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Resumo 

O objetivo deste trabalho e identificar o papel das novas 

tecnologias nas sociedades capitalistas avangadas. A 

partir das informagoes captadas, a proposta e definir 

uma base de conhecimento que permita explicar as 

mutagoes das organizagoes perifericas, no que se refere 

ao modo de produzir, gerir e consumir mutagoes, e que 

possam conduzir a transformagoes nas organizagoes. 
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INTRODUgAO 

Diante da importancia do desenvolvimento das 

organiza?6es modernas, o estudo sobre as novas tecno- 

logias exige um sistema de representa^ao unificado de 

fenomenos tecnicos, economicos e socials. 

O interesse demonstrado em rela^ao as novas tec- 

nologias deve-se a uma melhor compreensao dos objeti- 

vos do desenvolvimento tecnologico, em fun^ao do pro- 

jeto s6cio-politico. A complexidade de realiza^ao des- 

tes objetivos pode ser interpretada em fungao do pro- 

cess© de mutagao e do espa^o onde as transforma^oes 

tecnologicas se aplicam. 

A amplitude das inovagoes nas novas tecnologias 

torna praticamente infinito o numero de suas aplicagoes. 

A analise, objeto deste trabalho, procura por em 

relevo quatro sistemas de representagoes: 

• as barreiras macro-organizacionais, as mutagoes tec- 

nologicas nas organizagoes em sociedades industriais, 

os jogos estrategicos das novas tecnologias em desen- 

volvimento nas sociedades industrializadas e a estrate- 

gia de utilizagao de uma tecnologia apropriada. 

No estudo das barreiras a agao coletiva na muta- 

gao tecnologica, percebe-se que a complexidade das re- 

lagoes sociais necessita de novas dimensoes para uma 

representagao mais satisfatoria e mais completa das or- 

ganizagoes industriais. 

O delineamento das organizagoes usuarias das no- 

vas tecnologias, a partir de jogos estrategicos, revela 

os diferentes aspectos da cooperagao na agao coletiva. 

Finalmente, a principal contribuigao deste traba- 

lho consiste na representagao das novas tecnologias, 

de modo a descrever, num primeiro momento, o con- 

junto das possibilidades de mutagao nas organizagoes 

e, em segundo lugar, guiar as organizagoes no proces- 

so de escblha, a partir das preferencias dos atores so- 

bre o conjunto das conseq'uencias das suas agoes. 

AS BARREIRAS MACRO-ORGANIZACIONAIS A 

MUTAGAO TECNOLOGICA 

As organizagoes de paises perifericos vivenciam 

uma situagao bem particular quanto ao uso de novas 

tecnologias, pois se encontram num universo sem espe- 

Ihos. Devido a essa situagao atipica, torna-se dificil 

um olhar objetivo sobre a importancia das novas tecno- 

logias no projeto de modernizagao economica. 

Assim, as barreiras ao processo de mudanga de- 

correm da impossibilidade de se definir uma ordem co- 

erente e, principalmente, de se estabelecer estrategias, 

atraves de escolhas de prioridades, em fungao de refle- 

xoes continuadas sobre recursos, restrigoes e objetivos. 

As dificuldades, portanto, na implantagao de no- 

vas tecnologias, acentuam-se, precisamente, pela insufi- 

ciencia de estruturas solidas e pela inexistencia de agoes 

politicas continuas e coerentes, por periodos significati- 

vamente apropriados, visando a realizagao de objetivos 

coletivos. 

Essa inexistencia de agoes politicas, traduzida por 

uma variabilidade de gestao, de um certo modo impe- 

de a maioria dos Governos de conduzir uma politica in- 

dustrial coesa, de sorte a contrapor-se k incerteza das 

transformagoes tecnolbgicas. 

Neste context©, marcado pela improvisagao, tor- 

na-se dificil para as organizagoes de paises perifericos 

criar condigoes compativeis com o estado de mutagao 

tecnologica. Tambem nao se afigura tarefa facil sincro- 

nizar os objetivos da mutagao tecnologica, dentro de 

um prazo politicamente razoavel, necessario para co- 

brir os periodos de concepgao e operacionalizagao da 

agao modernizante. Como exemplo, o Governo da No- 

va Republica langa um piano de mutagao tecnologica, 

na fase final de sua administragao, quando um proces- 

so desta magnitude necessitaria de um periodo mini- 

mo de cinco anos. 

Qual seria entao um horizonte politico pertinen- 

te? Experiencias advindas de economias avangadas per- 

mitem afirmar que um projeto de mutagao tecnologi- 

ca precisa, pelo menos, de cinco anos para que o pro- 

cesso passe a responder aos estimulos dos investimen- 

tos aplicados e a favorecer a harmonia do corpo social. 

Fora isso, com a democratizagao do Pais, todo e 

qualquer projeto torna-se de certa forma prisioneiro 

do horizonte definido pelas injungoes politicas. 

A Natureza das Tarefas 

A natureza das tarefas evolui de uma forma acen- 

tuada, obstaculizando qualquer agao dentro de uma 

ordem que interfira no processo em mutagao. 

