos 0 seu tra<;o mais importante e a sua 
conseqtiencia mais geral para a reprodu<;ao social , sempre segundo Lukacs : 0 trabalho 

detona uma processualidade que, por si propria, remete sempre a universalidade. Este 
remeter a universalidade engloba dois momentos contradit6ria e intrinsecamente 
articulados .  Por urn lado , remete a universalidade os produtos do pr6prio trabalho ; par 
outro , faz 0 mesmo com 0 sujeito que realiza 0 trabalho. Assim, tanto 0 produto do 
trabalho - no limite, a pr6pria forma<;ao social -, como os individuos que 0 efetivam, 
adquirem urn conteudo concreto, material , cada vez mais universalizado , generieo . 

Disso decorre , fundamentalmente, que 0 conteudo concreto, ou seja, a substan
cia social , tanto dos individuos como das forma<;oes sociais no seu todo , sao cada vez 

mais sociais na sua essen cia .  Com isto nao queremos sugerir que a essencia humana 
possa nao ser social para Lukacs . Faze-Io ,  significaria se contrapor ao cerne da sua 
ontologia. Desejamos apenas apontar 0 fato de que a essencia humana corresponde 
a uma processualidade, ao decurso hist6rico concreto que conduz a eleva<;ao da 
humanidade a niveis superiores de sociabilidade . Nesse sentido , em nivel da maxima 
generalidade e sem desconsiderar os momentos de contraditoriedade, 0 desdobra
mento categorial do ser social corresponde ao processo historico que Lukacs denomi
nou Menschwerden des Mensch en , 0 devenir homem dos homens . 1 2  

1 0 .  Per una ontologia . . . . v .  2 .  
1 1 .  Valeria a pena lembrar que, na tradicao marxiana, a forma nada mais e que a maneira de expressao de urn conteudo. 

Portanto, entre eles se desdobra uma contraditoriedade, uma tensao permanente de determinac6es reflexivas. 
12 .  Cf. Nota 3. Idem, p. 570. Sobre a historicidade da categoria da substancia em Lukacs. Cf. Idem, p. 260- 1 .  
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o devenir homem dos hom ens e uma categoria rica em conteudos e determina
yoes , no contexte da ontologia lukacsiana. 0 que e imprescindivel, neste momento , 
e assinalar, em primeiro lugar, que esta categoria e, em Lukacs, puramente onto16gica , 

ela corresponde ao ser-precisamente-assim do ser social, e nao a urn hipotetico 
deve-ser social . 

Em segundo lugar, salientar que, justamente por ser uma processualidade 

on to16gica , sua evoluyao se consubstancia em transformayoes materiais, concretas , 
do ser humano . 13 Desta maneira, 0 conteudo concreto do ser-homem ao longo do 
tempo se transforma ao se desdobrar em uma substancialidade mediada por categorias 
sociais cada vez mais complexas e articuladas . Os individuos humanos se desenvol
vern em autenticas personalidades , em individualidades cada vez mais sociais, 
crescentemente mediadas por categorias puramente sociais, cada vez mais genericas . 
As formayoes sociais , analogamente, adquirem formas materiais e espirituais generi
cas cada vez mais desenvolvidas . Esta generalidade, portanto, nao e uma mera 
abstrayao , mas uma universaliza9Bo realizada pelo pr6prio real : e a pr6pria hist6ria. 14 

A esta universalidade concreta Lukacs denominou generidade (Gattungsmaessigkeit) . 

