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QUESTÃO DA UNIVERSALIDADE E DO HUMANISMO SOB A 
LUZ DA SUPRESSÃO DO CAPITAL EM MARX E LUKÁCS

ARTIGO

Vitor Bartoletti Sartori *

Resumo
Neste artigo, pretende-se tratar da relação 
entre marxismo e humanismo, partindo-se 
de apontamentos de Marx e debatendo-
-se brevemente com Lukács. Com isso, 
pretende-se mostrar que, por mais que a 

-
nismo e de universalismo (aquela ampara-
da na universalidade do capital) possa ser, 

ao humanismo e ao universalismo como 
um todo, considerando-se a obra de Marx, 
mostra-se insustentável. Isso aparece clara-
mente na obra de György Lukács que diz 
que o mercado mundial, pela primeira vez 
na história, coloca os homens em conjun-
to, ao mesmo tempo em que a universa-
lidade deste avilta a personalidade do ho-
mem. Tal unidade é a do gênero humano a 
qual, para Lukács, somente se expressa de 

humano para-si) quando se suprime a 
própria base do aviltamento capitalista da 
personalidade, a saber, o próprio capital.
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Abstract
The objective of  this article is to analyze the 
relation between Marxism and humanism 
taking in account Marx and Lukács. This 
article intends to prove that, even though some 
may criticize certain kinds of  humanism and 
universalism, it is unacceptable to criticize it as 
a whole, from the Marxist point of  view. It is 
clear, for example, when It comes to Lukács who 
stipulates that, within the world market, man, 

an universal form of  sociability, laying ground 
for something like the human genre as a real 
entity. It happens, although, simultaneously 
within the destruction of  human personality and 
individuality. So, the humanity could only be 
expressed on rational and proper way when the 
basis of  personality´s destruction, the capital, is 
suppressed.
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Hoje, quando se fala de marxismo e humanismo, logo nos lembramos de Al-
thusser, que se tornou célebre por traçar uma oposição forte, por meio do famoso 
“corte epistemológico”, entre o “jovem Marx” “ideológico” e o Marx “maduro” e 

de lado quando se trata de um debate sério acerca do marxismo. Na questão do 

-
ger, só li tardiamente a Carta a Jean Beaufret sobre o humanismo, que não deixou 

-

um grande conhecedor de Heidegger, este autor alemão controverso deixou marcas 

podem ser encontradas, por exemplo, em sua concepção de “materialismo aleató-
rio” (Cf.
estar presente no próprio Marx. Assim, quando se trata do humanismo no marxis-

em conta Hegel e Heidegger, por exemplo), mas a questão essencial relaciona-se ao 
modo como é percebida a concepção de “gênero humano” em meio ao solo em que 
se explicita a teoria marxista, a própria sociedade civil-burguesa.

Aqui, pretende-se ver, partindo de Marx e depois se tratando brevemente de 
Lukács, como essa questão pode ser delineada sem que se deixe de ter em conta a 
problemática althusseriana ao mesmo tempo em que se busca refutar as bases da 

da Ontologia do ser social, se esboça uma concepção ontológica do legado de Marx.

***
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os autores tratam da própria sociedade civil-burguesa e de sua consolidação sob a 
égide do capital, mostrando a gênese e a função social das bases do humanismo que 
se apresentam nessa sociedade.  Assim, vale mencionar uma famosa passagem de 

-

Mas o que constituía sua principal característica era que quase todos participavam ativa-
mente das lutas práticas de seu tempo [...]. Daí essa plenitude e força de caráter que fazia 

-
balho capitalista desenvolvida a seguir fonte da unilateralidade que permearia a so-
ciedade civil-burguesa, cuja anatomia, segundo Marx, “deve ser procurada na eco-

(mesmo reconhecendo suas conquistas) durante suas vidas. Com isso, resta haver 
um processo contraditório o qual permite que, com base em elementos até certo 
ponto presentes nele mesmo, possa-se ter em mente, não só pessoas “completas” 
que “participavam ativamente das lutas práticas de seu tempo”, mas, em potencia-
lidade, os germes de uma forma de sociabilidade emancipada. A emancipação, no 

com o teor expresso acima, “a divisão do trabalho só se torna efetivamente divisão 
do trabalho a partir do momento em que se opera uma divisão entre o trabalho ma-

-
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balho”. Deve-se dizer que essa divisão do trabalho tem seu desenvolvimento pleno 
-

po, em potencialidades cujo desenvolvimento, sob a égide do capital, traz também a 
unilateralidade e o aviltamento.