Para um processo de mutagao, quatro pontos de 

sustentagao sao levantados: 

• Gestao de pessoal, que permita ao mundo trabalha- 

dor engajar-se dentro de um projeto coletivo; 

• Estabelecimento de um orgamento, que favorega as 

medidas inovadoras sem enfraquecer a capacidade 

de resistencia organizacional as perturbagoes provoca- 

das pelo sistema de concorrencia; 

• Engajamento das realizagoes em politicas de longo 

prazo, que permitam responder as mudangas da natu- 

reza do progresso de produtividade; 

• Gestao de crises, que favorega a organizagao do tra- 

balho dentro de uma estruturagao flexivel e apta a in- 

corporagao dos cheques provocados pelo sistema de 

concorrencia. 

Nesta linha de agao, observa-se que as vias de aces- 

so a mutagao, numa organizagao periferica, dependem 

de uma serie de agoes estrategicas, cujos centres de de- 

cisao extrapolam as realidades e os projetos definidos 

por estas organizagoes perifericas. 

Como primeira tarefa, uma visao rapida da muta- 

gao tecnologica permite percebe-la atraves da assimila- 

gao de uma cultura tecnica por todas as organizagoes 

sociais. 

Desta forma, a construgao de uma matriz de insu- 

mo-produto que escurece aumentaria a capacidade de 

condugao e de polarizagao do desenvolvimento, e per- 

mitiria uma certa apreciagao do grau de modernizagao 

industrial. 
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A segunda tarefa pode ser processada a partir 

do apoio dos grandes grupos economicos internacio- 

nais em produzir, conceber e exportar para as organiza- 

9oes perifericas e, de uma certa forma, favorecer a in- 

ser^ao destas economias na divisao internacional do tra- 

balho. 

A terceira tarefa e baseada nos recursos locals, 

tomando como referenda as potencialidades existentes 

a nivel empresarial, universitario, de centro de pesqui- 

sa e desenvolvimento, laboratorios etc, respondendo 

assim as mudangas de qualidade e de escala de produgao. 

As Fic^oes no Processo de Muta^ao Tecnologica. 

As agoes voluntaristas 

Numa sociedade sob regime democratico, a agao 

do Estado e submetida a contrapoderes, que enfraque- 

cem a coesao interna de urn projeto de mutagao. Assim, 

o projeto de mudanga submete-se tambem a fatores 

que nem sempre correspondem a transformagoes reais, 

como a imposigao de barreiras a entrada de grupos 

multinacionais localizados no setor da informatica de 

pequeno porte. Esta medida, a longo prazo, poderia 

constituir um entrave a consolidagao da micro-informa- 

tica nos paises perifericos. 

O ilusionismo do cientificismo como instrumento de 

mudanga 

Aceita-se como principio doutrinario que as no- 

vas tecnologias vao produzir na agricultura, a medio 

prazo, mudangas notaveis, tanto no volume da produ- 

gao quanto na realizagao, aumentando o numero das 

especies, afetando a industria de transformagao de ali- 

mentos e acelerando o processo de substituigao do capi- 

tal pelo trabalho etc. Contudo, esquece-se de dimensio- 

nar o peso da estrutura agraria como freio a todo e 

qualquer processo de inovagao. 

O Projeto das Novas Tecnologias 

A elaboragao de um projeto que represente um 

processo valido de mudanga nao se afigura uma tarefa 

simples. 

Em primeiro lugar, as organizagoes em econo- 

mias perifericas tendem a constituir um sistema rigido, 

pouco afeito a mudangas bruscas, que podem acarretar 

a instabilidade do sistema produtivo. A ocorrencia de 

agoes inovadoras, tais como a opgao da informatica 

no ensino secundario, poderia ser uma fonte de pertur- 

bagao, criando uma desordem no sistema escolar tradi- 

cional, via desqualificagao profissional, obsolescencia 

do ensino etc. 

Uma opgao de compromisso, atraves de mudan- 

gas passo a passo, constituiria um sistema de acomoda- 

gao, inviabilizando qualquer mutagao tecnologica de 

grande porte no sistema organizacional. 

Fatores de Descompasso no Processo de Mutagao 

Tecnologica 

• Simplificagdo do metodo de and Use como artificio 

que permite contornar a verdadeira dimensao do 

problema. Por exemplo, a administragao diante da 

falta de resultados imediatos modifica a pratica, pro- 

mulga novos criterios, cria novos instrumentos, quan- 

do se sabe que a mutagao tecnologica e um processo 

bastante lento. 

• Globalizagdo. A ideia endogena ao processo de muta- 

gao e a de construir um sistema de modernizagao que 

responda a tudo, uma vez que sabemos que a enge- 

nharia de projeto esta praticamente reservada aos gran- 

des projetos dos paises industrializados. 

• Dramatizagdo. A nova tecnologia e considerada um 

meio indispensavel a mutagao social. Donde a neces- 

sidade imperiosa de favorecer a incorporagao do pa- 

cote tecnologico, praticamente sem condigoes de en- 

trada, mesmo sabendo que as industrias de bens de 

equipamentos nao teriam condigoes de dar continui- 

dade operacional quando terminasse o programa. 

