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0 PARTIDO LENINISTA E A CONSCIENCIA

OPERARIA

Jose Augusto Cabral B. Bastos

RESUMO

A anilise da relagao partido revolucionario/consci"encia

operaria, do ponto de vista leninista, remonta a dissociagao

proposta por Lenine entre revolugao socialista e democracia

politica. Como resultante dessa premissa, passamos as exame'

da nogao de "vanguarda"e a implicita ruptura do movimento

operirio com a politica revolucionaria, a construgao da cons

ci"encia introduzida "de fora" e da agao politica como deriva

da do saber cientifico. A oposigao consci"encia operaria/cons

ci"encia politica, a ideia de recortar o social em "niveis"

estanques (o econ"omico, o politico, o teorico), interditando

a consci"encia operaria a visibilidade do processo politico,

a identidade marxismo/consci2ncia de classe e a reprodugao

no interior da organizagao revolucionaria da divisao social

do trabalho, inscrita na sociedade capitalista, prefiguravam

a exclusao da classe operaria das fungoes dirigentes e apon

tavam para uma teoria do Estado autoritiria e ditatorial.

Apos haver identificado a presenga do capita-

lismo na Russia, sua insercao no sistema capitalis-

Universitas. Cultura. Salvador (35): 39-51, jan./mar. 1986



40

to mundial e refutado com invulgar acerto analitico

as premissas da sociologia populista, que imaginava

a sociedade russa como um objeto inedito e isolado,

descontestualizado da contemporaneidade,reivindican

do para aquela formagao social uma abordagem teori

ca sui-generis que determinava um estrategia politi

ca fundada na "comunidade camponesa russa" e na ins

tauragao generalizada do "regime popular" para toda

produgao economica, Lenine viria concentrar-se nas

questoes organizacionais, mais exatamente na cria-

qao de um partidd revolucionario que fosse compati-

vel com as condigoes politicas vigentes na Russia

czarista, vivendo sob um regime autocratico,onde ine

xistiam parlamento, partidos ou sindicatos legais,

onde o aparato policial reprimira com exarcebada

violencia as nascentes manifestagoes de insatisfa-

qao da classe operaria, a exemplo das greves espon

taneas ocorridas na virada do seculo dezenove.

Era bem a Russia o arquetipo da "sociedade o n

ental", delineada por Gramsci, em que o Estado era

tudo ou quase tudo e a sociedade civil "primitiva"

e "gelationosa" (1), em que a atividade politica nao

vazava do Estado para as instancias ou organismos

da sociedade civil, constituindo-se um monopolio dos

agentes policials e burocraticos ou uma empresa to

meraria e incerta de um punhado de devotados revolu
cionarios.

Naquela primeira operagao critica, a de desqua

lificar teoricamente a sociologia populista, objeti

vada em obras tais como 0 Desenvolvimento do Capi

talismo na Russia, Quem sao os Amigos do Povo? ou

Conteudo Economico do Populismo, Lenine, na exataex

pressao de Cerroni, lograra realizar de modo analo

go a Marx, uma "critica da ideologia russa" como igual

mente a "critica da economia politica" na Russia (2).

Em verdade, o empreendimento a que se propunha Le

nine, a utilizagao da metodologia e das categorias

teoricas d'0 Capital, afigurava-se particularmente

problematico, haja vista terem sido elaboradas em

fungao de uma Europa inaustrializada, o que dificul

tava sobremodo sua eficacia analitica numa formagao

social atipica como a Russia de industrializagao

tardia, onde a maioria esmagadora da populagao era

Universitas. Cultura. Salvador (35): 39-51, jan./mar. 1986



41

constituida de camponeses, a classe operaria reduzi

da concentrava-se nos grandes centros urbanos como

Petrogrado, Moscou ou na Ucrania, a persistencia de

relagoes de trabalho do tipo servil e os resquicios

do feudalismo eram uma presenga transparente.