Para se tratar com o devido cuidado da questão do humanismo, e do univer-
salismo relacionado a esse, deve-se ver como é possível que aquela sociedade cuja 
anatomia é marcada pela reprodução fetichista do capital tenha em seu desenvol-
vimento tanto o modelo de “homens completos” como aquele do homem cujas 
potencialidades sejam caladas de modo brutal e aviltante. Pode-se, pois, lembrar de 

-

sobre a velha ordem política; foram a proclamação da ordem política para uma nova so-
ciedade européia. Nelas triunfou a burguesia; mas o triunfo da burguesia foi o triunfo de 
uma nova ordem social, o triunfo da propriedade burguesa sobre a propriedade feudal, da 
nacionalidade sobre o provincialismo, da concorrência sobre o corporativismo, da partilha 
sobre o morgado, do domínio do proprietário de terra sobre a dominação do proprietário 
a partir da terra, do esclarecimento sobre a superstição, da família sobre o nome da família, 
da indústria sobre a preguiça heróica, do direito burguês sobre os privilégios medievais. 

Marx traça a emergência e consolidação da sociedade civil-burguesa em meio 

seja, a política se coloca, enquanto forma universal, de modo mais claro com o triun-

políticas” (Cf
-

vincianismo, com o corporativismo, com a superstição, com a dominação a partir 
da terra, com os privilégios feudais e com aquilo que se mostrara como entrave ao 

-
lucionária que rompe com o localismo e estabelece algo de universal cuja expressão 
é clara no iluminismo, por exemplo. Neste sentido, a emergência dessa “nova so-
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ciedade européia” ultrapassa em muito o mero domínio burguês, ao mesmo tempo 
em que é indissociável deste e, mais importante, dos rumos, sempre contraditórios, 
deste. 

-
mem de forma mais universal, tendencialmente sem entraves “feudais”. Tal univer-

racional”, “não se deixa impressionar por nada e é, em sua essência, crítica e revolu-

se a emergência da “nova ordem” é um avanço, ela não é, nem pode ser, o derradei-

no campo da política e, assim, também no campo da dominação, por mais permeada 
por uma forma de universalidade que essa dominação possa estar. Tratando-se de 
uma sociedade calcada no antagonismo de classes e na divisão do trabalho mencio-
nada acima, a forma pela qual a universalidade se apresenta não pode deixar de ter 
tons de particularismo, do particularismo da própria sociedade civil-burguesa. No 

racional, e tudo que contradissesse a razão eterna deveria ser enterrado sem a menor pie-
dade. [...] na verdade essa razão eterna não era senão a inteligência idealizada do homem de 

iluminista de razão. No entanto sublinha também que seus rumos são aqueles da-

mais progressista na cultura burguesa e a sua consolidação em seu oposto. 
Aquilo colocado pela própria burguesia em sua fase revolucionária, até certo 

ponto, já se volta contra ela mesma; caso se leve os ímpetos progressistas da própria 
burguesia até as últimas consequências, tem-se algo que deve ultrapassar a própria 
sociabilidade burguesa; no entanto, a verdade da universalidade que é calcada no ca-
pital, sempre é bom ressaltar, é a negação da efetiva universalidade; a verdade da ra-

com a sociedade civil-burguesa, há um progresso o qual expressa uma situação em 
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locais”; antes, trata-se de uma situação em que o próprio “afastamento das barreiras 
naturais”, tão enfatizado por Lukács, dá ensejo a uma sociedade permeada por im-

Assim, é preciso que se diga que, com a sociabilidade burguesa emergente, os rumos 
da vida dos homens não mais aparecem necessariamente sob o domínio de forças 
estranhas.