Reflexoes sobre as Mutagoes 

A modernizagao tecnologica nao responde exclusi- 

vamente a fatores economicos mas, prioritariamente, 

a um compromisso social, assentado na continuidade 

do processo e na justa apreciagao da realidade econo- 

mica das organizagoes em paises perifericos. 

A Mudanga como Aprendizado de Novas Formas de 

Agdo Coletiva. 

A produgao de novas tecnologias, dentro de um 

quadro flexivel, deve ser ponderada e nao prisioneira 

de modismos. Assim, no campo da gestao tecnologica, 

e necessario levar em conta a experiencia dos paises 

mais avangados, porem considerando como imprescin- 

divel a reflexao sobre a propria realidade da organiza- 

gao em mutagao. 

A Adogdo de Medidas atraves das quais a Organizagdo 

dos paises perifericos passaria a produzir novas formas 

de agdo. 

Assim, ao endogeneizar a mudanga tecnica, a pes- 

quisa e desenvolvimento revela a sua potencia, nao so 

como meio de resolugao de problemas mas como instru- 

mento de competitividade e como resposta as novas for- 

mas de agao. 

A ORGANIZA£AO DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

NAS ORGANIZAGOES DAS SOCIEDADES 

CAPITALISTAS AVANgADAS 

O objetivo deste trabalho e identificar o papel 

das novas tecnologias nas sociedades capitalistas avan- 

gadas e, a partir das informagoes captadas, definir uma 

base de conhecimento que permita explicar as muta- 

goes das organizagoes perifericas, no que se refere ao 

modo de produzir, gerir e consumir mutagoes, que pos- 

sam conduzir a uma transformagao do conjunto do jo- 

go na agao coletiva. 

Para a consecugao deste objetivo, focaliza-se o 

movimento das transformagoes tecnologicas, a partir 

do ramo mecatronico, que constituiu a alavanca da eco- 

nomia japonesa, destacando-se o papel deste ramo na 
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redefinigao de um novo espago de a^ao, face a desor- 
dem provocada nas economias capitalistas avangadas, 

apos o segundo choque petrolifero ocorrido em 1973. 

Neste contexto, e precise, em primeiro lugar, cons- 

truir uma base de conhecimento deste ramo, acentuan- 

do as modifica^oes ocorridas a nivel de produtos, de 

instrumentos de trabalho, e que interfiram diretamen- 

te sobre a a?ao coletiva. 

Como elemento inovador, a nivel do produto, 

destaca-se a infinidade de produtos no sistema terciario 

(agora denominado burocratico) e, no piano industrial, 

as diferentes manifestagoes no campo da otica-eletronica. 

A particularidade desta inovagao tecnica, do pon- 

to de vista da agao organizada, pode ser identificada 

pelos desequilibrios dinamicos. Estes desequilibrios se- 

riam uma decorrencia das novas combinagoes de para- 

metros economicos, interferindo sobre as estrategias 

das empresas, sobre a fungdo de produgao e sobre a 

forma de concorrencia, que condicionam os tipos de 

solugoes possiveis. 

O diagnostico do impacto das novas tecnologias 

sobre o trabalho pode ser avaliado considerando as pra- 

ticas de normalizagao assim descritas: 

• qualificagao; 

• enriquecimento das tarefas; 

• forma de organizagao do trabalho; 

• formagao profissional. 

Em termos mais ilustrativos, isto equivale a dizer 

que o processo de integragao do trabalhador no proces- 

so de modernizagao dar-se-ia atraves da incorporagao 

de novos valores as praticas tradicionais em uso no sis- 

tema social. A tecnologia tende a se estabelecer como 

disciplina na ordem produtiva, disseminando e aprofun- 

dando, conseqiientemente, o seu impacto sobre os pro- 

jetos de modernizagao tecnica. 

Em razao do peso destas novas tecnologias sobre 

o aparelho produtivo, torna-se indispensavel detectar 

as transformagoes dentro de uma visao mais global, 

nas relagoes tecnicas, sociais e economicas. 

O interesse de entender a sociedade capitalista, 

na sua complexidade e nos seus limites, leva-nos a esco- 

Iha de modelos que consideram a agao coletiva a partir 

dos atores, do espago industrial, bem como as forgas 

de competigdOy diminuigdo e cooper agao que se estrutu- 

ram neste movimento. 

Uma das condigoes de base do dinamismo da em- 

presa e a qualidade das relagoes que existem entre os 

diferentes atores, gerando a necessidade de se procurar, 

mediante negociagao, um acordo sobre: o metodo de 

introdugao dos investimentos, o papel dos atores e da 

repercussao da modernizagao sobre a organizagao do 

trabalho, formagao, qualificagao etc. 

Para compreender os principios destas atividades, 

passa-se a identificar a profissionalizagao de determina- 

dos atores participantes nos jogos cooperatives que fa- 

vorecem o desenvolvimento da agao coletiva. Diante 

deste quadro, evidencia-se a necessidade da criagao de 

mecanismos no sentido de favorecer a implantagao de 

novas tecnologias, propiciando uma maior mobilizagao 

diferenciadora da mao-de-obra. Com efeito, a capacita- 

gao representa um meio basico para o desenvolvimen- 

to de novas agoes, permitindo a mobilizagao dos ato- 

res, atraves de fortes recomposigoes das fungoes, das 

ocupagoes hierarquicas e das tarefas dos trabalhadores. 

