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Resumo 

0 artigo busca mostrar como que o entendimento 
das relates economicas entre educagSo e 

mercado de trabalho poderia ser enriquecido 
atrav£s de uma abordagem historica, indo bem 

al6m dos limites estreitos dos enfoques 
neocl^issicos como o da Teoria do Capital 

Humano. Sugere que a importancia atribufda & 
educa^o bcisica (ou k educate vocacional) muda 

conforme os requerimentos impostos pelas 
grandes mudangas na base t^cnica. Aqueles 

requerimentos s3o bastante diferentes 
em abrangencia e conteudos e n§o cabe pensar 
numa evolufSo linear, mas em "altos e baixos" 
Se esses movimentos possuem, al6m da forma, 

tamb^m uma natureza clclica e ocorrem em 
torno a uma tendencia qualquer de ionguis- 

simo prazo, k uma questSo fascinante, 
mas n3o abordada aqui com propriedade. 
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Abstract 

The article tries to show how the understanding of 
economic relations between education and labour market 
could be improved through an historical perspective, 
going far beyond the narrow limits of neoclassical 
approaches such as Human Capital Theory. It suggests 
that the importance attached to basic skills (or to 
vocational trainning) changes according to various 
technological patterns. The requirements are very 
different in scope and content and it is of no use thinking 
of a straight-away evolution but, instead, of 'ups and 
downs*. Whether these movements are also cyclical in 
nature, and connected to any central (very) long-term 
trend, is a fascinating question, but not properly dealt 
with here. 
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RELAC6ES ENTRE CAPITALISMO EDUCACAO 

TRA^A 1 (jovem, trepidante, brasileira): 

Minha gera^ao nasceu informada, dispensa prolegSmenos. 

TRA^A 2 (experiente, sossegada, portuguesa): 

Fabricas uma semi-sabedoria mais perniciosa do que a total 

ignorancia. 

(Em Alberto Dines, Vi'nculos de Fogo, Gompanhia das Letras) 

1. Gapitalismo e Educagao nos Tempos daTeoria do Capital 

Humano 

No mundo todo vive-se um momento de revaloriza9ao da escolarida- 

de, nitidamente vinculado a difusao das novas tecnicas de automa^o e de 

organizagao dos processes de trabalho. Passou a ser dominante, por razoes 

que veremos adiante, a ideia de que a competitividade depende, hoje, da 

"requalificagao" da estrutura ocupacional como um todo.^ 

E curioso observar que essa maior preocupa^o com a escolaridade 

surge anos depois que a discussao sobre o papel economico da Educagao 

perdeu a posi^ao de destaque que manteve por muito tempo na agenda dos 

debates academicos entre os economistas. A Teoria do Capital Humano 

(TCH), formulada no fim dos anos 50 e infcio dos 60, provocou uma polemi- 

ca intensa e apaixonada, mas inconclusa. 

Nossa intengao aqui nao e a de resumi-la, mas apenas chamar a aten- 

9ao para um aspecto do debate que nunca foi explicitado: as divergencias 

desenvolveram-se em um nfvel muito abstrato, puramente "logico", (apesar 

do empirismo por tras das estimativas das redoes de custo-beneficio da 

Educa9ao). Em outras palavras, como costuma acontecer entre nos, econo- 

(1) O tcrmo "rcqualifica^ao", na litcratura cspecializada, implica a clcva^ao da qualifica^ao dc toda 
a estrutura ocupacional, cm oposi^ao ao tcrmo "polarizagao", udlizado para designar processes que 
clevam a qualifica^ao dc um scgmcnto rclativamcntc pequeno dc profissionais, enquanto a 
grandc maioria dos trabalhadores cnfrcnta formas dc crcsccnte desqualifica^ao. Quanto a csta, a 
litcratura distingue a dimensao ''absoluta" da "rclativa" Assim, "dcsqualificagao absoluta c 
rclativa" rcfcrc-sc a processes que aprofundam a tcndcncia dc fragmcnta^ao do trabalho, com a 
conscqiicntc pcrda dc "oftcio" (dimensao absoluta), concomitantcmcntc a um maior afastamcnto 
da comprccnsao c do controlc do proccsso dc fabrica9ao como um todo (dimensao rclativa). Vcr a 
rcspcito, PAIVA (1990). 