natureza essencial da “anatomia” da sociedade emergente, mas com uma diferença 

da “terra”, dos “costumes locais” da própria natureza, agora, é a propriedade que 

Na mesma sociedade, pois, tem-se um desenvolvimento sem igual de potencia-
lidades, advindas do enorme “afastamento das barreiras naturais”, ao mesmo tem-
po em que esse afastamento mesmo é realizado de forma desumana, contrária a 
qualquer ímpeto que traga um “homem completo”. Com isso, a sociedade que traz 

trabalho, a execução e prévia ideação presentes no processo de trabalho, dando en-
sejo a uma forma de universalidade ilusória, cuja maior expressão é aquela da pró-

oriundos da própria organização social e não de algo inerente a qualquer “condição 
humana”. 

uma dimensão universal a qual não pode ser negligenciada - sob o domínio burguês, 
no entanto, essa dimensão é essencialmente limitada por aquilo que solapa também 

política)  e os próprios imperativos do capital. Marx, neste sentido, diz que a revo-
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qual tem por trás de si a dominação classista, a propriedade privada, o Direito bur-

vê-se, a universalidade que emerge com a ordem burguesa é aquela do capital, o qual 
tem por trás de si uma forma mais universal, certamente. Mas é também uma forma 
de dominação universal em que a “vontade” política só é efetiva na medida em que 
as mazelas da sociedade civil-burguesa estão pressupostas e restam preservadas.

Com o “afastamento das barreiras naturais”, a coação física direta diminui e a 

com ela, mas dela distintas.  Na sociedade civil-burguesa, isso se expressa de modo 
claro quando o Direito burguês e o “mercado” dão as diretrizes do cotidiano na me-

extremamente trivial depois da “construção da sociabilidade burguesa” deixa isso 

As mercadorias não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocar. Devemos, portan-

ele de boa vontade, ele pode usar a violência, em outras palavras, tomá-las. Para que essas 

relacionem entre si como pessoas, cuja vontade reside nessas coisas, de tal modo que um, 
somente de acordo com a vontade do outro, portanto, apenas mediante um ato de vontade 

-
ca, cuja forma é o contrato, desenvolvida legalmente ou não, é uma relação de vontade, em 
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pés” a sociedade civil-burguesa, com o Direito, o mercado, o contrato (e não a força 

-

mercado, colocam-se como componentes do mesmo processo. No entanto, neste 
processo, somente “reconhecem-se reciprocamente como proprietários privados”, 
reforçando a tese engelsiana que relaciona o burguês com a forma universal pela qual 

vigente no cotidiano burguês da troca é vista também como alienada, estranhada, na 
medida mesma em que a humanidade do homem somente é aceita com a mediação 
do metabolismo do capital, fazendo com que o caráter universal da pessoa humana 
sob o domínio burguês seja aquele do “possuidor de mercadorias”, do “guardião”. 

não possuem vida própria, é o caráter vampiresco do capital que faz com que os 
homens, expressando suas vontades (essenciais para a esfera política, segundo Marx) 
nada mais façam que expressar, com o aviltamento de suas personalidades, uma rela-

Aqui, pois, viu-se rapidamente o traçado que vai dos primórdios da modernida-
de
chega a uma ordem cujo metabolismo não é outro que o do capital. Assim, percebe-
-se um modo duplo pelo qual o caráter universal da personalidade do homem e da 
humanidade se relacionam por meio da sociedade civil-burguesa segundo Marx e 

que leva cada homem a se relacionar com toda a humanidade na medida em que 

capitalistas, aquilo que há de mais progressista pode se transformar e se colocar a 
serviço do historicamente velho. Deste modo, com a emergência da “nova ordem”, 

-
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Iluminismo, por exemplo, vem a ter sua verdade na dominação burguesa, na proprie-
-

dução da relação-capital, com todas as suas vicissitudes. Aquilo que emerge com as 
-

ção do próprio mercado e dos imperativos do capital, de modo que se trata de algo 

humanismo da emancipação humana cuja base está também no próprio caráter uni-

assim, partem das suas épocas. Buscam superá-las, em parte, com aquilo que emerge 
como potencialidade na própria sociedade civil-burguesa e, nisto, há certamente uma 
dimensão universal, porém, ela não se confunde com a universalidade posta pelo 

Manifesto 
Comunista buscam “uma associação na qual o desenvolvimento livre de cada um é 

calcada na universalização do aviltamento e da exploração do homem pelo homem. 