Neste novo construto, percebe-se rapidamente 

que as transformagoes em relagao a nogao classica do 

processo de produgao nao podem ser identificadas nas 

economias tradicionais, baseadas no metier (saber fa- 

zer). Dai a importancia do estudo do funcionamento 

do capital local, no qual e de suma importancia o lu- 

gar das empresas. Nesse particular, procura-se entender 

as estrategias empresariais no que se refere as medidas 

de longo prazo definidas por determinados ramos in- 

dustriais. 

Estas estrategias viabilizam as decisoes rapidas e 

consubstanciam a importancia da oportunidade na to- 

mada de decisoes, unificando de certa forma o forma- 

lismo de interagoes fracas com as interagoes fortes, que 

podem interferir sobre a ordem de mutagao e acelerar 

a separagao do economico e social na construgao do 

espago industrial. 

A visao de longo prazo constitui um elemento de 

base na construgao estrategica pois, gragas a possibilida- 

de de antecipagao dos possiveis caminhos, pode-se iden- 

tificar determinados espagos industrials para as empre- 

sas em mutagao. 

No tocante as organizagoes, as decisoes rapidas 

decorrem da necessidade de privilegiar a competitivida- 

de como forga de resposta dos agentes em mutagao na 

elaboragao dos seus jogos mais ou menos integrados, 

atraves dos quais os compromissps e, portanto, as deci- 

soes podem ser obtidas. A grande singularidade do sis- 

tema esta no modo de regulagao das agoes. Assim, a 

empresa e o trabalhador podem desenvolver processos 

de renovagao da agao coletiva, singularizando-se pela 

possibilidade de criar diferenciagoes, mas com o reorde- 

namento dos espagos de trabalho, diferentemente do 

que ocorre nas economias centrais europeias de desqua- 

lificagao e de desemprego. 

Mesmo sabendo que a tecnologia e responsavel 

pela hierarquizagao do esquema operacional, e inadmis- 

sivel transpor ou estender esta construgao teorica a ge- 

ragao e incorporagao de valores independente da socie- 

dade. 

Numa perspectiva historica, percebem-se algumas 

anomalias, no contexto economico, na evolugao e con- 

solidagao do trabalhador como forga produtiva. Situan- 

do as observagoes dentro da otica da logica do ganho. 

economico em sociedade periferica, percebe-se o cara- 

ter totalmente incoerente de certas medidas. Em conso- 

nancia, a sociedade modernizante em foco, regida den- 

tro de principios de organicidade, passa a admitir a co- 

abitagao de medidas uteis e parcialmente uteis, na tenta- 

tiva de normalizagao do comportamento do mundo tra- 

balhador. 

Na gestao do sistema produtivo, o avango do pro- 

cesso de trabalho depende da experiencia que vise a 

transformagao do mundo trabalhador. Desse modo, o 

desafio, para cada um desses eventos, tern conotagoes 

bem distintas, impedindo a objetivagao dessas experien- 

cias por criterios identificados como eficientes, a partir 

das praticas normativas em sociedades tecnologicamen- 

te avangadas. Apesar disso, identifica-se, na realidade 
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presente, determinados eventos que fazem parte da mu- 

tagao do trabalho, a profissionalizagao, da qualificagao, 

como realidades generalizadas ao universo do trabalho. 

Por outro lado, as medidas eficazes que permitem 

a reordenagao das condi^oes de muta^ao nao podem 

ser analisadas como um projeto complete e coerente, 

pois nem todos os seus segmentos foram devidamente 

especificados, uma vez que permanecem dependentes 

do nivel de organizagao dos trabalhadores. 

Para uma interpretagao pertinente, seria convenien- 

te admitir que a evolugao do mundo trabalhador nao 

segue rumos pre-determinados, ocorrendo com frequen- 

cia mudangas significativas na escolha destes caminhos. 

Trabalhar a longo prazo revela-se de suma impor- 

tancia, pois e notoria a influencia mediadora das nor- 

mas sociais sobre a regulagao, e esta so se modifica vi- 

sivelmente apos periodos prolongados, salvo casos de 

rupturas socio-institucionais. 

ESTRUTURAS DE JOGOS RELATIVAMENTE 

estAveis INTERFERINDO SOBRE A mutacao 

TECNOLOGICA 

Identifica-se como estrategia de muta^ao de 

determinadas economias, como por exemplo a japonesa, 

a aplicagao de certos jogos, interferindo sobre a nova 

ordem organizacional. 

Neste particular, observa-se que a inovagao interfere 

e influi sobre a vida empresarial. 

Destacam-se tres pontos de apoio que garantem 

o sucesso das empresas japonesas na mutagao tecnologica: 

• a organizagao da gestao da mdo-de-obra, transformando 

e inovando a competencia dos seus agentes dentro 

de uma politica de capacitagdo de pessoal; 

• a dinamizagao industrial ligada a inovagao, 

reestruturando o poder global da organizagao e 

desenvolvendo novas formas participativas\ 

• a combinagdo depoliticas inovadoras, atrelando neste 

processo a mao-de-obra profissionalizada, sensibilizada 

pela inovagao, sem comprimir as remuneragoes reais 

dos assalariados. 