Neste sentido , a categoria do trabalho e ,  em Lukacs, tanto a forma originaria 
(Vorbild) da praxis humano-social como 0 fundamento ( Urform) onto16gico do mundo 
dos homens . Ou seja, por ser a forma originaria do ser social , seu fundamento 
onto16gico ultimo, os trayos onto16gicos mais gerais do trabalho, acima de tudo a 
peculiar dialetica entre teleologia e causalidade estao presentes , ainda que por vezes 
sob formas bastantes modificadas, em todos os atos humanos . Portanto, 0 fato de 
Lukacs utilizar os termos Urform e Vorbild como quase sinonimos ,  ao se caracterizar 
o papel onto16gico do trabalho na processualidade social , esta longe de expressar uma 
imprecisao terrnino16gica do fi16sofo hungaro . Antes , exprime com rigor a proxirnidade 
onto16gica entre 0 fato de 0 trabalho ser a forma originaria ( Urform) e, justamente por 
isso , conter trayos onto16gicos mais gerais dos atos humanos (Vorbild) . 15 

Portanto , a genese do trabalho e 0 processo fundante da complexa explicitayao 
da essencia humana, do devenir humane dos homens . It 0 inicio da autoconstituiyao 
da humanidade enquanto genero , e o  momenta fundante da generidade em-si. Nesse 
exato sentido , a genese da categoria do trabalho e a genese do ser social . 

Todavia, isto e apenas urn aspecto da questao . De fato, com este rustico esboyo 
da generidade, chegamos ate onde seria possivel chegar, nesta constelayao problematica, 
sem adentrarmos a an8.1ise da estrutura onto16gica do trabalho enquanto tal. Passaremos, 
por isso, ao estudo do em-si da categoria do trabalho e, com os resultados desta 
investigayao, poderemos nos debruyar sobre 0 outro aspecto desta problematica . 

13 .  Idem, p. 574. 
14. Idem, p .  183 
15 .  Sobre a discussao do uso de Vorbild e Unorm por Lukacs, ainda que nao possamos concordar com todas as 

colocac6es do artigo, cf. Franco, Vittoria. " Il lavoro come 'forma originaria' ne]]'ontologia de Lukacs" in Critica 

marxista, Roma : Riuniti, 1 977. n .3 .  
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Trabalho e praxis social 

1. Idea�ao e objetiva�ao 

Retomemos a questao : 0 que possibilita ao trabalho ser a categoria fundante do 
ser social? Indicamos , anteriormente, ser sua constituiyao interna especifica, sua 
essencia . Devemos agora desvelar qual e a essencia do trabalho para Lukacs .. 

o nodulo essencial do trabalho e, segundo Lukacs, uma peculiar e exclusiva 
articulayao entre teleologia e causalidade. 

Todo ate de traba1ho, segundo 0 filosofo hungaro , tern no momenta ideal, na 
previa-ideayao , seu ponto de partida. 16 it impensavel qualquer ato humano que nao 
se apresente desta forma. 

Indlibitavelmente, este momenta ideal, na sua imediaticidade, e sing-ular e 
abstrato. A simples hipotese do desaparecimento fisico do individuo cuja consciencia 
e portadora desta ideayao nos auxilia a compreender este fato . ;Enquanto singularidade 
e abstratividade absolutas , todavia, este momenta ideal nao deixa de exercer uma 
ayao concreta , material , no comportamento tambem concreto e materialment'e veri
ficavel do seu portador .  Neste sentido , a ayao deste momenta de previa-ideayao e 
mais " real " , no desdobramento da vida do individuo, que uma montanha de rninerio 
de ferro . Ele determina 0 comportamento social do individuo com uma intensidade 
muito maior do que qualquer objeto natural 0 faz .  

Todavia, para dar ex:istencia objetiva ao  previamente-idealizado , 0 individuo 
deve , por forya das coisas , transformar em algum grau 0 mundo que 0 cercaY Esta 
transformayao pode ser de ordem primaria, ou seja, voltada diretamente a transfor
mayao da natureza ; ou de ordem secundaria, isto e, que visa a transformar, a influir 
sobre os momentos de previa-ideayao de outros individuos ,  levando-os a adotarem 
determinados comportamentos que se julgam desejaveis . 18 Devemos salientar que 0 

momenta de previa-ideayao apenas existe enquanto previa-idear;ao de uma ayao 
voltada a transformayao do mundo em que se vive. Ele tern sempre urn carater de 

resposta as necessidades concretamente postas pela vida. 
Este momento de transformayao do real com base em uma ideayao , em si 

singular e abstrata, e denominado por Lukacs objetivar;ao. 19  0 nodulo fundamental da 
objetivayao , sempre segundo Lukacs ,  e o  fato de que, nela , 0 previamente-idealizado 
ganha uma existencia objetiva , concreta, propria - que , em escala variavel caso a 
caso, independe dos desejos e das previas-ideayoes do seu criador . 0 ideal ganha 