***

é claro, por exemplo, quando Marx diz que “ser radical é segurar tudo pela raiz. 

sempre feito pelos dois autores), corre-se o risco de se permanecer em uma forma 

como bem acentua Mészaros, é o primeiro “que se constituiu como totalizador ir-
recusável e irresistível” não importando “quão repressiva tenha de ser a imposição 
de sua função totalizadora em qualquer momento e em qualquer lugar que encon-

barreiras naturais” é sem igual na sociedade civil-burguesa, colocando os homens 
pela primeira vez em conjunto devido a fatores de natureza essencialmente sociais e 
entrelaçados com o desenvolvimento desta própria sociedade, a qual vem a ser me-
diada por um mercado tendencialmente mundial. Neste sentido, é mundial também 
o modo pelo qual os homens se relacionam, podendo-se sem risco de se cair no 
idealismo, falar-se em algo como a humanidade como um todo. No entanto, como 
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visto, a forma pela qual a humanidade é universalmente organizada faz com que 
esse caráter universal mesmo tenda a trazer o particularismo e faça com que as po-
tencialidades humanas trazidas com tal desenvolvimento sejam esboçadas de modo 

em conta, deve-se, agora, ver como Lukács lidou com a questão buscando dar um 

-
culo epistemológico” o qual impediria a reta compreensão do legado de Marx e das 

jamais é separável da verdadeira essência da objetividade existente, é uma determinação do 

Lukács tem grande apreço pela passagem de Marx segundo a qual as categorias 
-
-

um conceito biológico-antropológico, mas também e sobretudo histórico-social.” 
-

xista húngaro, não uma construção universalista “abstrata” e arbitrária (no sentido 
utilizado na passagem acima), mas a própria objetividade social. Assim, para analisar 
a questão do gênero, deve-se ver as linhas gerais de como a própria objetividade 
processualmente torna-se social pelo “afastamento das barreiras naturais”; e, nesse 
aspecto, deve-se diferenciar o “gênero mudo” e o “gênero não mais mudo”, primei-
ramente. Depois, deve-se everiguar como a efetiva superação do mutismo do gênero, 
para Lukács, apenas seria possível quando gênero e indivíduo desenvolvem-se con-

mas também “para-si”.

de modo que, agora, deve-se esboçar, rapidamente, os traços gerais da problemática.
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não busca expressão consciente nem a encontra, mas que nos processos reais do ser 

singulares dos componentes desse.  Não se trata, pois, do ser social. No mutismo, há 
-

tonomamente só pode reproduzir-se em um ambiente cujos acontecimentos típicos 
e mais importantes para a sua reprodução sejam por ele percebidos e, nesse quadro, 

por seu próprio trabalho, afastando as barreiras naturais, a situação muda e dife-
rencia-se de uma mera adaptação ao meio ambiente, com a “adaptação ativa, com 
o que a sociabilidade surge como nova maneira de generidade e aos poucos supera, 

também ente natural” 
-

tir do momento em que, objetivamente, pode-se falar de uma relação consciente do 
indivíduo com o gênero, por mais que essa última possa ser problemática de acordo 

ecos dessa passagem quando enfatiza o papel do trabalho no tornar-se homem do 
homem vendo o ser social como essencialmente histórico. Com isto, o mutismo e o 
imediatismo da reprodução meramente biológica são ultrapassados quando se tem 
uma diferenciação, histórica, entre o gênero e o indivíduo, não se podendo subsumir 
o indivíduo ao gênero ao mesmo tempo em que o primeiro não é uma união de sin-
gularidades esparsas, mas uma totalidade social complexa.