50 Est. econ., Sao Paulo, 22(especial);49-61,1992 



Claudio Salm 

mistas, faltou perspectiva hist6rica a discussao, i.6., foi atribmdo a rela^ao 

entre rendimentos do trabalho e nivel educacional um status de categoria 

tedrica que, na realidade, ela nao possui. Esta rela9ao, cuja expressao quan- 

titativa 6 a Taxa de Retomo dos investimentos em Educate, d apenas 
(2) 

descritiva, tendo por referenda um penodo do seculo XX.V 

Ao longo da maior parte deste seculo, disseminaram-se tres fenome- 

nos: uma determinada forma de produzir (o paradigma "taylorista-fordista"), 

o acesso das massas ao ensino regular e, simultaneamente, em muitos pai- 

ses, inclusive desenvolvidos, a queda na qualidade do ensino para a maioria. 

Trata-se, sem duvida, de uma conjun^ao complexa e, hoje, nao nos causa 

estranheza que a TCH nao rivesse folego para dar conta do ocorrido, nem 

que o debate que ela suscitou tenha chegado a "becos sem saida" 

A 6poca dos debates sobre a TCH, nem sempre havia consenso sobre 

o prdprio foco das discussoes. Enquanto seus defensores analisavam os 

gastos em Educagao a partir da suposta racionalidade envolvida na vincula- 

9ao entre as op96es educacionais dos indivfduos e o mercado de trabalho, 

muitos dos cnticos da TCH contra-argumentavam denunciando as conse- 

qiiencias negativas que tal subordina9ao traria para os objetivos de forma9ao 

da cidadania. Como se ve, sao questoes diferentes; uma, pretende ser uma 

forma de conhecer e medir um fenomeno, e a outra, expressa um juizo etico 

sobre a rela9ao em si. 

Alem dos desencontros sobre o que estava em discussao, poucos 

davam importancia a desarticula9ao entre os interesses empresariais, no que 

(2) O Icitor adepto da TCH, dir^ que sua aplica^ao independe do pcrfodo analisado. Provavclmcntc 
sim, mas o que cstamos colocando cm duvida c sua utilidadc para entender as mudar^as no 
valor cconomico da Educa^ao c nos gastos cm cduca9ao para os divcrsos scgmcntos da for^a de 
trabalho. Para a distingao entre conccitos tcoricos c catcgorias apenas utcis para a dcscri^ao de 
um pcrfodo ou situa^ao, vcr BOYER (1990). Quanto aos conccitos, "There are two ways of regarding 
concepts, both of which are necessary to understanding. The first is that of logical analysis. It answers the 
question. How do concepts and judgements depend on each other? In answering it we are on comparatevely 
safe ground. It is the security by which we are so much impressed in mathematics. But this security is 
purchased at the price of emptiness of content. Concepts can only acquire content when they are connected, 
however indirectly, with sensible experience. But no logical investigation can review this connection; it can 
only be experienced. And yet it is this connection that determines the cognitive value of systems of concept 
(EINSTEIN, 1947). A Economia, como sabemos, nao c uma cicncia experimental. A 
aproximagao de que sc dispoc sao os dados. O problcma c que os dados, por sua vcz, dependem 
de conccitos c valorcs que oricntam sua colcta. Assim, mcsmo quando os modclos adcrcm aos 
numcros, isso nao significa, ncccssariamcntc, adcrcncia ^ realidade. 
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se refere a qualificacao da mao-de-obra, e ^ crescente escolariza^ao da popu- 

late trabalhadora/ ^ 

Na verdade, a estreita correlagao entre Educagao e remunerato era 

algo que se manifestava claramente apenas para os segmentos gerenciais, ou 

seja, para a "Tecnoestrutura", de Galbraith.^ Ou seja, sem a contribuito 

dos estudos sobre diferenciato dos mercados de trabalho e dificil entender 

a relagao entre salarios e educate. 

Mas, cumpre registrar, inclusive (ou principalmente), que tampouco 

os cnticos das posi96es em confronto tinhamos consciencia de que a pole- 

mica estava circunscrita a um penodo do seculo XX, no qua! predominou 

uma determinada forma de automato e organizato do trabalho. 

O importante agora, porem, nao e avaliar esse debate, mas evitar que 

o ressurgimento do interesse na relate entre Capitalismo e Educagao rece- 

ba o mesmo tratamento. E precise avan9ar, examinando a rela9ao a partir de 

uma perspectiva historica mais ampla e mais concreta, a fim de nao repetir 

nem os desencontros, nem as analises superficiais pouco convincentes para 

apoiar medidas de politica educacional. 