Todavia, contrapondo-se ao modelo de avaliaGao

tradicional, em que se embrenhava a sociologia popu
lista, Lenine viria evidenciar o erro em que labora

vam aquelas analises economicas, ao nao apreende

rem o carater capitalista da produgao "popular" ar

tesanal:

'1... basta fazer a anilise dessas relagoes de produgao

e veremos que o "regime popular" contem em si essas mes

mas relagoes de produgao capitalistas, embora em estado

no desenvolvido, embrionario; veremos que se se renun

cia ao ingenuo preconceito de considerar todos os kusta

res iguais e se expressa com exatidao as diferengas exis

tentes no seu seio, perceber-se-a que a diferenga entre

o "capitalists" da fabrica e o kustar e as vezes' menor

que a existente entre um kustar e outro; veremo§ que o

capitalismo se constitui nao a antitese do "regime popu

lar", mas sus continuagao direta, proxima e imediata e

o seu desenvolvimento"3.

No entanto, se Lenine evidenciara, contra as

aparencias ideologicas, o carater capitalista das

relagoes de produgao na Russia czarista, um outro

enredo, no menos perturbador, parecia irredutivel

ao analista politico: contrastando com os paises de

industrializagao avangada da Europa,a burguesia rus

sa nao realizara a sua revolugao; a industrializa-

gao se implementava nos quadros de uma monarquia ab

solutista, nao se reproduzindo a coincidencia clas

sica entre sistema capitalista e regime politico li

beral.

Os sinais de decomposigao do regime czarista,

contudo, recrudesciam, os operarios manifestavam seu

inconformismo em greves e manifestagoes de protesto,

a propria burguesia se impacientava, muitos dos seus

quadros intelectuais se bandeavam para as hostes re

volucionarias; liberais democratas, socialistas re

volucionarios, "marxistas legais" ou bolchevistas,

-cada qual ao seu modo, preconizavam uma estrategia
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que viesse desaguar na derrocada do absolutism czarista.

Lenine, captando a especificidade politica rus

sa, num lance genial, que aturdira seus adversarios,

propunha uma inaudita estrategia que, ao tempo em

que defendia a realizagao de uma revolugao burguesa

completa, abrisse uma picada rumo a revolugao socia

lista. Para Lenine a revolugao democratica burguesa

deveria consistir numa ditadura (democratica)do cam

pesinato e do proletariado contra a burguesia e os

senhores feudais. A alianga politica do proletaria

do com a burguesia Lenine substitui, portanto,a ali

anga com os camponeses. Em razao da singularidade

do contexto russo, a revolugao democratica burguesa

torna-se-ia mesmo mais propicia a classe operaria

do que ate a propria burguesia.

Acerca de uma premissa, porem, Lenine no admi

tia transigencia: a classe operaria devia conduzir

e liderar a revolugao democratica, contrariando a

tese dos "economistas" que, privilegiando as reivin

dicagoes economicas imediatas, reservavam 6 classe ope

raria o posto de expectativa, cumprindo a burguesia

a iniciativa da luta pela derrubada do regime auto

cratico.

Esse momento teorico-pratico da trajetoria inte

lectual de Lenine deve ser retido, pois implicava

na articulagao da democracia com a transigao para o

socialismo, postura relegada ao tratar das questoes

referentes ao partido e da organizagao revoluciona

ria, optando Lenine por uma clara dissociagao entre

democracia e revolugao socialista, culmina em Que

Fazer? num tratamento de mofa e desprezo para com

toda e qualquer virtual tentativa de introdugao de

praticas democraticas no interior da organizagao re

volucionaria.

A articulagao entre democracia e socialismo vi

ria a ser retomada em 0 Estado e a Revolugao, conquan

to de modo ambiguo, quando ao mesmo tempo em que res

surgem os temas da democracia direta e do desapare

cimento do Estado, as instituigoes democraticas'eram

estigmatizadas como "involucro" do capitalismo. Du

rante os primeiros momentos da revolugao russa, rea

pareceria identica preocupagao,"cristalizada na pa

lavra de ordem "todo poder aos sovietes", logo subs
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tituida pelo fortalecimento do aparelho partidario,

importando, assim, no abandono da via hegemonica e

na sagragao do componente ditatorial, com o que to

da e qualquer iniciativa de auto-k;overno das . nassas

viria a ser encarada com igual suspeigao e rancor

cultivados pelos regimes autoritaric.> de direta.