16. Idem, p. 264. 
17. "I .. . !  todo movimento no curso (ou antes) do trabalho sao dirigidos em primeiro lugar a objetivaCao. "  Idem, 

p . 564 . 
18.  Idem, p . 1 55 .  
19 .  "I .  . . !  enquanto Marx descreveu (0 trabalho) com uma termino]ogia unitaria, ainda que variada, eu analiticamente 

o cindi em objetivaCao e alienaCao. I . .  . !  No ato real, em verdade, os dois sao insepimlveis. "  Idem, p. 564. 
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existi'mcia material , 0 ,  abstrato traspassa em concreto , 0 momenta ideal em 
objetividade . 

A objetiva9ao inevitavelmente possui urn momenta de alien a <;8.0. Seja 0 produto 
eriado urn machado ou uma ideia, uma vez objetivados, inseridos na malha de 
determina90es da situa9ao social concreta, ganham uma dinfunica pr6pria . A hist6ria 
do produto objetivado , em definitiv� , deixa de ser identica a hist6ria do seu criador. 
Neste sentido, a objetiva9ao, enquanto momenta ontol6gico ineliminavel de to do ato' 
de trabalho , cria novos seres e novas rela90es entre os homens, seres e rela90es , estes 
sob're cuja hist6ria os seus criadores possuem apenas controle parcial . A esta distin9ao 
ontol6gica entre 0 criador e 0 seu produto , Lukacs denornina aliena <;8.0. 

Devemos salientar , que , para Lukacs , 0 momenta da aliena9ao e essencialmente 

positivo: e a afirma<;ao pratica da generidade . Ser humano, tanto no plano da 
sociabilidade como urn todo, como no plano da individualidade , e desenvolver uma 
capacidade cada vez maior de se alienar , isto e, de objetivar previas-idea90es . 

A positividade intrinseca a aliena9ao e um tra90 distintivo da ontologia lukacsiana 
diante de uma enorme gama de pensadores . Desde Haron Arre , representante da 
psicologia social inglesa, ate "hegelo-marxistas" como Carol Gould, passando por 
Lucien Goldmann, Marcuse e a enorme maioria dos bi6grafos e vulgarizadores de 
Marx, - todos em que pese a enorme diferen9a entre eles tomam a aliena9ao enquanto 
nega9ao do humano . Neste sentido, novamente apesar das significativas distin90es 
de qualidade e opiniao entre estes pensadores , todos eles se aproximam, de uma forma 
ou de outra, da formula9ao classica da aliena9ao enquanto intrinsecamente negativa, 
aquela de Hegel na Fen om en ologia do Espirito. Assim, para ganhar em concisao sem 
perder em densidade, em vez de uma polemica com cada urn desses pensadores ou 
correntes , optamos por salientar a distin9ao existente entre Hegel e Lukacs , neste 
particular 

2. Hegel, objetivayao e alienayao 

Segundo Hegel, 20 0  espirito imediato ou natural, correspondente a unidade entre 
individuo e sociedade caracteristica do mundo antigo , se dissolveu no mundo das 
pessoas privadas , do mercado . Nesse mundo , a subst€mcia espiritual primeira se 
transmutou em rela9ao formal de individuos singulares , que tao-somente se reconhe
cern como pura certeza (abstrata) de si . No entanto , este mesmo movimento , em 
seguida, impulsiona 0. espirito a uma nova etapa, a redescoberta de si pr6prio, a sua 