2. Capitalismo e Educagao: Uma Proposta de Abordagem 

Altemativa 

Nesta se9ao, ousamos algumas hipoteses, bem como incursoes em 

outras areas do conhecimento, de modo que as cnticas sao, nao so bem-vin- 

A - • (3) das, como necessanas. 

Embora cada forma9ao economica possua especificidacles, o desen- 

volvimento do capitalismo segue um padrao geral que consistq na "monta- 

gem" de atividades e institui96es que irao configurar o Modo de Produ9ao 

Gapitalista/6^ As economias sao tidas como mais ou menos desenvoTvtdas 

(3) Sobrc cssc dcscncontro, mais grave que o anterior, vcr SALM (1981). 
(4) £ intcrcssantc vcrificar que as p^ginas de 0 Novo Estado Industrial dcdicadas £k importancia da 

Educa^ao, rclacionam-sc, todas, ao pessoal que ocupa postos gerenciais. Nao hd, ncssc "cldssico", 
sequcr uma unica referenda & qucstao da cduca9ao dos trabalhadorcs. 

(5) As cita^ocs que scgucm, aparcntcmcntc cxccssivas, nao constitucm "apclo ^ autoridadc", mas 
busca de concisao. 

(6) Sobrc 'capitalismo" c "capitalismos", vcr CARDOSO DE MELLO (1982). 
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conforme tenham incorporado, em maior ou menor medida, as atividades e 

institui96es presentes nas economias capitalistas mais avan9adas. 

Em seu desenvolvimento, o capitalismo nao so cria novas, mas articu- 

la-se tamb6m com atividades e institi^oes ja existentes atraves das formas 

mais variadas, que podem ir desde o conflito ou a subordina9ao, caso, por 

exemplo, das suas redoes com a Pequena Produ9ao Mercantil, atd o limite 

oposto, quando ja nao cabe falar em articula9ao, mas em subsun9ao, que e 

a plena incorpora9ao ^s for9as produtivas capitalistas de algumas atividades 

ou institui9oes preexistentes. 

O exemplo classico 6 o do trabalho assalariado, institui9ao necessaria, 

mas nao suficiente, para o funcionamento do capitalismo: "Nao basta que 

exist am as condigdes de trabalho num p6lo> como capital, e no outro polo, homens 

que nada tem a vender alem da sua forga de trabalho, Nao basta, tampouco, 

obrigd-los a vender-se voluntariamente. No curso da produgdo capitalista desen- 

volve-se uma classe trabalhadora que, POR EDUCAQAO, TRAD I(JAO E COS- 

TUME, reconhece as exigencias desse modo de produgdo como leis evidentemente 

naturais"P^ 

Caractenstica essencial da economia capitalista 6 a constante transfor- 

ma9ao nas tecnicas de produ9ao e a ocorrencia de verdadeiras revolu9oes 

tecnologicas, que, no essencial, consistem em inova96es tecnicas de uso 

tao amplamente difundido que nao so transformam a base tecnica dominan- 

te como afetam a sociedade em todas as suas dimensoes: "Em todas as formas 

desociedade existe uma determinada produgdo e suas relagoes, que atribuem a todas 

as outras produgoes e suas relagoes seu alcance e sua influencia" 

Nas sociedades capitalistas essa irradia9ao da tecnica dominante e 

particularmente marcante. Gonclui-se, portanto, que o padrao geral de de- 

senvolvimento capitalista nao tem ponto de chegada ou forma acabada, mas 

sofre, ele proprio, transforma9oes que irao alterar suas articula96es com as 

outras esferas. Tendo isto como referencial, nosso interesse aqui e refletir 

sobre as redoes entre as mudan9as tecnologicas e a Educa9ao. 

(7) MARX (0 Capital, v.II), tradu^ao c grifos nossos. Sobrc o conccito dc "subsun^ao", aplicado ao 
trababalho assalariado, vcr MARX ( , Cap. VI, In6dito). 

