
Se 0 problema e entao a taxa
de juros, porque nao baixa-la?
Porque as coisas nao saD
tao simples. 0 govemo brasi-
leiro depende muito do capital
extemo, desta forma se hou-
ver uma reduc;;ao na taxa de
juros, 0 capital extemo que se
encontra nas bolsas de val ores
pode se retirar, 0 que e tambem
prejudicial para a economia.

Isto leva a urn outro ponto
enfocado por Keynes: a in-
certeza. As expectativas a longo
prazo dependem do estado de
confianc;;a em relac;;ao a eco-
nomia. Se os empresarios acre-
ditam na politica economica e
se mostram otimistas com rela-
c;;ao ao futuro havera investi-
mentos.

o problema e que 0 Brasil
ate agora ainda encontra-se
perdido, sem urn rumo, sem
uma politica de crescimento
seria. 0 que se ve sao "re-
mendos" na politica economica.
Os ajustes realmente necessa-
rios para serem feitos e que
poderiam oferecer urn rumo
melhor a economia saD sem-
pre adiados.

No momenta em que existir
confianc;;a na economia, 0
governo podera baixar a taxa
de juros, pois os juros altos e
urn prec;;o pelo risco de se
colocar capital no Brasil. No
momenta que 0 risco diminui,
a taxa de juros tende a baixar.
o problema e realizar as medi-
das para trazer esta confianc;;a,
porque elas dependem dos
politicos, e nao entendo porque
motivo, eles relutam em fazer
os necessarios ajustes.

Outra questao fundamental
no pais e 0 Custo Brasil. Mui-
tos empresarios reclamam que
as vantagens comparativas
que possuem em relac;;ao a
outros paises SaD perdidas no
momenta em que 0 produto sai
da fabrica para 0 ponto de
exportac;;ao. Isso prejudica
tambem investimentos, pois se
as condic;;6es para exportac;;6es
melhorassem, ocorreria urn
aumento da demand a e
consequentemente da produc;;ao
eemprego.

Os empregadores reclamam
tambem dos altos encargos
trabalhistas, que para cad a
empregado na industria, ocorre

"0 investimento
eo ponto
chave de

qualquer economia.
Onde existe

investimento ha
produc;ao e

empregos.
E quando nao

ha investimentos,
a atividade

economica tende
a ficar estagnada".

uma variac;;aoem tomo de 70%.
Isso leva a urn desestimulo de
contratac;;ao por parte das
empresas.

o problema do Brasil e
estrutural. Faltam educac;;ao,
saude, investimentos, empregos,
etc. Nao e da noite para 0 dia
que se resolvem esses impas-
ses. 0 Plano plurianual do
governo e uma estrategia inte-
ressante, mas nao acredito que
por si s6 funcione.

o Governo deve adotar
politicas de estimulo ao consumo,
como baixar a taxa de juros para
o consumidor tinal. Deve rea-
lizar 0 quanto antes 0 ajuste
fiscal visando uma reduc;;ao na
carga tributaria e urn controle
eficaz na utilizac;;ao e dire-
cionamento de suas contas.

As crises financeiras mun-
diais nao afetaram 0 Brasil nas
mesmas proporc;;6esque a Russia,
o Mexico e outros paises, 0
que leva a crer que 0 pais e
forte e tern condic;;6es de pro-
gredir.

A incerteza na economia e
grande, mas 0 mercado con-
sumidor potencial do pais e
enorme e acredito que com
medidas visando a volta da
confianc;;a no pais os inves-
timentos, tanto intemo quanta
extemo, deverao contribuir para 0
crescimento do pais •

* Stefano Almeida Lopes e aluno do
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CON H ECIMENTO

Qualquer que seja 0 tipo de
empresa, ela possui urn conheci-
mento organizacional , ."que e a
capacidade de executar coletiva-
mente tarefas que as pessoas
nao conseguem fazer atuando
de forma isolada, tarefas essas
projetadas para criar valor para
as partes interessadas na organi-
zac;;ao". Como exemplo, pode-se
afrrmar:
a) fabricamos carros com segu-
ranc;;a, qualidade e urn prec;;o
competitivo;
b) a empresa tern urn born me-
todo de selec;;aoe alocac;;aode
pessoas certas para os cargos
chaves respeitando suas compe-
tencias essenciais, etc.