20. Os conceitos de objetivacao e alienacao passam par modificac6es, apresentam dilerentes nuancas ao longo de 
sUas obras. 0 periodo juvenil, neste particular ,  apresenta dilerencas significativas se comparado com as obras 
posteriores a Ci{mcia da l6gica (cl. Lukacs, G. Eljoven Hegel, Mexico: Grijalbo, 1 963, em especial 0 Ultimo capitulo). 
Como, no entanto, a lormulacao hegeliana que mais tem infiuenciado e aquela da Fenomenologia do Espirito, 

optamos par locar nossa atencao sobre a VI parte, "0 Espirito" , desta obra, onde encontramos uma lormulacao 
hegelianamente classica dos conceitos que agara nos interessam. 
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nova unidade : a autoconsciencia do espirito . Seguir os nodulos centrais deste 
percurso , delineado na Fen om en ologia do Espirito, nos perrnitira ter acesso ao cerne 
do conceito hegeliano de alienac;ao . 

o primeiro momenta na trajetoria do espirito e a unicidade entre 0 individuo, a 
polis , os costumes , a tradic;ao etc .  0 mundo e a consciencia eram univocos . 0 primeiro 
era vivido de forma espontanea, sem que fosse considerado distinto dos individuos .  
Todavia, esta situac;ao se traspassa 2 1  em outra , onde "os  costumes , a vida familiar e 
social, 0 poder da cidade, passou a ser agora para 0 em-si insular e exclusivo algo 
distinto dele mesmo , urn outro que, sem embargo, nao se pode dizer que seja 
absolutamente outro" .  2 2  Hegel : "/ .  . . 1  0 mundo tern entao a deterrninac;ao de ser uma 
exterioridade , 0 negativo da autoconsciencia" ;  "uma obra 1 . .  .1 na qual esta nao se 
reconhece a si mesma . . .  " 23 

Este mundo alienado , surgido da desagregac;ao do mundo antigo e que Hegel 
situ a no periodo que vai da Idade Media ate 0 seculo XVIII, e definido como 0 periodo 
da cultura (ou da civilizar;ao-Bildung) . "Este mundo ja nao e, como 0 primeiro mundo 
do espirito , urn to do harmonioso que repousa em si mesmo, mas urn mundo dividido 
e rompido, 0 mundo do espirito que se fez estranho a si mesmo (entfremdete) . "24 

Nele , a unidade essencial, a do espirito, so pode ser postulada num plano que 
transcenda a bipartic;ao do mundo imediato : e a fe. Isto significa que a consciencia 
do espirito sobre si mesmo e agora dupla : M um mundo efetivo , objetivo, no qual a 
unidade do em-si com a essencia e apenas postulada, mas nunca efetivada. E urn 
mundo para alem daqui , onde est a unidade e sempre realizada. Hegel expressa esta 
nova situac;ao afirmando que : "A presenc;a tern sua oposic;ao imediatamente em seu 
para alem, que e seu pensamento e seu ser-pensado ; inversamente, este tern sua 
oposic;ao no mais proximo, que e sua efetividade que se fez estranha. "25 

Caracteristico da Bildung e 0 fato de 0 individuo renunciar ao seu direito natural 
em favor de urn estado civil e, ao faze-Io ,  conectar-se ao universal. 0 individuo , 
"atraves da mediac;ao que e 0 estranhamento , se colocou em consonancia com 0 

universal" . 26 

Vejamos como is to se da : lembremos do momenta da fundac;ao da vontade geral 
de Rousseau . 27 Nele , a alienac;ao dos direitos individuais surge como requisito para a 
formac;ao do corpo politico . Segundo Hegel, isto nao passa de uma metatora pela qual 

21 .  0 que leva a este movimento e, em ultima aniilise, a dialetica entre 0 ser e 0 nada, onde 0 nao-ser, a negacao 
ontol6gica, e logicamente atenuada ate se converter no nao-ser do ser-outro. Sobre a critica de Lukacs a este 
procedimento hegeliano, cf. Per una ontologia, v . l ,  p. 1 95-9. 