(8) Marx K. Grundrisse, citado por AN DE RSON (1989). 
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3. Algumas Hipoteses sobre a Evolu§ao das Relagoes entre o 

Desenvolvimento Gapitalista e a Educa^ao 

A id6ia da subsun9ao do trabalho ao capital, como tendencia crescen- 

te e linear, implicaria, no limite, o fim da institui^o escolar e a forma- 

^ao/qualifica^ao dos trabalhadores como subproduto do proprio processo de 

produ^o. Para entender melhor a logica aqui subjacente, e util lembrar 

uma observagao, altamente perspicaz, de W. Benjamin, a respeito das mu- 

dan^as nos atributos valorizados no trabalhador, pelo mercado, neste seculo. 

A medida que aumenta o ritmo das transformagoes tecnologicas, o atributo 

mais valorizado passa a ser a capacidade de adapta^ao, o que equivale, para 

W. Benjamin, a desvalorizagao da experiencia, enquanto memoria coletiva 

ou identiflca^ao cultural, ou ainda, para nossos propositos, enquanto "ser do 

ramo" - erfahrung-, em favor da experiencia enquanto vivencia de situa96es 

variadas, acumulo de conhecimentos topicos e instrumentais - erlebnisP^ 

Nao ha como deixar de relacionar essa mudan9a no tipo de experien- 

cia valorizada, ^s formas de articuIa9ao do capitalismo do sdculo XX com a 

Educa9ao, que resultaram na irradia9ao de pedagogias alternativas ao que 

sempre foi tido como essencial nas institui9oes escolares, como parece ser o 

caso dos metodos de instrugao programada e dos conteudos privilegiados 

no chamado ensino vocacional. 

A institui9ao escolar, na sua concep9ao tradicional, esta voltada para 

apoiar a conserva9ao e a transmissao da experiencia enquanto e, 

portanto, menosprezada pela valoriza9ao da experiencia enquanto erlebnis, 

considerada mais util a adapta9ao dos trabalhadores aos processos de produ- 

930 "tayloristas-fordistas". A dissemina9ao de uma pedagogia voltada para 

inculcar esse segundo tipo de experiencia nao deixa de ser uma forma ds 

destrui9ao da institui9ao escolar. 

Ocorre, porem, que a subsun9ao e uma tendencia (logica?) e nada 

indica que seu comportamento, a longo prazo, seja linear. Com as revolu- 

96es na base tecnica, surgem rupturas ou descontinuidades nessa tendencia, 

que irao exigir novas formas de articula9ao com o sistema de ensino. 

(9) Para a nossa palavra ,,cxpcricncia,,, o alcmao possui duas: erfahrung c erlebnis, scndo que a 
difcrcn9a dc significado cntrc clas corrcspondc, justamcntc, aos dois tipos dc "experiencia1, a que 
W. Benjamin sc rcfcrc. Para maiorcs explicates sobre o assunto, vcr LOWY (1989). 
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Portanto, a fim de aprofundar a discussao sobre a relate entre Econo- 

mia e Educate, devemos examinar a rela^o no contexto das grandes 

mudangas na base tecnica. Nesse sentido, cabe pensar em etapas historicas 

diferenciadas, cada qual com seu tipo particular de articulate com a Educa- 

te, conforme a reproduto requerida dos perfis ocupacionais compativeis 

com a tecnologia dominante/1^ 

Parece nao set descabida a hipotese de que os processos de trabalho e 

respectivos perfis ocupacionais tern evoluido, em termos de complexidade, 

conforme um padrao cfclico. Por "complexidade", entenda-se o oposto da 

tendencia a subsunto- Esta supoe a intensificato> na base, do trabalho 

simples e homogeneo, sem poder de decisao e, portanto, incapaz de interfe- 

rir no funcionamento do processo de produto. Do trabalhador, espera-se 

apenas que responda a estimulos salariais, dentro dos estreitos limites de 

agoes predeterminadas pela gerencia/11^ Complexidade, ao contrario, su- 

p5e, em varios graus, trabalho qualificado, autonomia, i.e., capacidade de 

assumir responsabilidades e decisdes que interferem no ritmo do processo e 

na qualidade do produto. A produtividade do conjunto do capital, em pro- 

cessos de trabalho mais complexos, depende mais dos desempenhos indivi- 

duals e sao necessaries outros estimulos alem dos incentives salariais.^1^ 

Ha penodos em que as novas tecnicas exigem a requalificato da 

estrutura ocupacional, o rompimento com a organizato hierarquica anterior 

e a divisao de trabalho correspondente. A "cultura" industrial se destaca das 

demais atividades e ja nao e possivel absorver excedentes do campo ou 

imigrantes de paises atrasados. O processo de trabalho torna-se mais com- 

plexo que o da etapa anterior. Sao penodos de valoriza^ao da instituito 

escolar e de disseminato dos prinefpios cientfficos no ensino regular, como 

parece ter ocorrido na segunda metade do seculo XIX, como resultado da 2a 

(13) 
Revoluto Industrial. ' 