A continuidade deste desenvolvimento passa pelas 

transformagoes da sociedade salarial. Assim, a 

metamorfose da ordem salarial neste processo constitui 

um instrumento bastante enriquecedor para construgao 

de uma base de conhecimento no quadro em mutagao. 

Neste movimento, procura-se compreender as 

formas de mobilizagao e diferenciagao na ordem salarial, 

adaptadas do processo de trabalho, tornando-as capazes 

de uma valorizagao sempre crescente de quantidade de 

trabalho agregada. 

A informagao que decorre desta nova ordem e 

identificada pela tentativa de acumular o saber do 

trabalhador com o saber fazer da empresa. Para 

operacionalizar um novo crescimento e realizar um 

projeto social, a coesao da agao coletiva e consubstanciada 

na socializagao e na mobilizagao dos atores assalariados 

no conjunto organizagao-individuo. 

Deve-se destacar que a dimensao contratual desem- 

penha um papel basico, assegurando a competitivida- 

de em relagao ao mercado e utilizando uma mao-de-o- 

bra dentro das condigoes salariais japonesas. 

A empresa se sobressai como fonte privilegiada 

no processo de mutagao, pois e atraves dela que se 

estrutura o espago profissional. 

Qualifica-se de espago profissional o espago da 

agao, de reordenagao, de definigao dos limites e dos 

objetivos, bem como da competencia dos atores sociais, 

pressionando as empresas na determinagao de rotinas 

de gestao, de produgao e das suas estrategias. 

Diferentemente da organizagao das empresas 

classicas, o espago profissional e estendido a todos os 

agentes que participam na formagao da rede empresarial, 

seja matriz, filial ou subsidiaria. 

O inovador do processo ocorre pela adesao dos 

atores em desenvolver formas cooperativas, permitindo 

ganhos de produtividade, atraves de salaries competitivos, 

reforgando a vitalidade tecnica e comercial. A agao de 

profissionalizagao constitui um dos vetores que permitem 

estabelecer o enlace entre a dinamica industrial e a 

inovagao tecnica, para enfrentar a concorrencia 

internacional. Os ritmos sociais que produzem a coesao 

social sao heterogeneos e processados atraves de 

diferenciagoes fundamentadas em duas hierarquias, 

obedecendo a criterios economicos e salariais. 

Na tentativa de constituir uma base de 

conhecimento, percebe-se a significativa importancia 

do dialogo social, na definigao de uma carreira operaria. 

E, neste sentido, o estudo de ramos como a eletronica 

e a mecanica fornece um exemplo bem tipico do novo 

modelo em agao. 

A organizagao e feita atraves de complementagao 

de agoes nos diferentes dominios da agao coletiva, 

religando a negociagao dos salarios efetivos as 

performances economicas da empresa. 

O resultado das articulagoes entre as industrias 

pertencentes a ramos diferenciados e dar possibilidade 

de desenvolver jogos estrategicos, proporcionando novas 

atividades produtivas e transformagoes organizacionais. 

A organizagao que decorre destas novas formas 

cooperativas associa saberes diferenciados dentro de 

um mesmo projeto de inovagao, engajando um novo 

tipo de dialogo social. As transformagoes sao heterogeneas 

e muitas vezes contraditorias no seu modo de agir sobre 

a sociedade salarial. Assim, a nivel de produto, as agoes 

cooperativas permitem desenvolver objetos polivalentes 

e atender as prioridades gerais da sociedade. 

No tocante a relagao salarial, observa-se a criagao 

de novas formas de diferenciagao, reforgando a coesao 

social e reconhecendo o carater coletivo da produtividade 

na organizagao moderna do trabalho. 

O balango das mutagoes permite observar que as 

estrategias industriais favorecem a abertura do leque 

das atividades industriais, a partir de iniciativas locais 

mais assentadas sobre um projeto global, indissociavel 

dos aspectos culturais e politicos, para que as mutagoes 

possam ter um sentido. 

Ativar as redes de relagao interempresas, atraves 

da diversificagao dos produtos e da endogeneizagao de 

tecnologias, constituiram os germes de transformagao 

para a criagao do espago industrial. Nesta mutagao, 
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percebe-se que a estrategia e definida pela integragao 

das empresas, suas filiais, bem como pelas pequenas 

empresas subsidiarias. 

Alem disso, gragas aos nucleos de pesquisas e as 

redes de comunicagoes, a gestao do tempo e especial- 

mente mais curta no projeto de modernizagao. Contu- 

do, a cria?ao de polos industrials competitivos, domi- 

nantes a nivel mundial, e custosa em investimentos ma- 

terials e imateriais, tanto para as empresas quanto pa- 

ra a sociedade geradora destas mutagoes. 

A esse proposito, na estrutura^ao do textil e na 

industria de confecgoes, observam-se algumas dificulda- 

des em desenvolver agoes cooperativas entre departa- 

mentos que constituem o mesmo centro de interesse 

de produgao no processo de muta^ao. 