A identificac;;ao do conheci-
mento organizacional e que ele
deve ser explicito e tacito. Com
exemplo do explicito, tem-se os
desenhos tecnicos, manuais de
procedimentos e mem6rias de
computadores - informac;;oes. Ja 0
conhecimento tacito esta ligado
mais a aspectos' soft' da pes-
soa: discenimento, instinto e com-
preensao numa dimensao mais
profunda. A base da utilidade
mais eficiente do conhecimento
expli-cito e 0 tacita, portanto eles
se comportam como complemen-
tares, resultando urn trabalho de
mais qualidade na execw;:ao das
tarefas.

o ambiente extemo da empre-
sa esta sempre em processo de
mudanc;;a0 que levara as empre-
sas a mudarem 0 seu ambiente
organizacional, desenvolvendo no-
vas formas de aprender a execu-
tar novas tarefas com mais ra-
pidez e eficiencia. Para tanto, a
empresa deve, constantemente,
construir urn novo conhecimento
e compartilha-lo com todos os
membros da organizac;;ao.

Observa-se que 0 aprendiza-
do e algo comum nas empresas.
"Entretanto, raramente e pla-
nejado e administrado para que
ocorra de maneira rapida, siste-
matica e alinhada aos objetivos
estrategicos da empresa" como



APRENDIZADO ORGANIZACIONAL

explica Galvin e outros (1998,
p.58). 0 aprendizado para pro-
mover resultados positivos na or-
ganizay8.o, e necessario que 0
mesmo seja compartilhado e ain-
da mais planejado e gerenciado,
transformando as informayoes do
mercado em urn processo de cri-
ay8.o de 0:11or para 0 cliente.
Somente assirn, a empresa con-
segue aprender de forma siste-
matica, vinculando este aprendi-
zado com os objetivos e estra-

.tegias da organizay8.o.
o modelo de organizay8.o ori-

entada para 0 aprendizado deve
envolver na opini8.o de Galvin e
outros" 0 coray8.o e a mente
dos funciomirios em uma mu-
danya continua, harmoniosa e
produtiva, projetada para atingir
os resultados desejados pela or-
ganizay8.o". Continua explicando
o autor, "no processo de cons-
truy8.0 de uma organizay8.o que
aprende, se tratada com atenyao
que merece, pode liberar a mes-
ma forya criativa que existe na
motivay8.o, na curiosidade e no
amor ao aprendizado intrinseco
as pessoas e concentrar inteli-
gencia e energia dos funcionari-
os nas estrategicas empresari-
ais.

Uma empresa que desenvol-
ve urn programa que intensifica
urn relacionamento respeitoso e
com reforyo positive, alcanyara
aprendizado na organizayao, sis-
tematico e alinhado com todos
que compoem 0 cenario da em-
presa, levando a atingir objetivos
e metas com mais seguranya,
dado 0 envolvimento humano se
dar de forma compartilhada.

Nessa organizay8.o, como ex-
plica Galvin e outros ( 1998,p.58):
1. 0 aprendizado nao e meramen-

te reativo mas sim intencional,
eficaz e conectado ao objetivo e
a estrategia da organizayao;
2. 0 aprendizado e oportuno,

prevendo os desafios, as ameayas
e as oportunidades, e n8.o sim-
plesmente reagindo as crises;
3.0 aprendizado cria flexibilida-
de e agilidade para que a orga-

nizayao possa lidar com a in-
certeza;
4. Mais importante ainda, as pes-
soas se consideram capazes de
gerar continuamente novas for-
mas de criar os resultados que
mais desejam;
5. Por isso, as mudanyas que

caminham lado a lado com 0
aprendizado criam raizes, em vez
de serem transit6rias.