(10) Concrctamcntc, para cada ctapa, cxisdriam difcrcngas na origem da mao-dc-obra mobilizada; nas 
hicrarquias c dpos dc controlc sobrc o trabalho; nas qualiflca^ocs c suas formas dc aquisi^ao c no 
papcl dcscmpcnhado pclas v£rias insdtui^ocs cducacionais. 

(11) Na frasc pcrfcita dc D. Landcs {Unbound Prometheus), para caractcrizar o trabalho no ambicntc 
das t6cnicas dc automa^ao rfgida, clctromccanica; "Nao hd supervisor mais eftciente que o constante 
rlirk-rlack das mdquinas*. Citado por SALM, op. fit. 

(12) provdvcl que a maior produtividade alcan^ada no Japao, cm rcla^o aos EEUU, com as mcsmas 
tecnicas dc controlc digital, cstcja rclacionada a esses outros estimulos, vagamcntc associados hs 
pcculiaridadcs da socicdadc japoncsa. 

(13) No que segue, tcntamos uma pcriodiza^ao que, sc nao confirma nossa hipdtcsc dc um 
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As ultimas decadas do seculo, com o surgimento das industrias de 

base cientifica (eletricas, quimicas...)* e de precisao, foram marcadas por 

essa maior complexidade. Nao e por acaso que nesta 6poca sao criados os 

sistemas publicos de educagao, nos moldes modernos. Os escritos de Marx e 

Engels em defesa da educa^o "teorica e pratica" para os trabalhadores, 

ficariam pouco inteligiveis se nao tivessem como referencia o surgimento 

dessa nova industria, mas sim o maquinismo anterior, do qual o trabalhador 

era "mero apendice" e sobre o qual escreveram o que existe de mais didatico 

a respeito da tendencia a desqualifica^ao (0 Capital, v. I, se9ao IV). 

De fato, a industria no final do seculo tern pouco a ver com a moder- 

niza9ao introduzida 100 anos antes pela la Revolu9ao Industrial. Esta foi 

marcada pelo empirismo, pelo acesso facil e rapida adapta9ao, quanto ao 

manuseio das maquinas, por parte das camadas mais incultas e desorganiza- 

das da sociedade, como os trabalhadores expulsos do campo. Sua difusao 

ocorre na primeira metade do seculo XIX, principalmente na Inglaterra, 

quando grande parte da classe operaria aproxima-se da indigencia, a medida 

que o processo de trabalho industrial vai se tornando mais "simples". 

Seguramente mais simples que a complexissima organiza9ao caracte- 

nstica das manufaturas pre-industriais que, a despeito de haverem levado a 

divisao do trabalho ao paroxismo, dependiam fortemente, ainda, do trabalho 

cooperado de inumeros oficiais-artesaos, bem como de pessoas altamente 

qualificadas no uso das ferramentas especializadas. 

Por outro lado, o penodo (alemao?) que se inicia com a 2a Revolu9ao 

Industrial marca o aparecimento de uma elite operaria, qualificada tanto por 

seus conhecimentos "teoricos e praticos" como por ser capaz de transmitir ao 

conjunto atitudes compativeis com um ambiente de trabalho dependente 

da colabora9ao entre varies metiers, e que tinha no rigor e na precisao os 
✓ 

atributos fundamentais. E esta complexidade que sera superada pela intro- 

du9ao dos metodos de produ9ao tayloristas-fordistas, que irao se difundir e 

dominar o "moderno" seculo XX. Este e o penodo que despertou o interes- 

se, nas decadas de 60 e 70, pelo processo de desqualifica9ao do trabalho, 

principalmente a partir de Braverman {Trabalho e capital monopolistd), e 

movimcnto cfclico quanto h maior ou mcnor complexidade dos proccssos de trabalho, talvcz 
fomc^a clcmcntos que justifiqucm utiliza-la como referencia para cstudos historiograficos sobre o 
assunto. Os pcriodos sugcridos a scguir, tomam como pontos de inflcxao os momcntos de 
grandes altcra^ocs na base t6cnica. Podcmos partir dos cfcitos da 2' Rcvolufao Industrial. 
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vulgarmente associado diretamente ^ parcelizagao do trabalho artesanal. Os 