A centralizagao, a rigida disciplina e o card-

ter monolitico do partido social-democrata se justi

ficavam, de acordo com Lenine, como uma injungao,ne

cessarios para fazer face as condigoes adversas da

Russia autocratica, onde a adogao de praticas demo

craticas no cotidiano de uma organizagao revolucio

naria equivaleria a facilitar o trabalho policial e

dos orgaos de informagao do regime. Demais, the pa

recia ate sem sentido a exigencia de observancia de

principios democraticos numa organizagao clandesti

na e secreta, na medida em que, para que fosse exe

quivel o exercicio da democracia interna duas condi

goes se tornavam imprescindiveis:

"em primeiro lugar uma publicidade completa e, em segun

do lugar, o carater eletivo de todos os cargos. Sem pu

blicidade seria ridiculo falar de democracia e alem dis

so sem uma ampla publicidade que no fique limitada

aos membros da organizagao"4

Outra premissa importante para entender-se a

configuragao do partidc social-democrata'leninista,

como ressalta Lukacs, e a questao da atualidade da

revolugao, o que, a primeira vista pareceria uma re

dundancia,desde quando a emergencia do marxismo,sua

razao de existir como teoria revolucionaria,ja pres

supoe a revolugao proletaria como atualidade poten

cial, gerada a partir das contradigoes do capitalis

mo. Mas o que Lenine tem em sua presenga a menos o

conceito ou a possibilidade teorica da revolugao pro

letaria do que um evento proximo e tangivel, sao fa

tos que estao acontecendo, e a revolugao pressenti

da, tanto nas ruas como no centro do poder autocra

tico. E o impasse criado e so resolvido de modo re

volucionario. Numa formula concisa e exata, Lenine

sintetiza uma situagao revolucionaria:

"as camadas inferiores da sociedade no suportam mais

as condicoes de viva existentes e as camadas superiores
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no podem mais manter as velhas condipees"5

A situapao revolucionaria, prossegue Lenine,se

caracteriza por um abalo em toda estrutura social,

atingindo todas as classes, todas as•camadas socials,

dal a tarefa imperativa que impunha ao partido de

vanguarda de atuar em todas as classes, em todas as

frentes onde haja descontentes e insatisfeitos, uni

ficando todas as forgas de contestagao,sob a diregao

centralizada da organizagao revolucionaria que no

se confundia com as movimentos sociais. Aqui resi-

dia, Segundo Lenine, a debilidade da facgao menche

vique que se constituia, ao seu ver, num conglomera

do amorfo de tendencias justapostas ou contradito-

rias, que arrefeciam a agao revolucionaria, ao tem
po em que inviabilizavam a obtenpao de uma sintese

teorica, coerente e justa, trazendo assim, confusao

e desordem, paralisando a iniciativa revolucionaria,

restando sempre em atraso, sem acertar o passo com

a atualidade da revolugao, que requeria pensamento

e agao unitarios.

De acordo com Lukacs, a organizapao revolucio

naria leninista, na medida em que se fizesse porta-

voz de todos as explorados, sob a diregao de um rho

vimento unificado, "reune de modo dialetico a exclu

sividade consciente do fim e a universalidade, a di

repao da revolupao num sentido estritamente proleta

rio e o carater geral, nacional e internacional da

revolupao"6

Vale registrar que, em que pese a discutivel

atribuipao conferida a vanguarda, composta de revo

lucionarios profissionais, a de determinar as ten-

dencias gerais do curso revolucionario e os princi

pins, tambem genericos da apao revolucionaria, Leni

ne jamais preconizara que a revolupao fosse o produ

to da engenharia e bravura de uma elite iluminada

que, em todo tempo e lugar acionasse os mecanismos

de eclosao das revolugoes, apos o que, e so entao,a

revolugao em pleno vapor, as massas entrariam no ce

nario para arrematar a obra, tudo de modo mecanico,

exemplar e fatal, como ocorreu acreditar a determi

nadas "vanguardas" de todas as epocas, incluindo a

recente historia da America-Latina.

Essa acepgao simploria e voluntarista da situa
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gao revolucionaria decerto nao logra apreender a di

mensao conferida por Lenine a atualidade da revolu

gao, que implica no reconhecimento da presenga revo

lucionaria das massas, pressuposto da situagao revo

lucionaria, e uma critica do projeto de revolugao

leninista devera precaver-se do equivoco de uma tal

interpretagao.

