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INTRODUgAO 

Aqueles que trabalham ha muitos anos com 
computadores, tem facilidade em raciocinar em ter- 
mos de bits e bytes. Mas nem sempre possuem a cons- 
ciericia exata da extensao da revolu^ao tecnologica e 
social que vive nossa sociedade, impulsionada princi- 
palmente pela aplica^ao quotidiana das tecnicas que 
hoje integramo que e denominado de ipformatica. 

Assim, julga-se oportuno discutir, em um con- 
texto mais amplo, aspectos relevantes de migra^ao da 
sociedade industrial para a sociedade de servigos, com 
o objetivo de disseminar novos conceitos administrati- 
vos, experiencias praticas e o estado da arte da tecno- 
logia da informa?ao. 

Este tema pode ser abordado sob tres oticas 
principais: 
• para onde caminha nossa sociedade; 
• quais sao as caracteristicas da sociedade informati- 

zada; 
• qual o papel do computador neste novo contexto. 

Sem procurar respostas definitivas, que nao 
podem ser encontradas em um ambiente em constan- 

te evolu^ao, colocar-se-a algumas ideias sobre cada 

um destes aspectos. 

M ACROTENDflNCI AS: 

PARA ONDE CAMINHA 

NOSSA SOCIEDADE 

A mente analitica do cientista social John 

Naisbitt identificou, atraves do estudo sistematico do 

resultado de diversas pesquisas, a existencia de 
macrotendencias de reestruturagao da sociedade 

americana, por ele denominadas Megatrends. 
Resumidamente estas macrotendencias podem 

ser assim enumeradas: 
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• somos parte de uma economia global. Nao mais 
podemos dar-nos ao luxo de operar em um sistema 
economico nacional, isolado e autosuficiente; 

• nossa sociedade esta sendo reestruturada no senti- 

do de substituir considera^oes e recompensas a 
curto prazo por objetivos de longo prazo; 

• a centraliza^ao cede inexoravelmente lugar para a 
descentraliza^ao; 

• o suporte altamente institucionalizado da lugar a 
uma agao individualizada no sentido de antender 
as necessidades basicas da sociedade; 

• a democracia representativa como modelo politico 

deve ceder lugar a democracia participativa, 

baseada no principio de que as pessoas cujas vidas 

sao afetadas por uma decisao, necessariamente, 
devam ser parte do processo de tomada dessa deci- 

sao; ... 
• as estruturas hierarquicas rigidas serao substitui- 

das por redes bastante informais, em que pessoas 
conversam entre si trocando ideias, informa^oes e 
recursos; 

• o leque de op^oes disponiveis afasta-nos da socie- 
dade em que tinhamos apenas duas alternativas 
(esta ou aquela), a escolher. Caminhamos para 
situagoes de multipla escolha, com uma enorme 
diversidade de opgoes; 

• caminhamos de uma situa^ao em que a introdu- 
cao forgada de tecnologia e substituida por um 
balanceamento entre as novas tecnologias e a acei- 
ta^ao das mesmas pela sociedade. Passa a existir 
assim uma agao compensatoria entre a resposta 
social e a nova tecnologia que, em casos extremes, 
pode levar a rejeigao desta ultima; 

• finalmente, embora pensemos que vivemos em uma 
sociedade industrial, em realidade mudamos para 
uma economia baseada na cria^ao e distribui^ao de 
informa?5es, ou seja, a sociedade informatizada. 
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CARACTERISTICAS DA 

SOCIEDADE INFORMATIZADA 

Das macrotendencias descritas no item ante- 

rior, nenhuma e tao explosiva quanto a passagem de 

uma sociedade industrial para uma de services. 

Os primeiros sinais da sociedade informatizada 

nos Estados Unidos datam de 1956 e 1957. Em 1956, 

pela primeira vez na historia, o numero de pessoas 

trabalhando em escritorios superou o de operarios. 0 

ano seguinte (1957) marcou o inicio da globalizagao da 

revolu^ao da informa^ao: o langamento do Sputinik 

abriu as portas para a era da comunicaQao por sateli- 

tes. 0 sociologo Daniel Bell, de Harvard, denominou a 

nova sociedade de "pos industrial" 

Hoje, esta claro que esta sociedade e realmente 
a sociedade informatizada, desde que a esmagora 

maioria de seus profissionais esta engajada na criagao, 

processamento, distribuigao e dissemina^ao da infor- 

magao. O tradicional setor terciario ou de services, 

descontando-se o tratamento das informa^oes, 
matem-se no nivel de 11 a 12% da economia america- 
na desde 1950. 

0 crescimento real deu-se nas ocupa^oes tra- 

tando de informa^oes. Em 1950 cerca de 17% da forga 

de trabalho americana trabalhava em tarefas de tra- 

tamento de informa^oes. Hoje mais de 60% exercem 

essa atividade como analistas, programadores, profes- 

sores, secretarias, contadores, administradores, buro- 

cratas etc. 