Para conseguir essas quali-
dades que estejam na direy8.o
do pr6-aprendizado, as organiza-
y8.0 orientadas para 0 aprendi-
zado tem que vivenciarem algu-
mas praticas diferentes, para que
sirvam de alicerce na constru-
yao desse tipo -de organizayao,
como explica Galvin (1998):

a) Elas tern uma visao de futuro
dentro da holistica muito bem
definida, 0 que permite construir
urn diagn6stico das necessida-
des e projetar novas ayoes de
modo que 0 aprendizado seja
eficaz e a mudanya se compor-
te como urn processo continuo;
b) os conhecimentos gerados de-
vem ser compartilhados por to-
do 0 pessoal, pOl' que s6 assim,
acredita-se, que a organizay8.o
motivara 0 processo de
criatividade e inovay8.o, resul-
tando uma empresa mais fle-
xivel e agil na determinay8.o dos
objetivos e metas alinhados com
a missao. Esta conduta empresa-
rial desenvolve no ativo huma-
no urn envolvimento com res-
peito, alimentando a auto-esti-
ma, 0 que levara as pessoas
construirem urn ambiente
organizacional favorave! ao de-
senvolvimento do aprendizado na
empresa. Somente com a cultu-
ra da confianya, as pessoas es-
t8.0 mais entusiasmadas a se-
rem mais criativas a possibilitar
inovayoes no local de trabalho;
A conduta de programas para
o aperfeiyoamento e diversificar,
em processo continuo, as capa-
cidades essenciais dos funcio-
narios e uma politica inserida na

mlssao da empresa, que tern
como objetivo ser 0 combusti-
ve! gerador de mudanyas cons-
tantes. 0 trabalho em equipe
e determinante na execuyao
das tarefas que precisam ser
realizadas no momento.

Na opiniao de Galvin (1998),
existem tres tipos basicos de
aprendizado organizacional:
1. Aprender como me!horar 0

conhecimento organizacional
existente. Nesta categoria estao
as empresas que preclsam
melhorar seus processos de
criayao de novos produtos. Co-
mo exemplo, pode-se incluir 0
setor de infomlatica que a
todo instante esta lanyando
novos produtos, na perspectiva
das necessidades de seus usu-
arios;
2. A prender a criar 0 novo

conhecimento organizacional -
tambem conhecido como ino-
vayao. As empresa que se en-
caixam nesta relayao estao
as 'software', as quais preci-
sam inovar e e!aborar urn pro-
cesso de criayao de novos pro-
dutos, s6 que elas mlo partem
de urn conhecimento prees-
tabelecido, como a 1a catego-
ria, esse tern que ser criado.
Tambem fazem parte dessa
2a categoria, os setores de
saude e multimfdia, que preci-
sam de inovayao para criar
novas visoes e novos pa-
radigmas para que se pos-
sam sustentar em urn proces-
so de vanguarda;
3. Disseminar ou transferir 0

conhecimento para as varias
areas da organizayao. Nesta
categoria esta a necessidade
da organizayao em comparti-
lhar 0 aprendizado com todos
os funcionarios e incentivan-
do-os a aprender executar suas
tarefas de maneira consciente.

Schuck (1997, p.238) co-
menta a tarefa, que 0 Depar-
tamento de Aviayao de Tec-
nologia-DAT, recebeu do Con-
gresso dos Estados Unidos,



para investigar os efeitos de
tecnologias baseadas em compu-
tador sobre 0 setor industrial.
o resultado desse trabalho mos-
trou 0 descompasso entre a
qualifica~ao profissional obtida
nas institui~6es de ensino e das
universidades des sa nova forma
de trabalho que exigem uma
qualifica~ao mais orientada para
esses avan~os tecnologicos. Par-
te desse relatorio do DAT ex-
plica a autora:

Indivfduos e empregados es-
tao exigindo mais dos progra-
mas de ensino, treinamento e
retreinamento ...Existe uma in-
certeza basica quanta a forma
com que os atuais programas
de ensino deveriam ser revis-
tos ou ampliados de modo a
refletir 0 uso aumentado de
tecnologias avan~adas como
tambem os novos requisitos
de qualifica~ao, decorrentes da
natureza continua da mudan~a
tecnologica.

Esta realidade mostra 0
quanta estas institui~6es de ensi-
no tern, especial mente aquelas
que se preocupam com a for-
ma~ao profissional, que modifi-
car, nao so quanta a sua atuali-
za~ao com rela~ao as neces-
sidades da for~a de trabalho e,
sim, na forma como este ensi-
no e ministrado. 0 ensino que
deve ser trabalhado - sendo cur-
sos regulares ou de treinamento,
e 0 compartilhado, onde todos,
atraves do diaIogo, abrindo es-
pa~o para permitir 0 aluno ou
o treinado a se envolver na
'discussao', so assim se reali-
za urn aprendizado de forma
real.