metodos tayloristas-fordistas simplificaram o trabalho da grande maioria, 

mas nao foram capazes de livrar o processo de trabalho de uma pequena 

elite qualificada (ferramenteiros, torneiros, frezadores...)/1^ 

Seria, na nossa hipotese, a fase do "ciclo" na qual, novamente, a 

produgao capitalista pode incorporar mao-de-obra de baixa qualifica9ao, 

sem tradigao fabril. A nova classe operaria, assim como a "nova classe me- 

dia", requer pouca escolaridade ou, o que da no mesmo, pode ser formada 

por um ensino de baixa qualidade, desde que adquira a disciplina necessaria 

a execute de tarefas simples e responda aos estimulos salariais. Tampouco 

aqui e por acaso que a expansao do fordismo coincide com a degrada^ao do 

ensino para as massas e a concentrate dos recursos educacionais numa 

minoria destinada a ocupar postos gerenciais e de supervisao. 

Finalmente, as tecnicas emergentes de automate, com base na infor- 

matica, voltam a reverter essa fase de desqualificato? absoluta e relativa, da 

estrutura ocupacional, tornando, de novo, mais complexo o processo de 

trabalho e exigindo a revisao das praticas da formato profissional. A educa- 

te de conteudos gerais, centrada na transmissao de conceitos, no desenvol- 

vimento do raciocinio logico, no melhor conhecimento da Lingua, da 

Historia, da Geografia e dos prinefpios das Ciencias, mostra-se, ao que tudo 

indica, muito mais eficaz para preparar o trabalhador que ira operar os novos 

equipamentos, do que as disciplinas instrumentais, |}rivilegiadas pelo ensi- 

no vocacional, como tentarei mostrar no que segue/1 ^ 

Essas mudan9as nas prioridades educacionais resultam, no essencial, 

da emergencia de outros fatores que passaram a ser decisivos na concorren- 

cia capitalista. Os que ate agora eram os mais importantes - a escala de 

produ9ao, a padroniza9ao, o acesso a e o controle de materias-primas e 

outros insumos, que faziam da verticaliza9ao uma vantagem e, principal- 

mente, mao-de-obra barata e "confiavel", i.e., dispomvel e adaptada a mono- 

tonia e a intensidade do trabalho fabril - estao perdendo importancia na 

(14) As primciras andliscs dos impactos das tccnicas dc automa^ao c dc controle dc processes com 
base na microclctronica conccntravam a atcn^ao na destrui^ao dessas "ultimas trinchciras dc 
qualifica^ao" (BRAVERMAN, 1987). So mais tardc vcrificou-sc que scus cfcitos podcriam ser 
muito mais profundos c surprccndcntcs, principalmcntc quando combinadas com outras formas 
dc organiza^ao do trabalho. 

(15) Essc trccho final foi cxtrafdo dc outro tcxto nosso, vcr SALM (1992). 
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concorrencia capitalista. O que passa a contar agora sao economias no uso do 

capital, inclusive capital de giro (estoques), o que implica, tambdm, evitar 

ao maximo perdas por pe9as defeituosas (maior preocupagao com o controle 

de qualidade); a diversificagao da produgao, de modo a poder suprir varios 

mercados simultaneamente, conforme as variagoes na demanda; e uma rede 

mais densa e agil de empresas fornecedoras e distribuidoras. 

Essa altera^ao radical na importancia relativa das variaveis que afetam 

a competitividade e, portanto, a estrategia empresarial, decorre, por sua vez, 

de inova96es tecnologicas nas formas de automa9ao industrial e nas formas 

de organizar o processo de trabalho. 

Tanto as novas formas de automa9ao e de controle do maquinismo, 

como as inova9oes organizacionais, explicam aquelas mudan9as nos padroes 

da concorrencia. O rapido barateamento das novas tecnicas e sua aplica9ao 

universal justificam o uso da expressao MRevolu9ao Tecnologica" para deno- 

minar o atual processo de sua difusao. 