-
-objeto ontologicamente nova que nesse se forma, que é chamada a vida, pelas suas conse-

exatamente nessa totalidade, em sua abrangência objetiva das formas e conteúdos de todos 

em seu conjunto, a sua constituição como totalidade social, como fundamento objetivo de 

ao ambiente que se expressa pela “relação sujeito-objeto ontologicamente nova”, 
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podem ser inscritas na realidade objetiva.  Nisso, deve-se sempre lembrar que “a 
sociabilidade, a primeira divisão do trabalho, a linguagem, etc. surgem sem dúvida 
do trabalho, mas não numa sucessão temporal claramente determinável, e sim si-

do gênero não mais mudo tem em si a interdependência efetiva entre os homens, 
-

colocados em sociedade e relacionados por meio da mediação crescente dessa. A 
própria constituição de uma totalidade social, pois, é “fundamento objetivo de toda 
generidade no nível do ser da sociabilidade”. A generidade e a individualidade são 

quando se tem em conta a conexão dos nexos reais existentes, de qualquer forma de 
idealismo enfatizar tal aspecto. 

Neste nível ainda basilar de sua análise, o autor húngaro deixa claro que, na 
própria constituição do homem, ele é um ser social o qual tem por indissolúveis os 
pólos do gênero e do indivíduo. 
      Isso, claro, não quer dizer que não haja problemas quando se entrelaça a universa-

É verdade que há a “abrangência objetiva das formas e conteúdos de todos os des-
tinos individuais”, no entanto, o afastamento das barreiras naturais é um processo 
histórico que, como tal, é contraditório. De início, inclusive, é preciso se destacar o 

caráter esse o qual se entrelaça justamente com a divisão do trabalho a qual “é, desde 
logo, social, e o desenvolvimento das forças produtivas, e com ele o desenvolvimento 

traçado por Lukács com referência ao afastamento das barreiras naturais não é de 

que se trate disso, esse aspecto histórico do ser social faz com que, a princípio, haja 
um caráter não unitário do gênero, caráter esse o qual somente é ultrapassado de 
modo tendencialmente global a partir do momento em que o homem, consciente-
mente, intervém na organização social como um todo. Mesmo no nível de abstração 

9  Cf.
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traçadas pelo autor em sua ontologia sempre estão inseridas no processo histórico o 
qual, por sua vez, delineia-se partindo, não de qualquer télos transcendente, mas da 
práxis humana determinada socialmente em meio ao processo de afastamento das 

do gênero humano; mas pode produzir só o em-si, isto, porém, o produz necessariamen-
te, que poderá se elevar a ser-para-si apenas como ato consciente dos próprios homens. 

o próprio gênero já se coloca de forma unitária, embora sempre contraditória, por 
meio do mercado mundial. Isso, tal como ocorre em Marx, não é ausente de pro-
blemas na medida em que se trata de uma base indispensável para que se possa falar 
efetivamente da realização de valores humanistas, mas essa base, nem de perto, é 

consciente do homem a qual deveria suprimir as próprias bases do aviltamento da 
personalidade. Nisso, é essencial se levar em conta o “fator subjetivo” destacado 
primeiramente por Lênin, e enfatizado por Lukács em sua ontologia, para que o 
caráter genérico do homem pudesse ser tornado consciente e o desenvolvimento 

-
mem. Isso pressuporia se ver indivíduo e gênero não como opostos, mas quando 

particularidade singular” e enquanto “no quadro do ser social a generidade não é, 

Nisso, se “na realidade, o homem não é [...] um ser isolado, mas um ser social, cuja 

-
sal e unitário do gênero humano algo que se apresenta, com a sua mediação, como 



TEXTOS&DEBATES, Boa Vista, n.23, p. 11-28, jan./jun. 201324

o gênero humano de modo efetivamente universal, a continuidade do mercado e da 

e torna a universalização da autêntica personalidade impensável. 
Isto posto, se percebe como o marxista húngaro tenta ver o gênero humano, a 

própria humanidade, não como uma abstração arbitrária, mas como parte constituti-
va do real. Nisso, se percebe que ele traça o percurso que vai do gênero mudo, passa 
pelo gênero não mais mudo e pode chegar a gênero não mais meramente “em-si”, 
mas também “para-si” na medida em que o desenvolvimento das potencialidades 
da humanidade poderia ter consigo o desenvolvimento da personalidade dos indi-
víduos. 