Ao reivindicar, no entanto, a separagao entre

a organizagao de revolucionarios profissionais e o

movimento operario, porquanto este ultimo estaria

fadado a nao transcender o nivel de consciencia tra

de-unionista, Lenine, como alguns contemporaneos ja

apontavam, a exemplo de Rosa Luxemburgo, teria res

valado numa concepgao blanquista da revolugao. Como

se sabe, o blanquismo e a tatica de insurreigao que

preconiza a deflagragao do processo revolucionario

a partir da agao de um punhado de conspiradores des

temidos, dispostos a toda especie de sacrificios

que, destacados das massas, seguem, tao somente,sua

clarividencia e coragem individuais. Se e certo, co

mo assinala Lukacs, "que o grupo de revolucionarios

profissionais nao tem por missao "fazer" a revolu-

gao ou arrastar a massa inativa por sua agao inde-

pendente e corajosa, de coloca-la diante do fato

consumado da revolugaoi7, pensamos, todavia,que sub

siste, de qualquer modo, um resquicio de blanquismo

na separagao partido revolucionario/movimento opera

rio, e mais do que isso no preconceito elitista de

supor a incapacidade do movimento operario para apre

ender a dinamica da revolugao.

Se Lenine, ao reintroduzir o elemento conscien

to na luta revolucionaria, rompera com o fatalismo

de origem bernsteiniana que, fetichizando o movimen

to ("o movimento e tudo, o fim nao e nada"), rebai

xara a luta operaria a um patamar pre-consciente,

nao teria tambem ele incorrido num outro tipo de fa

talismo, ao supor irremovivel a ideologia corporati

vista, congelando, assim, o movimento de apreensao

racional do real pela consciencia operaria?

A questao nos remete a analise e discussao do

ponto de vista de Lenine acerca das relagoes entre

teoria e consciencia operaria, ressaltando-se de to

go que, contrastando com suas conclusoes sobre a ne
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cessidade,de centralizacao da organizacao revolucic

naria, Lenine, ao abordar a relacao teoria revolu-

cionaria/consciencia operaria, ao inves de fazer a

lusao as condicoes internas da Russia, transpoe os

particularismos, situa-se numa perspective de gene

ralizacoes ao referir-se a uma consciencia operaria

universal:

"Dissemos que os operarios nem sequer podiam ter consci

encia social-democrata. Esta so podia ser introduzida

de fora. A historia de todos os paises testemunha que a

classe operaria exclusivamente corn as suas proprias for

gas, so e capaz de desenvolver uma consciencia tarde-

unionista, quer dizer, a conviccao de que e necessario

agrupar-se em sindicatos, lutar contra os patroes, exi

gir do governo estas ou aquelas leis necessArias' aos

operarios etc ..."e

No particular, Lenine nao estava inovando. Alias,

nesse ponto, ele delata explicitamente que comparti

lhava as ideias de Kautsky, para quern a consciencia

social-democrata nao pode emergir senao de uma pre

tica diversa da "cinzenta luta cotidiana" da classe

operaria; a pratica teorica da moderna ciencia eco

nomica - o marxismo, por mais que desejem, a seme-

lhanca da tecnica moderna, os operarios nao alcan-

cam criar nem uma nem outra9. Por essa razao o por

tador da ciencia nao e o proletariado, mas a intelec

tualidade burguesa, da qual provieram, ademais, as

proprios fundadores do socialismo cientifico, Marx

e Engels. Dessa forma, a consciencia socialista de

very se'r introduzida "de fora" da classe operaria

que, entregue a si mesma nao suplantara o estAgio

de espontaneismo das lutas economicas.

Convenhamos que a contribuicao de Lenine,ao en

carecer a importancia da luta teorica e pertinente

e justa, que "sem teoria revolucionaria nao pode

haver movimento revolucionario"10 que, como assina

lava Marx, na Critica do Programa de Gotha, o movi

mento revolucionario requer coerencia e clareza teo

ricas e nao se deve permitir" o trafico com as prin

cipios"11 Contudo, nao conseguimos atentar com a jus

teza do procedimento teorico consistente em recor-•

tar a totalidade do social em instancias estanques,
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como modernamente Althusser reedita, o economico, o

politico, o teorico, abolindo as mediapoes,interdi-.

tando a possibilidade de transito e superagao des-

sas instancias, hipostasiando, com faz Lenine,o "ni

vel" economico da consciencia operaria. Ora, consci

ente mesmo da determinagao economica, Gramsci viria

contraditar essa inflexao positivista do marxismo

classico, ao enfatizar que "o programa da reforma eco

nomica e exatamente o modo concreto, atraves do qual

se apresenta toda reforma intelectual e moral"(12),

querendo, assim, expressar que a via, atraves da

qual a "classe essencial" deve concretizar a sua he

gemonia e, por excelencia,o terreno do economico.