Dentro de tal perspectiva, a construgao da rede 

empresarial, nos moldes japoneses, leva a renova^ao 

dos investimentos, dentro de formas mais competitivas, 

articulando os laboratorios de pesquisa e desenvolvi- 

mento, elevando a potencialidade dos recursos huma- 

nos, alem de permitir o acesso aos mercados das peque- 

nas unidades empresariais e diminuir os riscos de reali- 

za?ao para as empresas. 

Neste ponto, as praticas de normalizagao (contra- 

tuais, organizacionais, institucionais etc.) permitem mu- 

dangas tecnicas quando centradas na profunda imbrica- 

(?ao entre os laboratorios de pesquisa e as unidades de 

produ^ao. 

A valorizagao do trabalho nesta mutagao pode 

ser identificada na constituigao de uma cadeia de mobi- 

lidade profissionalizante, onde se processam formas co- 

operativas entre tecnicos e pesquisadores, a servigo de 

uma a^ao coletiva, sustentada numa planificagao estra- 

tegica que guia as praticas de organizagao empresarial. 

O conjunto de orienta^oes estrategicas e a localiza- 

gao dos atores-pesquisadores devem ser dissociadas do 

quadro organizacional empresarial, cujos papeis passam 

a ser definidos em fungao de um projeto em execu^ao. 

A generalizagao destas estrategias para as socieda- 

des perifericas favorece a constitui^ao de uma cadeia 

de mobilidade profissionalizante, alterando os objeti- 

vos prioritarios empresariais e minimizando as restri- 

?oes que constituem barreiras ao desenvolvimento de 

a?oes cooperativas em prol da coletiviza^ao do saber 

realizavel. 

AS ALTERNATIVAS DA TECNOLOGIA 

MODERNIZANTE COMO MEIO DE AfAO: OS 

JOGOS EM A^AO NAS ORGANIZA^OES 

PERIFERICAS 

E necessario abordar alguns pontos de reflexao 

sobre a possibilidade de uma tecnologia modernizante 

nas organzia^oes perifericas. Neste caso, a primeira 

observa^ao que podemos lan^ar, como uma questao 

basica na aplicagao de jogos estrategicos, refere-se ao 

atraso economico, grande responsavel pela dependencia 

das organiza^oes perifericas no seu processo de mutagao 

tecnologica. Em segundo lugar, procura-se saber se a 

exogeneidade dos impulses tecnologicos nao pode ser 

considerada um fator responsavel pelo mau 

desenvolvimento. Nesta ordem, a ideia de base, segundo 

a qual seria indispensavel procurar uma tecnologia 

compativel com a cultura das organizagoes das economias 

perifericas, nao seria pertinente, dado a complexidade 

da ordem tecnologica em um processo de crescimento 

constante e equilibrado. 

Na verdade nao existem tecnologias apropriadas 

para espagos empresariais, mas simplesmente tecnologias 

comuns a todas as organizagoes empresariais inovadoras. 

Dai a possibilidade de se definir uma tecnologia sobre 

medidas para essas organizagoes, indiferentemente do 

mercado geral da economia. Nesse caso, uma tecnologia 

modernizante neste conjunto levaria a aplicagao de 

tecnologia independentemente dos jogos praticados nos 

mercados inovadores. Para esse fim, a autonomia e a 

independencia tecnologica passam pela aquisigao da 

mesma tecnologia, produzida nas organizagoes centrais, 

na sua forma qualitativa e quantitativa. 

Para realizar este processo, o primeiro passo e a 

produgao de novas tecnologias que permitam uma 

melhor coordenagao das tarefas e dos papeis dos atores, 

na definigao de objetivos secundarios, decorrentes 

dessas decisoes. 

Ainda que bastante simplificada, a opcao teorica 

da validagao da tecnologia em si mostra a importancia 

das relagoes da produgao na formagao social dos espagos 

de produgao, a qual seria valida desde que os ritmos 

de mutagao das empresas fossem direcionados dentro 

das suas possibilidades organizacionais. 

Para desenvolver uma cultura tecnologica adequada 

aos mercados de economias pobres, torna-se indispensavel 

a tomada de decisoes estrategicas e de gestoes, incluindo 

projetos tecnologicos geradores de uma melhor 

performance, a partir de uma planificagao moderna e 

eficaz. Em todo o caso, a geragao de um sistema 

economico e social para as organizagoes consitui uma 

das armas indispensaveis para atender as condigoes da 

nova produtividade. 

A condugao do processo de mutagao tecnologica 

necessita que a planificagao parta de uma boa 

compreensao do real e que este processo conduza a 

produgao de novas estrategias comprometidas com o 

future. Por outro lado, devera associar o corpo social 

ao processo de mudanga, a fim de que se possa criar 

solidariedades, troca de conhecimentos e dinamizagao 

a partir de experiencias locais. 

Na mutagao tecnologica, nenhum programa 

tecnocratico autoritario, de cunho aprioristico, poderia 

ser um fator de mudanga. Os exitos de inovagao decorrem 

dos sucessos humanos. Estes exigem equipes e dirigentes 

adequados a situagoes concorrenciais, capazes de assumir 

os riscos da inovagao. Portanto, o unico investimento 

decisive para que uma organizagao possa garantir o seu 

futuro seria incontestavelmente o investimento no 

conhecimento. 