Apenas para ilustrar seu carater revolucionario, uma mesma maquina 

pode ser reprogramada para produzir pe9as diferentes, e distintos desenhos 

podem ser feitos em computador a ela conectado (GAD/CAM). Basta esta 

imagem para percebermos a variedade de implica9oes que o novo processo 

promete. Vamos nos restringir a algumas diretamente relacionadas ao nosso 

tema. Varias determina96es deixam de existin 

Em primeiro lugar, a produtividade ja nao esta preestabelecida pelo 

equipamento. Antes, uma maquina eletromecanica era capaz de produzir 

tantas pe9as por hora, dentro das especifica96es de uso "normal", e eram 

estreitas as varia96es atribuiveis ao empenho e conhecimentos de seu ope- 

rador. Agora, nao. Duas pessoas com qualifica9oes e motiva96es distintas 

podem extrair resultados muito diferentes da mesma maquina. 

Segundo, a divisao de tarefas, antes rigidamente estabelecida - nao 

importa, aqui, se a norma decorria mais da tecnologia ou de "estrategia" 

patronal -, pode agora assumir as mais variadas formas. Goncep9ao, progra- 

ma9ao, manuten9ao, controle de qualidade, ritmo, nao sao mais atribui96es 

exclusivas deste ou daquele segmento da estrutura ocupacional. 

Terceiro, seja qual for a distribui9ao de responsabilidades, a comuni- 

ca9ao passa a ter uma importancia crucial, antes quase dispensavel, quando 
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o trabalhador se limitava a cumprir, de preferencia calado, as tarefas ditadas 

pela gerencia. Desde logo, a linha de montagem fordista se torna obsoleta e 

grupos de trabalhadores podem assumir, com vantagem, partes complexas 

do processo de fabrica9ao. A articulagao entre os grupos passa a ser tao 

decisiva que a autonomia parece ser o mais indicado, ao inves de controles 

burocraticos ou por supervisores. 

Conclusao 

Em resume, e indo ao ponto, os empresarios parecem constatar que e 

fundamental um maior envoivimento dos trabalhadores na produ^ao. O 

novo, na atual revolu^o tecnologica, ao contrario dos processos que domi- 

naram no seculo XX, e que o uso do equipamento produz mais lucros 

quanto maior a motiva9ao e engajamento de todos em tarefas tipicas da 

gestao.^6^ Ja nao basta trocar salaries por horas de trabalho, ou maiores 

salarios por maior intensidade/maior Jornada (hora-extra). Afinal, motiva9ao 

e envoi vimento nunca constaram, nem mesmo implicitamente, dos contra- 

tos tayloristas de trabalho. 

Para que tudo isso ocorra, a empresa tera que rever os atributos mais 

valorizados nos trabalhadores. Segundo o que constatou a pesquisa feita 

pelo IEI/UFRJ (89/90) junto a um numero expressivo de empresas lideres 

dos complexes industrials brasileiros, os atributos, hoje, mais valorizados por 

elas sao justamente aqueles adquiridos atraves dos conteudos tradicionais 

da chamada Educa9ao Geral. E, conforme a literatura especializada, mesmo 

do Ensino Tecnico requer-se agora que concentre suas aten96es em concei- 

tos e teorias e nao mais em disciplinas instrumentais ou no treinamento com 
(17) 

equipamentos. 7 

Ou seja, uma das implica9oes da revolu9ao tecnologica em curso e 

que os conteudos gerais da Educa9ao Regular passaram a ser vistos como 

instrumentais para a formagao profissional de todos, e nao mais apenas 

para os que ocupam postos gerenciais, tecnicos ou administrativos. 

(16) 6 fdcil pcrccbcr a importancia disto para altcrar o rclacionamcnto c a (falta dc) comunica^ao cntrc 
a cupula gcrcncial c os trabalhadores dirctamcntc vinculados h produ^o. Alids, a propria divisao 
cntrc "ligados* c "'nao ligados" h produ^ao (ou, cntrc ,'cscrit6rio,, c shop-floor) vat perdendo 
significado. 

(17) Para maiores dctalhcs, vcrSALM & FOGA^A (1992). 
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Assim, como ha 100 anos, rcssurge hoje a preocupa^ao com a qualida- 

de do ensino basico. Mas, se a formula^o da politica educacional, que deve 

visar o longo prazo, depender dos "burocratas do conhecimento especial iza- 

do"^8^ e seus exercicios sobre as taxas de retorno atuais, poderemos incorrer 

em grandes equivocos. 
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