E certo que nenhuma garantia a priori deve ser

concedida a classe operaria, por sua especial posi

pao economica, no processo de aquisigao da conscien

cia revolucionaria; que empiricamente a ideologia que

penetra e envolve a classe operaria e a ideologia

burguesa: contudo, a possibilidade de a classe ope

raria tornar-se hegemonica antes de tornar-se domi

nante, para usar ainda uma linguagem de Gramsci, e

uma virtualidade implicita na luta de classe, ao ni

vel ideologico, cuja dimensao revolucionaria fora,

como vimos, igualmente acentuada por Lenine.

Se a apreensao do saber teorico confere aos in

telectuais a compreensao esclarecida da luta econo

mica de classes, nao ha porque, ao menos no piano

conceitual, nao conceder-se a consciencia operaria

a faculdade de realizar um percurso inverso, do eco

nomico ao teorico, sob pena de converter uma impos

sibilidade imediata e datada num universal absoluto

e sempre identico, a semelhanpa da razao formal do

idealismo.

Se a passagem da consciencia economica para a

compreensao do social na sua totalidade nao e um pro

cesso linear, como pretendia o "economismo", que di

visava em toda manifestapao de luta economica da clas

se operaria um conteudo politico necessario, da mes

ma sorte torna-se problematica a apreensao de uma

linha politica, mesmo generica, para a classe opera

ria por parte de um grupo de revolucionarios profis

sionais, eventualmente detentores da ciencia econo

mica marxista. A crenpa numa superioridade da teo-
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ria cientifica que ensejasse um acesso privilegiado

a compreensao e conducao correta da luta de classes

implicaria, ao nosso ver, no reconhecimento de um

etapismo com sinal trocado, de extragao iluminista,

com graves consequencias para o movimento operario,

na exata medida em que concede uma justificagao an

tecipada a acao da vanguarda revolucionaria, porta

dora da certeza, atributo do saber cientifico.

Sabemos todos que Lenine jamais preconizara a

infalibilidade do grupo de dirigentes e revoluciona

rios profissionais, mas deixa aberta essa virtuali

dade teorica e pratica, ao fazer derivar sua acao

politica do saber cientifico, autorizando a constru

gao irracionalista de uma "politica cientifica", da

qual Stalin, mais tarde, julgar-se-ia interprete e

zeloso guia, num movimento de razao que, antes de

constituir-se uma ruptura com o leninismo, expressa

uma continuidade, em face da qual o argumento de "de

generescencia" ou "deformagao" stalinista e tao so

mente um alibi ideologico.

Opondo, de modo maniqueista, consciencia politi

ca/consciencia operaria, Lenine aproximava-se, mal

grado sua resistencia e idiossincrasia a democracia

representativa, daquela concepido liberal da repre

sentapao racional, vinculada historicamente ao mode

lo de democracia de participagao restrita, censita

ria, vigente ate fins do seculo dezenove, que recu-

sava a extensao do sufragio aqueles economicamente

dependentes, sob o pressuposto logico de que a poll

tica era o espago da racionalidade, e aquela depen

dencia comprometia, de modo excludente, oacesso ao

bem comum, objeto da politica, estabelecido pela ra

zao universal.

Analogamente, ao eleger a intelectualidade egres

sa da burguesia como portadora de um saber racional,

escoimado das ideologias elementares, lugar onde se

detem, sitiada, a consciencia operaria, realiza Le

nine, no nosso entendimento, uma operapao mais pro

xima de Hegel do que de Marx, na medida em que a jus

tificativa para a aferigao do acesso privilegiado a

ciencia, concedido a intelectualidade burguesa, se

assenta na apreensao de uma razao pre-existente e

estranha ao movimento operario, captada na evolugao
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da filosofia burguesa, de que o marxismo a um desdo

bramento, conquanto, tambem, uma superacao.