Em qualquer caso, a justificativa de uma tecnologia 

modernizante para espagos pobres decorre da constatagao 

de que nestes espagos sao constantemente encontrados 

os mesmos obstaculos levando aos mesmos fracassos. 

O questionamento, entretanto, dever ser diferente: se 

as mesmas causas produzem geralmente os mesmos 

efeitos, o inadmissivel, mas que ocorre, e que os nossos 

decisores se mostram incapazes de conceber novos tipos 

de agao. 
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Adequar o ritmo da implanta?iio tecnologica exi- 
ge uma certa ordem nas etapas de desenvolvimento, cen- 

tradas sobre as restrigOes das organiza?oes materials e 

da estrategia de comunicafao. 

Em primeiro lugar, o crescimento deve ser pensa- 

do num projeto que module e recicle o corpo social, 

atraves de documentos e experiencias passadas, da ex- 

pectativa do grupo integrado via analise de projetos si- 

milares. Em segundo lugar, as mutagoes devem deixar, 

na medida do possivel, opgdes abertas para o futuro, 

como um meio de favorecer o enriquecimento tecnolo- 

gico dentro de uma perspectiva social. Nesta linha, a 

conduta do projeto deve levar todo o corpo social a in- 

tegrar as informa^oes, a formagao e a organiza^ao do 

trabalho na realizagao tecnica. 

Em todos os aspectos relacionados, as escolhas 

de tecnicas devem ser centradas na produ^ao de proje- 

tos concretos, que tornem possivel a liberdade de a?ao 

e que constituam para o assalariado uma oportunida- 

de de melhoria das condi^oes de trabalho, permitindo 

um sucesso mais rapido, dentro de um melhor rendi- 

mento da mutagao tecnologica. 

Considerando o interesse do conceito de tecnolo- 

gia modernizante, das suas causas e contradi^oes, com- 

preende-se que o subconjunto de tecnologias, ditas in- 

termediarias, nao seria uma exigencia de uma politica 

coerente para um Estado de recursos limit ados, mas 

um processo de sistematizagao de condi^oes economi- 

cas impostas. Ate porque se estaria reforgando as desi- 

gualdades espaciais, a partir de fatores de imobiliza^ao 

de grupos identificados atraves das diferengas patrimo- 

niais, culturais elitistas, favorecendo a introversao e o 

modelo cultural dominante. 

A mutagao tecnologica, dessa maneira, devera 

permitir a organiza^ao expressar os projetos individuals 

e coletivos, dentro de um universo cultural reconheci- 

do, contribuindo para o desenvolvimento geral do ator 

do ponto de vista fisico e mental. 

Parece evidente que a muta^ao tecnologica pode 

produzir consequencias negatfvas para os agentes me- 

nos preparados, isto porque se estaria excluindo uma 

popula^ao significativa de uma situa^ao de independen- 

cia do contexto macro-organizacional, dos rigores ime- 

diatos deste contexto e dos ajustamentos inevitaveis 

da modernizagao tecnologica. Deste modo, admite-se 

que o mercado, como medida de utilidade, pode forne- 

cer parametros mais precisos e praticos da inovagao 

em implantagao. E, embora a sua eficiencia nao seja 

total, ha, de certo modo, necessidade de conhecimen- 

to e de instrumentos mais precisos para uma simples in- 

tera?ao numa organiza^ao complexa. 

Ficou comprovado, a partir das experiencias das 

organiza?oes em paises perifericos, que o crescimento 

rapido nao leva ao desenvolvimento. Donde a necessida- 

de de ultrapassar estas contradi^oes, aparentemente ine- 

vitaveis, a partir dos exemplos de organiza^ao das im- 

planta^oes de novas tecnologias em paises como Brasil, 

Argentina e Mexico, definindo estrategias concretas 

que ajudem a resolver os problemas e paliar os efeitos. 

Em conseqiiencia, as inovagoes, para se constituirem 

em fontes de mudangas, devem ser formuladas privile- 

giando o social antes da realidade tecnica. O exemplo 

da industria automobilistica mostra que a acumula^ao 

capitalista e miope diante dos problemas maiores no 

que concerne ao conjunto de estruturas sociais. 

Intuitivamente, tendo em conta a descrifao ante- 

rior do problema e sua envergadura, percebe-se que exis- 

te uma certa margem de liberdade para as organizagoes 

dos espa?os perifericos diante da possibilidade de repe- 

tir o caminho dos espagos desenvolvidos. 

A crise de desenvolvimento das sociedades perife- 

ricas nao seria suficiente para questionar certas prati- 

cas e rotinas do passado, mas e indispensavel desenvol- 

ver uma vontade coletiva que venha a promover novas 

agoes. O problema da mutagao nao se limita a identifi- 

car o que se deve fazer para que o processo seja valida- 

do, mas requer a criagao de um contexto em que os ato- 

res possam realizar os seus projetos e descobrir novas 

formas de agao. 