Em uma sociedade industrial o recurso estrate- 

gico e o Capital; por isto o acesso ao sistema produtivo 
e limitado. Na nova sociedade o recurso estrategico e a 

informagao; assim o acesso ao sistema economico e 

muito mais facil. 

A sociedade informatizada e prodiga em "em- 

preendedores" e conseqiientemente, na criagao de 

empregos. 

Outra caracteristica importante nesta transfor- 

magao e sua velocidade. A mudan^a da sociedade 

agricola para a industrial levou 100 anos, enquanto 

que a informatizagao cerca de duas decadas. 
Sao pontos importantes a serem considerados 

nesta passagem: 
• a sociedade informatizada e uma realidade econo- 

mica e nao uma abstra<?ao intelectual; 
• inova?6es na tecnologia de computa^ao e de teleco- 

municagoes aceleram a velocidade de mudan^a, 

desde que a rapida disseminagao das informa^oes 

possibilita uma nova dinamica decisoria na socie- 

dade; 

• as novas tecnologias emergentes nesta sociedade 
serao primeiramente aplicadas as velhas tarefas 

industriais e gradualmente darao origem a novas 

atividades, processes e produtos. Isto porque ha 

tres estagios no desenvolvimento tecnologico. Em 

primeiro lugar a nova tecnologia segue a linha de 

menor resistencia; depois e utilizada para melhorar 

as tecnologias anteriores; e finalmente, descobrem- 

se novos usos que revolucionam a propria tecnolo- 

gia. Assim, os microprocessadores foram inicial- 

mente usados em jogos e robots em tarefas indus- 

triais perigosas; no segundo estagio os microproces- 

sadores estao sendo usados para melhorar aquilo 

que ja existe: carros, maquinas ferramentas, telefo- 

nes, processadores de texto etc; 

• nesta nova sociedade, o sistema de educa^ao formal 

mostra-se cada vez menos adequado. O especialista 

torna-se obsolete perante o generalista com grande 

poder de adapta^ao; 
• a tecnologia desta nova sociedade nao e absoluta. 

Ela tern sucesso ou e rejeitada dependendo de sua 

aceitagao por essa sociedade. Experiencias feitas na 

Control Data e no Continental Bank (Illinois) 

sobre o trabalho feito em residencias indicam res- 

trigoes pela falta do ambiente de trabalho e da inte- 

ra^ao com os colegas, chefes e subordinados. 

O PAPEL DO COMPUTADOR 

NO NOVO CONTEXTO 

Quantas pessoas serao eliminadas com a meca- 

niza^ao proposta? Acredita-se que a maioria dos 

analistas ja enfrentaram este questionamento durante* 

a venda da ideia de desenvolvimento de um novo sis- 

tema para atender as necessidades de seus usuarios. A 

apela^ao para as rela?6es custo/beneficio em que os 

custos eram faceis de serem estimados mas os benefi- 
cios, muitas vezes intangiveis, dificultava o estabele- 

cimento de um criterio quantificavel que servisse 

como base para uma decisao consciente por parte da 
administra^ao. 

Na sociedade informatizada o leque de infor- 
ma?6es torna-se tao amplo que o uso de computadores 

passa a ser muito mais autojustificavel. A informati- 

za^ao nao e mais "vendida" ao usuario, mas sim 

"comprada" por ele. 

Os computadores, inicialmente projetados para 

fins cientificos, restritos as universidades, tiveram sua 

area de aplica^ao extremamente ampliada. Analisar- 
se-a a seguir alguns aspectos deste leque de aplica- 

?6es. 

Computadores na Administra^ao 
Tradicionalmente, os sistemas existentes em uma 
organiza^ao sao classificadas em tres categorias basi- 

cas: 
• sistemas altamente estruturados, onde existem 

regras logicas bem definidas que permitem o trata- 

mento ordenado dos dados de entrada, visando a 

obten^ao dos dados de saida; 

• sistemas semiestruturados, em que, apesar da exis- 

tencia de uma estrutura logica, torna-se necessaria 

a interven^ao humana em pontos estrategicos do 

processamento, para discernir sobre alternativas, 

corrigir dados e tomar decisoes; 

• sistemas nao estruturados onde o raciocinio e a 

intui^ao assumem papel preponderante, colocando- 

os no dominio da inteligencia artifical. 

A grande maioria das aplica^oes administrativas ori- 
ginou-se em sistemas altamente estruturados, com 

significative volume de dados e grande receptividade. 

A introdu^ao dos sistemas on-line e a revolu^ao dos 
microcomputadores tornaram viaveis as aplica?6es 

em sistemas semiestruturados. 