22. Hyppolite, J .  Genesis y estructura de la [enomenologia del espiritu de Hegel. Barcelona: Ed. 62, 1974, p .  344. 
23. Hegel, G.w.F. La pMnomenologie de J'esprit. Traducao de J .  Hyppolite, Local: Aubier, 194 1 ,  v .  2, p .  50. 
24. Hyppolite, op. cit . ,  p .  343. 
25. Idem, p.  5 1 .  
26. Idem, p.  55. 
27. Rousseau, J. -J. Do contra to social ou principios do direito politico. Sao Paulo: Abril, 1 978, p .  3 1 -3 ,  (Os Pensadores) . 

46 

Sobre a alienacao do individuo a vontade geral, cf. 0 excelente ensaio de Salinas Fortes, L.R. Rousseau: da teoria 
a pratica. Sao Paulo : Atica, 1 976. 
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o espirito explica a si pr6prio, 0 movimento indispensavel (pois correspondente a sua 
ess€mcia) de autonega9ao do individuo insular que, por meio da vontade geral , se 
eleva ao universal. Neste mundo estranho da Bildung, a essencia do espirito - sua 
universalidade - aparece como resultante de urn movimento do individuo insular, que 
assume a aparencia de essencia universal . Essencialidade e esfera fenomenica estao, 
aqui, invertidos, segundo a 6tica hegeliana : 0 todo toma-se posterior as partes, a 
universalidade e fundada pela singularidade . Todavia, este momento estranhado e 
fundamental, pois por meio dele 0 individuo insular se eleva a essencialidade do 
universal � constitui - de forma alienada - 0 corpo politico . Esta passagem singular 
ao universal e decisiva ; todavia , tern seu pre90 : individuo e universalidade se opoem 
como estranhos . 0 individuo ja nao encontra a si mesmo. 0 espirito est a desgarrado , 
sua forma de universaliza9ao e a ele estranha. 

A tensao de corrente deste estranhamento , onde 0 espirito universal se reconhece 
enquanto produto da aliena9ao do individuo ao universal - ou seja, onde este espirito 
universal postula a si pr6prio enquanto produto da vontade individual que se 
auto-aliena na vontade geral -, "produzira 0 estranhamento do estranhamento e, deste 
modo, a totalidade voltara. a to mar a si pr6pria em seu pr6prio conceito" . 28 

Este movimento de supera9ao do mundo estranhado se inicia pela Ilustra9ao , 
pelo combate as trevas, tendo por motor a insuportavel contradi98.0 entre 0 Estado 
absolutista - "que sou eu" - e 0 desejo de riqueza por parte dos individuos . 29 

Enquanto a fe e a fuga do mundo da cultura (Bildung) , a razao (Einsicht) e 0 seu 
resultado . 0 movimento de fuga e 0 movimento de conquista do real se entrechocam, 
Ilurninismo e fe se contrapoem, a escuridao come9a a ser superada. Todavia, apenas 
com a Revolu9ao Francesa, quando 0 espirito se efetivara a si pr6prio pelo reconhe
cimento de seu em-si, quando 0 espirito se tomar absoluto, estara superado 0 campo 
da aliena9ao . 

Este breve esbo90 sera suficiente, esperamos ,  para permitir urn confronto 
esclarecedor entre Lukacs e Hegel . 

Hegel insiste em que a aliena9ao , inexistente num primeiro momenta (aquele 
do espirito natural), nada mais e que a nega9ao da essencia do espirito. Neste contexto, 
aliena9ao (Entaeusserung) e estranhamento (Entfremdung) surgem como quase sino
nimos , 0 que e perfeitamente compreensivel da perspectiva hegeliana . 

Se a objetiva9ao nada mais e que a perda do espirito de si pr6prio , ja que toda 
objetiva9ao e necessariamente alienante no sentido do estranhamento , entao nao ha 
como objetiva9ao , aliena9ao e estranhamento deixarem de ser apenas aspectos 
16gicos distintos de uma mesma processualidade, de urn mesmo momenta do ser, 
qual seja, 0 movimento de desgarramento do espirito de si pr6prio . Neste circulo de 

28. Hegel, G.w.F. La phenomfmoiogie . . . . op. cit . ,  p. 58. 
29. Sendo extrema mente breve : esta passagem se da atraves do fato linguistico que todo nome designa a 

universalidade: atraves da linguagem, 0 eu do monarca que corporifica 0 Estado ganhou expressao universal. 
Chegamos ao Estado absolutista, ao "Estado sou eu" .  
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ferro de negatividades , toda alienar;8.0 implica 0 estranhamento da essen cia , e a sua 
positividade se limita a construr;ao da Bildung enquanto negar;ao da essencia . 