Em contraposigao, nos espagos pobres existem 

determinadas imposigoes para atender as mutagoes den- 

tro de limites relativamente restritos, face as condigoes 

gerais do trabalho, uma vez que o problema das novas 

tecnologias tern implicagoes organizacionais cuja implan- 

tagao se encontra impreterivelmente presa as determina- 

goes do capital tecnico. 

Em termos mais ilustrativos, para que um proje- 

to possa obter exito no desenvolvimento industrial, e 

preciso explorar novos modos de agao, implicando na 

invengao de novas relagoes coletivas muito mais ricas 

do que as propostas atualmente. A aposta que deve ser 

processada para obter os resultados esperados da muta- 

gao tecnologica baseia-se na introdugao de medidas de 

curto prazo, que viabilizem os resultados desejados. 

Em qualquer caso, e possivel desenvolver novas 

formas cooperativas, centradas nas novas tecnologias, 

sem que ocorra uma desordem dos espagos perifericos 

com as novas praticas de normalizagao coletiva. O exem- 

plo poderia ser tirado de Cingapura, quando o Gover- 

no deste pais, atraves de medidas de excegao, promo- 

veu uma modificagao da estrutura industrial, impondo, 

em um periodo relativamente curto, uma elevagao subs- 

tancial do salario minimo. Para garantir uma taxa de 

lucro aceitavel, o empresario foi obrigado a mudar de 

atividade, deixando os segmentos mais baixos da indus- 

tria de confecgoes em troca de segmentos superiores, 

bem como procedendo a mudanga de ramos industriais. 

A historia, segundo o economista Ignacy Sachs, 

fornece com mais frequencia modelos a serem ultrapas- 

sados do que modelos a serem mimetizados. 

Com efeito, e preciso constituir um sistema de 

base de conhecimento que permita integrar as variaveis 

representativas dentro de um maior grau de precisao, 

e cuja repercussao sobre a escolha de novas tecnologias 

interfira sobre os atores sociais. 

Se se quer tirar ligao do sucesso das organizagoes 

dos paises industrializados, constata-se que b elemento 

motor nao reside nas tecnicas mas na organizagao des- 

tas instituigoes. 

A maior contribuigao para uma mutagao tecnolb- 

gica e oferecer instituigoes adequadas, localizadas nos 

espagos pobres, a partir de dados identificados sobre 

problemas precisos, favorecendo uma multiplicidade 

de estrategias de desenvolvimento de novas tecnologias. 
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CONCLUSAO 

A analise de uma organiza^ao social e dos momen- 

tos que interferem sobre o desenvolvimento das forgas 

produtivas exige conhecer as normas de produgao e a 

reestruturagao do aparelho produtivo aos objetivos da 

sociedade, uma vez que a agao coletiva passa pela iden- 

tificagSo dos meios geradores do conjunto social e pe- 

las barreiras impeditivas da construgao de agoes organi- 

zadas. 

Assim, no processo de modernizagao, tenta-se per- 

ceber as <<estrategias,,, os fiascos e as barreiras impos- 

tas aos agentes nas suas negociagSes para a continuida- 

de da agao coletiva. 

O analista, ao desvendar suas observagoes sobre 

o projeto de mutagao tecnologica em sociedades avanga- 

das, tenta constituir um sistema de base de conhecimen- 

to que permita perceber o carater restritivo e pre-estru- 

turado de agoes coletivas, forgando o pesquisador a re- 

construir os seus jogos a partir da realidade das organi- 

zagoes fracamente estruturadas. Mas, a estabilidade 

das agoes depende do comportamento dos atores nos 

jogos em pratica nas transformagoes organizacionais. 

O fascinio da proposta esta no questionamento 

do desenvolvimento tecnologico em fungao do sistema 

de agao coletiva e do modo de resolugao dos conflitos 

entre os atores sociais. 

Outro marco fundamental para a compreensao 

das novas tecnologias esta no entendimento de que a 

agao organizada, na sua fase atual, tende a deslocar a 

ordem definida no processo de trabalho, a hierarquia 

profissional, a qualificagao e a mobilizagao dos atores, 

a partir da mudanga organizacional. Em decorrencia, 

a introdugao das novas tecnologias altera o sistema de 

representagao na organizagao empresarial. Nesse senti- 

do, a qualificagao classica perde a sua importancia dian- 

te da nova relagao. 

Aliado a estes fatores, a propria ordem da nova 

tecnologia tern favorecido a mutagao do processo de 

trabalho. 

Finalmente, cabe observar que o momento histori- 

co em novos paises industrializados se situa entre os 

mais propicios para reordenar o papel das novas tecno- 

logias na organizagao industrial. 

A organizagao economica que se desenha na atua- 

lidade abre espagos para novas articulagoes e composi- 

goes do jogo de novas tecnologias como instrumento 

da agao organizada. 

Abstract 

The objective of this paper is to identify the new 

technologies role in the developed capitalist societies. 

We hereby propose to define a basis of knowledge 

which explains the peripherical organisations changes, 

from the information obtained. In this regard, the way 

of producing, managing and assimilating changes that 

lead to a change in these organisations. 

Uniterms 

• new technologies 

• peripherical organisations 

• technological change. 
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