Por outro lado, e aqui a critica se estende ao

marxismo em geral, a identificacao marxismo/consci-

encia de classe, tomada como imperativo categorico,

dever - ser politico, etico e social, condiciona e

estreita as potencialidades criadoras da classe opt

raria de elaborar uma cultura e uma politica condi

zentes com suss necessidades nacionais e de classe,

ao tempo em que impoe uma ruptura definitiva com

suas tradicoes libertarias e com todo o passado bur

gues, que nao se traduz, apenas, em opressao e ex-

ploracao de classe, servindo-se do marxismo nao co

mo critica do modo de producao capitalista, mas co

mo expressao de uma "consciencia de classe" dada de

uma vez por todas, pre-determinando, ao estilo do.&

matico, o conteudo e as formas da nova sociedade,

alem da propria historicidade da classe operaria.

Semeihante a identidade ciencia/politica,a igual

dade marxismo/consciencia de classe tem - se revela

do como dissimulacao ideologica para a utilizacao

do terror como instrumento de acao politica que, a

pretexto de combater o inimigo de classe, se rever

to contra a propria classe operaria, para nao falar

da assimilacao dos grandes monumentos da cultura

burguesa'a dominacao de classe. A abjuracao de Bee-

thoven pela revolucao cultural chinesa ou c malfada

do "realismo socialista" tinham, ambos, a pretensao

de ser a expressao pura e fidedigna da "consciencia

de classe".

Nao deixa de ser ironico a flagrante contradi-

cao que encerra um partido revolucionario. ao repro

duzir no seu interior a divisao social do trabalho,

traoalho intelectual/trabalho manua-L, inscrita nos quadros

sociais da sociedade que Se pretende destruir, gene

se da desigualdade entre as classes, prefigurando,

assim, o aparecimento de uma classe dominante, a bu

rocracia, cujas urigens ja se achavam assentadas,co

mo mostrou Claude Lefort13, nao apenas na logica de

producao da grande industria capitalista, que ja al

cancara, em certos dominios, um grau bastante eleva

do de concentracao e uma administracao moderna,mas,

tambem, na ideologia de um partido que,comecando por
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excluir a classe operaria das fungoes dirigentes,

acaba, quando no poder, por negar-lhe, do mesmo mo

do, a gestao da producao economica, reduzindo-a as

funcoes de mera execugao, constituindo- se, assim, o

proletariado, a exemplo da sociedade capitalista,

uma classe igualmente explorada, mediante as dife-

renciagoes salariais e de consumo, atraves da extra

qao da mais-valia, como do mesmo modo alijada da ges

tao politica, conformista e alienada das decisoes

que sao tomadas em seu nome , para reforcar a sua

servidao.

Desse modo, a questao suscitada por Bobbio14, se

existe mesmo uma teoria marxista do Estado, fundado

no silercio dos textos marxistas acerca da adminis

tragao do Estado, da sua organizagao, de um sistema
de distribuicao de poderes, a exemplo as classica

formula liberal tripartite, sobre quem governa,como

governa ou do processo de escolha dos governantes,

temas pulverizados e resolvidos na condenagao gene

rica de todo Estado como ditadura de classe, encara

da da perspectiva da concepcao leninista do partido

revolucionario e da estrategia de assalto ao poder,

parece induzir a uma resposta afirmativa, porquanto

toda teoria do Estado pressupoe necessariamente uma

teoria do partido politico e da conquista do poder,

e a conclusao a que se chega, diante das solugbes

dadas por Lenine a essas duas questoes, ao contra-

rio do que parece a Bobbio, a de que existe uma teo

ria do Estado marxista: uma teoria do Estado ditato

rial e autoritaria.
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SUMMARY

This analysis of the relationship between revolutionary party and

worker conscienceness from the Leninist point of view emerges from the disas

sociation proposed by Lenin between socialist revolution and political demo

cracy. Based on this premise the essay first discusses the concept of "van

guprd " and the implied rupture between the worker movement and the politics

of revolution . It then analyzes the construction of conscienceness introdu

ced from the "outside " and the political action derived from scientific know

ledge . The essay reveals that various factors have converged to exclude the

working class from directive functions and offer a framework for a theory of

an authoritarian and dictatorial State . These factors include the following:

the opposition between worker and political conscienceness; the idea of vie

wing social reality as composed of distinct levels ( economic , political,theo

retical ), obstructing from worker conscienceness a view of the political pro

cess ; marxist identity /Class conscienceness and the reproduction of the so-

cial division of work in capitalist society.

Universitas . Cultura .. Salvador ( 35): 39-51, jan ./mar. 1986