Em Lukacs , pelo contrario , objetivar;ao/alienar;ao sao momentos essencialmente 
positiv�s ,  sao acima de tudo a afirmar;ao pratica, efetiva, do ser humane enquanto ser 
generico .30 Em Hegel, a objetivar;ao/alienar;ao/estranhamento nao passa de uma etapa 
da evolur;ao do espirito, etapa em que 0 espirito nega sua propria essencia, em que 
o espirito nao reconhece a si proprio ; para Lukacs a objetivar;ao/alienar;ao e precisa
mente 0 momenta em que 0 ser humane objetiva uma previa-idear;ao e ,  nesse exato 
sentido , e o  momenta de afirmar;ao do ser humane enquanto ser generico - daqui a 
universalidade destas categorias . 

A objetivayao/alienayao em Lukacs , portanto , e urn momenta ineliminavel, urn 
componente ontologico imprescindivel, da praxis humano-social, do devenir humano 
�os homens . Apenas se alienando podem os homens, enquanto individuos e enquanto 
humanidade, se constituirem como tais . Em definitiv�, para Lukacs , nao h8. ser social 
sem objetivar;ao/alienar;a0 31 

Ainda mais : a positivi dade de Lukacs reconhece na alienar;ao nada mais que 
uma outra maneira de afirmar 0 ser social enquanto resultado das atividades humanas , 
enquanto historico e puramente social . Nesse sentido, a afirmar;ao da positividade da 
alienar;8.0 e urn aspecto fundamental da ruptura ontologica com Hegel . Tomar como 
essencia da historia 0 espirito absoluto conduziu a concepr;ao teleologica do ser e a 
alienar;ao enquanto essencialmente negativa. Nao menos importante, tambem, e 0 

fato de a superar;ao da alienar;ao postulada por Hegel ter urn nitido carater teleologico, 
estando associada a urn conjunto de pressupostos que Lukacs denorninou de " Falsa 
Ontologia" . 32 Em Lukacs , muito pelo contrario, nenhuma teleologia enquanto catego
ria universal pode ser encontrada, apenas na praxis a teleologia e urn momenta 
fundamental . 33 

Em definitivo : no contexte da 6ntologia lukacsiana, reconhecer , na praxis 
humano-social, 0 fundamento ontologico do devenir humane dos homens implica 

30. Nossa interpretacao difere rrontalmente da de Andre Tosel. Tosel argumenta que a alienacao, em Lukacs, "designa 
o eleito de retorno exercido sobre os individuos per esta objetivacao /. . . 1  designa 0 surgimento, a lormacao de 
novas necessidades , finalidades pela retroacao da praxis objetivante enquanto tal , e isto de maneira contraditoria 
e sempre ideologicamente determinadas. Lukacs retoma aqui urn determinado Hegel, aquele do espirito objetivo 
em sua positividade" .  Consideramos que, mais que um "eleito de retorno" sobre 0 sujeito agente, a alienacao e 
urn traco ontol6gico ineliminavel da objetividade do mundo dos homens. Em sendo assim, Lukacs se distingue 
radicalmente de Hegel. Cr. Tosel, A.  "Le courage de l ' intempestil: 1 " ,  Ontologie de l 'etre social, de G. Lukacs, 
in La Pensee, 248, 1985. 

31 .  Esta concePCao de Lukacs e diametralmente oposta a coiocac6es como as de Carol Gould ou Joachim Israel, que 
restringem, cada um a sua rnaneira, 0 len6meno da alienacao a sociedade capitalista. cr. Gould, C. Onto1ogia 
social de Marx, Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1983 ; e Israel, J. Teona de 1a ulienacion , Barcelona : 
Peninsula, 1977. 