***

húngaro mostra que a noção de gênero não é um constructo arbitrário, mas uma ex-

mundial teria um papel essencial. Agora, deve-se analisar brevemente como Lukács 
vê a permanência do gênero “em si” na sociedade civil-burguesa, sobretudo, no que 

teria como suposto o capital, teria sua verdade na dominação burguesa, mas traria 

a tensão entre o citoyen e bourgeois

dirige-se energicamente contra o conceito de progresso, contra a necessidade da des-

pela primeira vez na história a perspectiva de uma forma de universalidade efetiva, os 
rumos do capital e da própria burguesia fazem com que essa universalidade, mesmo 

-
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cadência ideológica da burguesia , vem uma sociedade civil-burguesa que não conta 
mais com uma burguesia revolucionária, mas com aquela que se mostra na medida 

-

sociabilidade burguesa teve consigo a expressão ainda progressista do universalismo 
que tem por base o capital e a formação do gênero “em-si”. No entanto, com a sua 
consolidação, a partir do momento que teve que lidar com o movimento emergente 
dos trabalhadores, -

não apenas corresponde ao empobrecimento e a uma desmoralização da vida pública [...], 
-

-

seu tempo” também passa longe de qualquer dimensão universal, essas são vistas de 
modo burocrático, inclusive. Com isso, justamente as vicissitudes da divisão capita-
lista do trabalho são levadas ao extremo (e principalmente no âmbito político). A do-
minação burguesa mostra sua verdadeira face no momento em que se coloca como 
uma força conservadora, aquela do ímpeto manipulatório o qual não prescindira do 

capitalistas. [...] Na verdade, pode-se e deve-se dizer que, no curso desse desenvolvimento, 

interior, com clareza e pureza ainda maiores do que fora possível nos períodos revolucio-
-

-
nico, do irracionalismo, tanto em sua forma clássica na Alemanha, como em uma 

11 Cf
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“nova forma de irracionalismo, envolto em uma roupagem aparentemente racional” 

do universalismo e do humanismo com bases no capital se complica mais ainda.
 A manutenção do gênero meramente “em-si” é claramente irracional, expressa 

se apoiar nos universais amparados na efetividade do capital é sempre ilusório, em 
-

dade clara e a manipulação crassa (o que não exclui que elas se combinem sempre, 
tratando-se em verdade, de uma questão de preponderância). Daí, um tratamento 
efetivamente humanista e universalista dever remeter “para além do capital”, para 
dizer com Mészáros. Deste modo, os rumos da sociedade civil-burguesa, se ampara-

indivíduo e como personalidade”. Para o autor, neste contexto, é essencial se colocar 
de modo rigoroso a questão do gênero, explicitando a base real para que ele surja 

relação-capital. 
        Contra uma forma de humanismo idealista, Lukács toma todo o cuidado em 

próprio ser social e de seu desenvolvimento processual e histórico. Deste modo, é 
preciso que se perceba o embasamento ontológico das próprias propostas desse que 

A liberdade e a igualdade não são simples ideais, mas formas concretas de vida dos homens, 

esta, com a natureza; a realização da liberdade e da igualdade exige, portanto, a necessária 

Lukács não abandona simplesmente o apelo a “ideais” como liberdade e igual-
dade, ele dá base concreta a eles na medida em que, partindo de sua própria época, 
em que são efetivos de modo aviltante, não negligencia a existência de uma dimen-

-
tor é claro quando relaciona essas “formas concretas de vida dos homens” com a 
reprodução da sociedade como um todo, exigindo “a necessária transformação das 

-
são do capital e a emergência de uma forma de sociabilidade em que gênero e indi-
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víduo relacionem-se de modo que o desenvolvimento da personalidade do homem 
ande junto com aquele do gênero, tratando-se da “grande perspectiva da revolução 

-
mento de potências estranhas e alheias ao controle social. Trata-se, como já dito, de 
“uma associação na qual o desenvolvimento livre de cada um é a condição para o de-

a teoria de Lukács a qual pode ser de grande importância para aqueles que buscam 

Recebido em fevereiro de 2013; aprovado em maio de 2013. 
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