o ambiente de trabalho in-
formatizado pode ser urn es-
pa~o muito interessante para
o desenvolvimento de urn pro-
cesso de aprendizado. Zudoff
citado por Schuck (1997, p239)
"explica que, pelo fato de
a tecnologia da informa~ao ge-
rar mais quantidade e mais va-
riedades de informa~oes, ela
pode criar urn ambiente pro-
pfcio ao pensamento e a reso-
lu~ao de problema ". Esclare-
ce ainda Zudoff sobre a ques-
roo: "0 principal papel do funei-
onano dentro de urn ambiente
informatizado, nao se restrin-
ge apenas a apertar botoes para
controlar 0 processo, mas tam-
bem ao uso das informa-
~6es geradas pela tecnologia pam

'toear 0 negocio' - redefinir va-
riaveis do processo, melhorar a
qualidade e reduzir custos".-

As pessoas, quando Ihes sao
permitida 0 aprimoraramento de
suas habilidades intelectuais, in-
terpretam de forma rentavel as
informa~6es geradas no pro-
cesso de produ~ao ou na pres-
tayao de servi~o. Esta caractens-
tica intrfnseca as pessoas pela
curiosidade em aprender,
Deming citado-por Senge (1997)
"explica que quando as pessoas
nascem ja trazem consigo a
motivayao intrfnseca compre-
endidas como auto-estima, dig-
nidade, curiosidade e prazer
em aprender.O sistema tradi-
cional de gestao, ainda pre-
dominante, tern sistematica-
mente destrufdo as pessoas ".

Com relayao a tecnologia
da informa~ao, Senge(1998, p.82)
comenta que "a pessoa conse-
gue realmente aprender algo
mais com uma infonna~ao no-
va quando ja sabe muito a res-
peito de urn assunto ". Isto mos-
tra a importancia da competen-
cia essencial que a pessoa de-
ve ter dentro da organiza~ao
para tirar vanta gem dos dados
gerados pela tecnologia da in-
forma~a(i.

Schuck (1997) comenta que
realizou pesquisa em ambiente
de trabalho com processo de
produ~ao automatizado e veri-
ficou que as experiencias e
percep~6es dos funcionarios ofe-
recem 'insights' para 0 .pro-
gresso do aprendizado, habili-
dade intelectual e sugere formas
pelas quais tal aprendizado pode
ser otimizado.

Observa-se, de forma, que 0
aprendizado acontece em qual-
quer tipo de organizayao ou
ambiente de trabalho que seja
ele parcialmente ou total mente
informatizado. 0 que e preciso
para a constru~ao do saber e
uma modifica~ao na forma
como urn esta sendo traba-
lhado a questao ensino-aprendi-
zado.

Vma nova pedagogia deve
ser proposta na reformulayao
das prMicas de 'aprendizado'
nas ~nstituiyoes responsaveis
pel a forma~ao do perfil da
nova forya de trabalho que a
nova economia esta exigindo.
o aprendizado se da de for-
ma real quando e uma atividade

transformadora de mentalidade
ou de comportaJ;llento.

Para a construyao dessa rea-
lidade, e necessario 0 compro-
metimento de educador e edu-
cando, como argumenta Schuck
(l997,p.20), na qual 0 foco es-
ta em fazer perguntas e parti-
cipar de urn dialogo no qual
os papeis do professor/aluno nao
sejam predestinados, mas fluf-
dos e dependentes da perfcia e
'insight' do individuo em dada
situayao ...•
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NFORME
° custo da Cesta Basica,

definida pe/o Decreto-Lei n°
399, de 30 de abri/ de /938,
ca/cu/ado e divu/gado pela
Funda900 CEPRO, para 0
Illes de setembro do corren-
te ano foi de R$ 80.55 (oi-
tenta reais e cinquenta e
cinco centavos) registrando
uma queda em rela900 ao
mes anterior de 2,76.

A queda verificada no
pre90 do tomate, na ordem
de 24,22%, e a noo a/tera-
900 dos pret;:os db' poo e
leite foram determinantes
para a redll900 do custo fi-
nal da Cesta Basica.· HOllve,
aim/a, uma /eve reduC;Godos
pre90s do arroz, fmtas (ba-
nana), carne bovina, farinha
de mal/dioca, feijGo eo/eo
vegetal (Vel' tabela pag. 16).