32. Lukacs,G. Per una onto1ogia . . . , op. cit . ,  v . 1 ,  p . 165·214.  
33. Cr. , por exemplo, a analise de Lukacs sobre 0 tempo de trabalho soclalmente necessario enquanto categoria do 

mundo econ6mico. Idem, p .  216/CIII ss .  
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tanto a concepgao hist6rica e nao teJeoJ6gica do ser como na positividade do momenta 
da alienaQao . 

3. Objetividade e idea�ao 

Isto posto , faremos algumas breves observaQaes acerca da relaQao entre 0 ente 
Qbjetivado e a subjetividade, naquele percurso que Lukacs denomina "aQao de 
retorno" do objeto sobre a subjetividade . A rigor ,  com isto estamos saindo do tern a 
proposto a este artigo ; todavia, julgamos imprescindivel estas breves indicaQaes para 
melhor deli near 0 conjunto de questaes nele envolvido . 

A previa-ideaQao e o  momenta predominante no movimento da objetivaQao . De 
fato, e ela que determina 0 porque e 0 como da efetivaQao deste ou daquele ato . Tal 
e 0 fundamento ontol6gico ultimo para que a consciencia nao se resuma a urn mero 
epifenomeno na processualidade social . Ela, ao contrario, e urn momenta fundamental 
na determinaQao da forma e do conteudo da praxis humana e, nesse sentido , e uma 
mediaQao essencial na conformaQao ontol6gica da substancia social . 

Subjetividade e materialidade sao, portanto , dois moment os distintos , porem 
ontologicamente articulados ,  do mesmo ser. A materialidade humana nao po de vir a 
ser sem 0 momenta teleol6gico, todavia este apenas se pae enquanto resposta as 
situaQaes concretas que a vida coloca aos individuos e as formaQaes sociais como urn 
todo . Se a materialidade do mundo dos hom ens e a subjetividade objetivada, nao 
menos verdadeiro e que a consciencia humana apenas existe enquanto 6rgao e 
medium da continuidade do peculiar processo de acumulaQao que e a reproduQao 
social . Neste sentido, repetimos, a consciencia, para Lukacs, esta longe de ser urn 
mero epifenomeno da existencia social ; pelo contrario, tern ela urn peso ontol6gico 
fundamental na determinaQao do mundo dos homens . 34 

Contudo, ao se tratar da "aQao de retorno" do real objetivado sobre a conscien
cia, 0 momenta predominante se desloca da subjetividade para a realidade em-si. 

Neste movimento de retorno , a nova esfera de relaQoes posta pela objetivaQao , 
a materialidade - em oposiQao a subjetividade, ao momenta ideal - passa a exercer 
o momenta predominante . E ela que coloca as demandas as quais os individuos - e 
as sociedades como urn todo - devem responder com aQaes concretas se nao desejam 
desaparecer . E ela, tamb8m, que circunscreve os limites objetivos de possibilidade as 
alternativas abertas a aQao humana em cad a momenta hist6ricO . 35 

34. Sao muito elucidativas das posiC6es de Lukacs a este respeito nao apenas sua discussao sobre a problematica da 
ideologia. mas tambem 0 tratamento que confere a problematica dos valores em Per una ontoiogia . . .  Todavia. nao 
se trata. agora. de explorar este aspecto do problema. 

35. Nas palavras de Lukacs : "A unidade objetiva incindivel entre objetivacao e alienacao permanece. ainda que na 
sua estrutura interna se verifiquem importantes alterac6es. Aquela de maior importancia e uma certa 
preponderancia objetiva que assume a alienacao. uma vez objetivada a posicao teleol6gica . "  Idem. v .  2. p. 600. 
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Esta ar;ao de retorno sobre a subjetividade, na enorme maioria dos casos , se 
constitui em momenta fundamental do impulso a formas superiores de generidade. 
Ao confrontar objeto criadolindividuo criador como dois entes cujas hist6rias nao sao 
mais identicas , a alienar;ao perrnite 0 confronto entre a subjetividade, que operou a 
previa-idear;ao, e o  ser-precisamente-assim existente. Este confronto, dinarnico e cujo 
horizonte e a praxis social como urn todo , e 0 fundamento ontol6gico do desenvolvi
mento da subjetividade humana.36 