Como o desenvolvimento do potencial de hardware e 

seu consequente barateamento, caminha-se para o 

tratamento dos sistemas nao estruturados. 

Computadores no Governo e Leis 

Legisladores, e a classe politica em geral, comegam a 
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descobrir o valor do Banco de Dados Legislatives 

(PRODASEN). As fun^oes de controle vem sendo fei- 
tas em todos os niveis do governo por sistemas de com- 

putadores. Aplica^oes na area de controle do meio 

ambiente vem se desenvolvendo a medida que os peri- 
gos da polui^ao tornam-se mais obvios. Modelos 

macroeconomicos orientam (ou deveriam orientar...) 
nossos planejadores. 

No Brasil, por falta de legisla^ao sobre privacidade, 

corre-se serio risco de mau uso de informa^oes pes- 

soais. 

Computadores e Saude 

Na area de planejamento medico e tomada de deci- 

soes, computadores vem sendo utilizados para auxi- 

liar na diagnose de doen^as. Colocando o historico me- 

dico de um paciente em um banco de dados, um ou 

mais medicos podem acessa-lo e atualiza-lo, se neces- 

sario. 

Controle do estado fisiologico dos pacientes, bancos de 

sangue e testes de laboratorios sao outras importantes 

aplica^oes dos computadores em medicina. 

Computadores na Educa^ao 

Computadores podem trazer ao process© educacional 

caracteristicas como paciencia, disponibilidade de 

tempo, individualizagao etc. Um objetivo inicial em se 

usar computadores como um instrument© educacional 

e desenvolver o discemimento e nao apenas calcular 

numeros ou processar documentos. 

Instru?ao administrada por computador (CMI - Com- 
puter Managed Instructios) e o nome dado a utiliza- 

?ao de computadores para auxiliar professores na 

administragao dos programas de instrugao individual. 

Instru?ao auxiliada por computador (CAI - Compu- 

tador Aided Instruction) refere-se a situagoes em que 

os estudantes interagem com os computadores no pro- 

cesso de aprendizado. 

Computadores nas Ciencias Exatas e na Engenha- 
ria 

Nascidos nas Universidades, os computadores nao 

perderam sua vocagao para os calculos mais diversos. 

A medida que a pesquisa operacional aperfei^oa seus 

modelos, eles tornam possivel a aplica?ao generaliza- 

da dos computadores, cada vez mais potentes e rapi- 

dos. 

Nos voos espaciais computadores sao indispensaveis; 

engenheiros industriais e eletronicos estao utilizando 

exaustivamente computadores no projeto assistido 

por computadores e na fabrica^ao assistida por com- 

putadores, controle de processes, de trafego aereo e 

terrestre, na pesquisa e extra^ao de petroleo, no calcu- 

lo estrutural, na geodesia e praticamente em todas as 

areas da engenharia tradicional. 

Computadores e Ciencias Humanas 

• 0 computador tern sido utilizado em larga escala 

na arqueologia, pesquisa historica, ciencia politica, 

musica, linguagem e literatura, entre outras. 

Na arqueologia existem tres areas maiores de aplica- 

^ao: 

• calculos sobre informa^oes de uma escava?ao; 

• classifica^ao automatica de medidas feitas sobre 

uma colegao de objetos; 

• armazenagem de dados e recuperagao de grande 

quantidade de informa^oes. 

Exemplo classico de aplica^ao nesta ciencia e 

fornecido por Virginia Burton, do Metropolitan 

Museum of Art (NY) que desenvolveu um algoritmo 

para classificar ceramicas do antigo Egito pelo uso de 

um processador de imagens. 

Na linguistica computacional o processo de tra- 

du^ao mecanica consiste basicamente na tradugao de 

cada palavra pelo computador, mediante a consulta 

a um dicionario e forma^ao de sentenqa onde as pala- 

vras sao analisadas e as frases corrigidas de acordo 

com a sintaxe da lingua de saida. 

Ainda nesta area encontram-se em estagio 

adiantado as tecnologias de sintetizagao e reconheci- 

mento de voz, com aplica^oes industriais em linhas 
de montagem, na fase do controle de qualidade. 

No jornalismo e editora^ao diversos projetos 

desenvolvidos tern sido utilizados pelas imprensas 

norte-americana, europeia e brasileira, principalmen- 
te na area da composi^ao programada. 

No cinema e na televisao, o avan^o conseguido 

neste campo e facilmente apreciado em filmes como 

2001, War Games., Solaris e o Retorno de Jedi. 

Nas artes plasticas, na psicologia, na propa- 
ganda, turismo, biblioteconomia e documenta^ao, na 

musica, na constitui^ao de Banco de Dados cientifi- 
cos, tecnologicos e bibliograficos, a lista de aplicagoes 

prossegue interminavel. Sao testemiinhas incontestes 

de que a sociedade pos-industrial e a sociedade infor- 

matizada. 
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