Todavia, em dadas circunstancias hist6ricas - e sem universalidade e a 
necessidade presentes na alienar;a% bjetivar;ao - emerge a categoria do estranha
mento . Em sintese,  esta categoria e composta pelos momentos reais nos quais 0 

objetivado, na sua ar;ao de retorno sobre a subjetividade, exerce urn papel negativo , 
no sentido de conter, impedir momentaneamente, 0 desenvolvimento do genero 
humano. Nao pretendemos agora discutir sequer rninimamente esta categoria lukacsiana ; 
mas apenas chamar a atenr;ao para duas relar;oes : 

1 .  0 estranhamento , para Lukacs , se consubstancia no momenta de negativida
de em relar;ao a positividade intrinseca a alienar;a% bjetivar;ao . Ser estranhado 
significa nao-ser-humano, nao-humanidade esta posta pela pr6pria praxis humano
social ; 

2 .  a categoria luk8.csiana do estranhamento apenas pode ser concebida numa 
constelar;ao te6rica na qual 0 movimento de objetivar;ao/alienar;ao seja reconhecido 
na sua positivi dade e, na qual , 0 objetivado exerr;a 0 momenta predominante na 
determinar;ao entre 0 real e a subjetividade .  

Conclusao 

Portanto, e concluindo, 0 carater de positividade do bin6mio objetivar;ao/aliena
r;ao joga, no interior da ontologia luk8.csiana, urn papel fundamental . Em primeiro 
lugar esta relacionado diretamente a postular;ao luk8.csiana da radical historicidade e 
sociabilidade do mundo dos homens . Se 0 mundo dos homens e o  complexo resultado 
do agir humano, se a praxis e 0 fundamento do ser social ,  entao a processualidade 
objetivar;ao/alienar;ao corresponde a consubstanciar;ao do devenir humane dos ho
mens : daqui sua positividade. Sem mais, tal trar;o e urn elemento inelirninavel, central, 
na ruptura operada por Lukacs com toda ontologia tradicional (incluida a hegeliana) . 

Em segundo lugar , a positividade do processo de objetivar;ao-alienar;ao esta 
intrinsecamente articulada a genese e ao desenvolvimento, a partir de urn dado 
patamar de desenvolvimento hist6rico, de uma instancia de negatividade ; isto e,  da 
genese de obstaculos hist6rico-sociais a plena explicitar;ao do genero humano. A 

36. No plano da milxima generalidade. 0 movimento cognitivo parte do singular abstrato e, atraves da mediaciio da 
esfera da particularidade. geradora de deterIDinac;6es. alcanc;a a singularidade e a universalidade concretas. 
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categoria do estranhamento , segundo Lukacs, daria conta desta constelayao proble
matica. 

Em suma : trabalho enquanto categoria fundante do ser social ; objetivayao e 
alienayao enquanto momentos de afirmayao pratica do devenir humane dos homens 
e estranhamento enquanto momenta de negatividade consubstanciado pela genese 
de obstaculos sociogenericos para a explicitayao plena da generidade, tais sao 
algumas das conex6es fundamentais entre estas categorias no interior da ontologia 
lukacsiana. 

LESSA, S. Lukacs : labour , objectivation , alienation .  TransIFormIAr;:ao,  Sao Paulo , v. 15, 
p. 39-51 ,  1992 . 

• ABSTRACT: This article aims to clarify the fundamental distinction between the ontological positivity 
of objectivation and alienation according to Gyorgy Luklks and the intrinsic negativity of these concepts 
among an enormous series of writers. To do so, the article focuses, on this particular, between the 
Hungarian philosopher and Hegel, who set the classical prototype of the negative concepts of alienation 
objectiva tion. 
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